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Identidades e Comportamento Facial

Resumo

No dmbito da Perspectiva da Identidade Social e considerando o comportamento facial

como informagio em contextos sociais e relacionais, a pr€sente tese investiga a

regulagio do comportamento facial na sali€ncia das identidades. No estudo l, foram

analisadas duas entrevistas televisivas a um politico. Os resultados indicam relagOes de

associagEo entre ac96es faciais e saliOncia identit6ria (social e pessoal), com contrastes

expressivos. No estudo 2, foram realizadas entrevistas a Adeptos da SelecAdo de

Portugal ao longo do Euro 2004. Usimos o aumento de sali€ncia da identidade social

num contexto natural, para observar as modificag6es do comportamento facial em

laborat6rio. Tamb6m induzimos a sali€ncia da identidade pessoal para comparagEo com

outras observag6es. Identific6mos marcadores de processos cognitivos, afectiv,os e

estratdgias de auto-apresentagio no comportamento facial. Na saliOncia da identidade

social existe aumento dos indices cognitivos, monitorizagdo, estatuto, e uniformidade

comportamental. Em consonincia com os diferentes contextos afectivos estudados, os

resultados apontam para diferentes estrat€gias de auto-apresentagSo. No contexto

negativo existem mais modificag6es dos indicadores cognitivos, no contexto positivo h6

mais alteragOes dos indicadores afectivos. Observdmos tamb6m contrastes exprrssivos

entre diferentes saliCncias.



Identities and Facial Behaviour

Abstract

In the extent of a Social Identity Perspective and considering the facial behaviour as

information in social and relational contexts, the present thesis researches the regulation

of facial behaviour in the salience of identities. In the study 1, two television interviews

with a politician were analyzed. The results indicate associative relations between facial

actions and identitary salience (social and personal), with expressive contrasts. In the

sfudy 2, interviewsto Portugal's Selection Fans were carried throughout the Euro 2004.

We used the increase in salience of social identity in a natural context, to observe the

modifications of facial behaviour in laboratory. We also induced the salience of

personal identity for comparison with other observations. We identified cognitive and

affective markers and self-presentation strategies in the facial behaviour. In the salience

of social identity, there is an increase in cognitive indicators, monitoring, statusi and

behaviour uniformity. According to the different affective contexts studied, the results

point to different strategies of self-presentation. In the negative context, there are more

modifications of cognitive indicators, in the positive context there are more alterations

of affective indicators. We also observed expressive contrasts between different

saliencies.
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Identidades e Comportamento Facial: Introdugdo

1. Apresentagflo das Identidades nas Relag6es Sociais

Ser um certo tipo de pessoa (...) ndo consiste meromente em possuir os

atributos (...) mas tambem adoptar os modelos de comportamento e

aDresentacdo a que um dado grupo sociol se encontra apegadol

(Goffrnan, 1959 I 1993, p.93)

Os grupos a que pertencemos abrangem quase todos os aspectos da exist6ncia

humana desde a familia, i profissio, i religido, i equipa desportiva, etc. Fomecem-nos,

por isso, os contomos normativos da nossa vida social (Hogg, 2001a). E muito dificil

imaginar aspectos da vida social que n6o impliquem directa ou indirectamente a

pertenga a gupos.

De uma forma geral, as pertengas grupais s6o importantes porque reduzem a

incerteza acerca do nosso lugar no mundo, definem quem somos e como nos devemos

comportar (Hogg, 2006). Este motivo fundamental est6 na base da atracgdo que

sentimos na pertenga aos grupos, que articulado com o sentirmo-nos bem, desenvolve a

nossa auto-estima (Hogg & Terry, 2001), mas tambdm fomece normas para o nosso

comportamento (Marques et al., 2003). Podemos ent6o dizer que a pertenga aos grupos

6 adaptativa (Oakes, 1987).

Assim, assistimos a uma soberania dos grupos na nossa vida social (Hogg, 2006).

Essa condigdo leva alguns autores a afirmarem que estamos dependentes dos grupos a

que pertencemos e que a nossa evolug6o como esp6cie humana esti ligada aos grupos

sociais, j6 que estes representam fonnas humanas de interagir com o meio e partilha de

conhecimento (Caporael, 2001). Esta autora afirma que neste processo evolutivo, o

resultado depende da evolugdo dos processos coguitivos, afectivos e perceptivos que

suportam o desenvolvimento e a manutengdo da pertenga aos grupos.

Defende-se tambdm que a identidade social pode servir para conter a ansiedade das

nossas preocupag6es existenciais, j6 que permite uma extensEo do self to espago e no

tempo, tendo um certo valor de imortalidade (Castano, Yzerbyt, Paladino & Carnaghi,

I O primeiro sublinhado est6 em it6lico no original, o segundo 6 nosso.
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Identidades e Comportamento Facial: Introdugdo

2006). Efectivamente existe uma flexibilidade das identidades em resposta irs

modificagoes dos contextos, que 6 acompanhada por uma dindmica ao longo do tempo,

de mudanga ou de consist€ncia, e que concretiza a possibilidade de uma continuidade

temporal.

Desta forma, o comportamento social colectivo ter6 que ser explicado em fungdo de

uma perspectiva temporal tridimensional (passado, presente, futuro), mas em que a

presentificagdo do futuro (Santos, 1977), pode afectar as nossas actividades colectivas,

incluindo acgdes explicitamente direccionadas para lidar com a mudanga social

(Giddens, 1994).

Num mundo onde as mudangas tecnol6gicas e sociais s6o uma constante realidade

das nossas vidas, e o futuro est6 cada vez mais presente, os nossos comportamentos

sociais tdm que se adaptar a essas mudangas.

Assim, ter identidades sociais que orientem o nosso comportamento 6 uma

necessidade, 6 adaptativo e contribui para a nossa evolugdo ou eventualmente para a

transcend6ncia. Talvez estas caracteristicas nos perrritam compreender o sentimento de

imortalidade ligado is identidades religiosas em geral, bem como os actos dos

"bombistas-suicidas", que em nome de uma pertenga grupal cometem homicidios em

relagSo aos quais se sentem impunes.

De acordo com a an6lise de Turner (1996), podemos dizer que Tajfel utilizou

diferentes apresentag6es das suas identidades para lidar com o medo de viver num

s6culo em que n6o era permitido ser judeu, regulando as suas afirmag6es de pertenga e

dos comportamentos como estratdgia relacional, como defesa contra opressores nazis.

Relembrando estas viv6ncias 6 legitimo questionarmo-nos se a escolha das nossas

pertengas grupais e o modo como as apresentamos aos outros n6o 6 cada vez mais

importante, j6 que vivemos num mundo em que as rela96es sociais que estabelecemos

s6o fundamentais para lidar com as incertezas do nosso lugar nesse mundo, onde

necessitamos de promover a nossa auto-estima. Podemos tamb6m dizer que a rede de

relagoes sociais que desenvolvemos configura cada vez mais o futuro das nossas

actividades sociais e profissionais.

Desta forma, os diferentes grupos sociais a que pertencemos fornecem-nos modelos

de comportamento social, que podem ser mais ou menos adaptativos nas nossas relag6es

sociais. Necessitamos entdo de monitorizar e regular o nosso comportamento de forma a

fazermos escolhas de identificageo adaptadas, capazes de servir os nossos prop6sitos

relacionais, sempre que isso seja possivel.
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Se a nossa adaptagSo e a nossa evolugIo social dependem dos processos cognitivos

e afectivos que mant6m as nossas pertengas grupais, dependem tamb6m da forma como

os outros grupos nos avaliam. Essa avaliagEo que os outros nos fazem depende da forma

como percebem a apresentagSo das nossas identidades, contudo n6s temos a capacidade

de influenciar essa apresentag5o e determinar, consequentemente, uma avaliagdo mais

positiva.

Existem gupos sociais que utilizam as apresentagSes das suas identidades como

estrat6gias para afirmar uma identidade social positiva, ndo para satisfazer necessidades

imediatas, mas para uma transformagSo social num futuro pr6ximo ou distante (Condor,

1996), como 6 o caso das identidades religiosas. Existem, contudo, outros gnrpos, que

tamb6m interferem nas mudangas da humanidade e valorizam a apresentagdo das suas

identidades ligadas a mudangas mais imediatas, quotidianas ou ocasionais, como por

exemplo, os politicos. Um outro tipo de grupos que se tem revelado importante na

mudanga do comportamento social dos seus membros, 6 o grupo desportivo. Assim,

religi6o, politica e desporto, sdo tr6s 6reas que parecem contribuir para o aparecimento e

manuteng6o de comportamentos colectivos que s6o importantes nas mudangas sociais.

Nestes diferentes tipos de gupos assistimos cada vez mais a uma sincrotizag1o

temporal da vida social (Condor, 1996). Assim, a actividade colectiva 6 manifestada

numa uniformidade sincr6nica pelo comportamento dos membros, que pode ser

influenciada pelos mass media que contribuiriam para activar essa unifonnidade. Por

outro lado, a forma como apresentamos as nossas pertengas sociais pode despertar o

interesse dos meios de comunicagSo, num circulo vicioso que gira em tomo daquilo que

chamamos a imagem social. Ou seja, o modo como nos apresentamos em sociedade

determina essa imagem e uma das formas mais usuais de nos apresentarmos 6 atrav6s

das nossas identidades sociais.

Em suma, as nossas identidades, ptrL a16m de serem adaptativas e de nos

fomecerem modelos de comportamento, estiio ligadas i forrra como nos apresentamos

nas relagSes sociais.

Verificamos assim que o modo como nos apresentamos perante os outros 6 cadavez

mais uma tem6tica de grande interesse relacional, politico, religioso, desportivo ou

outros. Vivemos numa sociedade conturbada por relagdes conflituosas, por oposigOes

(como por exemplo, Ocidente/Oriente, ricos/pobres, integrados/excluidos, Norte/Sul.

Desta forma, as pessoas t6m-se interessado por desenvolver compet6ncias de

comunicagIo e auto-apresenhgeo, com o objectivo de melhorar as suas relagOes sociais
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e convencer os outros daquilo que acreditam ser. Segundo Baumeister (1993, citado por

Saami & Weber, 1999) a auto-apresentag5o 6 motivada por necessidades b6sicas, que

nos remetem para a necessidade de pertencer a grupos sociais, de formar e manter

ligagOes sociais, mas tambdm para a necessidade de construir uma definigio de n6s

pr6prios mais individual.

Assim, a auto-apresentagEo liga-se is nas nossas identidades sociais mas tamb6m is

pessoais, onde pretendemos convencer os outros da forma como nos vemos a n6s

pr6prios, por exemplo, como membros de um gupo social de elevado estatuto ou

simplesmente como uma pessoa simp6tica. A auto-apresentagEo serve para proteger e

aumentar a nossa auto-estima (colectiva ou pessoal), surgindo perante os outros de uma

forma favor6vel e positiva, atrav6s de uma imagem social congruente com esse

objectivo.

Podemos ent6o dizer que os motivos que determinam a auto-apresentagio ligada is

identidades s6o essencialmente sociais e relacionais, pois pretendemos valorizar o grupo

de pertenga ou a fomra como somos enquanto pessoas singulares. Em riltima an6lise,

objectivamos a valorizagio de quem somos nas relag6es sociais que estabelecemos e nas

interacgSes que desenvolvemos.

Se a definigio de quem somos passa pela definigEo das nossas identidades no

mundo social, certamente que auto-apresentag6o de quem somos passa pela forma como

nos comportamos. Nos comportamentos ligados i auto-apresentagio tOm sido definidos

os n6o verbais (Leary,1995), e dentro dos n6o verbais conhecemos os faciais.

Se tal como tem sido explicitado para outros comportamentos, acreditarmos que

existe uma fungIo expressiva da identidade (Ellemers, Spears & Doosje, 2002) ligada

aos comportamentos faciais, certamente que a vamos contextualizat La 6rea das relagSes

sociais, pois 6 em contextos relacionais que inferimos quem somos e nos valorizamos

perante os outros. A pr6pria face tem sido estudada como uma referOncia social de

quem somos atrav6s de situagdes de desfiguramento facial ou outras (e.g., sfndrome de

Mobius) (Cole, 1998), que implicam que os individuos aprendam ou reaprendam novos

referenciais para a percepg6o de si como pessoas comunicativas nas relag6es sociais,

conferindo significado a outros aspectos que n6o a face, como por exemplo o ouvido.

Existem assim pessoas que t6m de aprender a viver sem faces ou "inventar novas faces"

como refer€ncias sociais no mundo relacional.

Ali6s, a questiio da apresentagdo da face revela algumas diferengas enfre grupos na

fonna como esta pode ou n6o ser exibida em priblico. Todos sabemos que na tradigEo
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mugulmana, as mulheres usam Wa Burka que as impede de mostrar a sua face em

contextos priblicos. Independentemente das opg6es individuais, existe uma norma de

auto-apresentagao do comportamento facial que se liga a uma pertenga grupal, que se

fundamenta porque 6 um modo de impedir que outras pessoas conhegam aspectos mais

intimos de apresentagdo facial. De imediato isto faz-nos pensar que podeni estar

presente uma crenga social errada, de que aprender a ler informagOes nas faces 6 uma

janela para conhecer a "alma" (Zebrowitz, 1998). Contudo, em nosso entender, esta

proibig6o de auto-apresentagdo facial passa tamb6m por uma forma de impedir uma

actividade relacional, ligada a uma pertenga grupal.

O que pretendemos evidenciar 6 que mostrar a face pode ser considerado um

aspecto intimo e revelador de aspectos pessoais, mas 6 simultaneamente uma fonna

eftcaz de melhorannos as nossas relag6es sociais e, quem sabe, melhorar o nosso

estatuto social pela forma como nos apresentamos aos outros.

Falamos destes aspectos para contextualizarmos a importincia do comportamento

facial e das informag6es que transmite nas relagdes sociais.

Esta ligagdo do comportamento facial is relagOes sociais passa pela auto-

apresentag6o desse comportamento perante os outros. Um exemplo da importiincia deste

comportamento liga-se ao grupo polftico, que se rodeia de tdcnicos de imagem, e

aprende a regular a seu modo de apresentag6o, em fung6o da mensagem que pretende

passar aos seus eleitores. Como exemplo, podemos apontar o self disclosure com

comportamentos de sorriso que usualmente observamos. Talvez nem os pr6prios

politicos entendam o poder desta mensagem relacional, mas sabem que 6 efrcaz e por

isso usam-na.

Assim, se as pertengas grupais s6o importantes na forma como definimos o nosso

lugar no mundo social, tamb6m as identidades sdo a base fundamental para a nossa

orientag6o social com os outros (Turner & Onorato,1999). Nas identidades que temos

podemos ser membros de um grupo social, mas tamb6m podemos simplesmente ser

sujeitos singulares. De uma forma ou de outa, podemos afinnar que a apresentagIo

dessas identidades nos ajudam a regular a interacaio com os outros (Hogg, 2006), mas

tambdm a configurar as nossas relagdes sociais.

Nesta tem6tica de apresentagdo das nossas identidades perante os outos 6

importante saber at6 que ponto a regulagdo do comportamento facial pode connibuir

par^ a regulagflo da interacgflo e para o desenvolvimento das nossas relag6es sociais.
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Mais, at6 que ponto pode ser uma forma efrcaz de transmitir mensagens relacionais

ligadas is nossas pertengas grupais ou aos sujeitos singulares que somos.

Contudo, para chegarmos a esse conhecimento, precisamos de investigar como 6

que regulamos o nosso comportamento facial quando nos afirmamos e apresentamos

aos outros como membros de grupos sociais. Para al6m disso, necessitamos tamb6m de

saber, se existem diferengas entre o comportamento facial associado a essa afirmagdo

grupal e o comportamento facial associado i afirrragdo da nossa singularidade.

Atd porque conhecendo o porqu6 e como essa influ6ncia 6 feita, podemos

certamente contribuir para a efic6cia de algumas mensagens relacionais dentro dos

grupos sociais, nas relagOes intergrupais, mas tamb6m nas relagdes interpessoais. Quem

sabe se ao melhorarmos estes dois nfveis de categorizagdo social, podemos chegar ao

nivel de categoizagdo supra-ordenado subjacente i definigEo de n6s pr6prios enquanto

seres humanos (Turner et al., 1987) e contribuir para melhorar as relagOes humanas no

geral.

2. O Problema em Estudo

Assim, o nosso problema de estudo contextualiza-se neste tema geral que passa pela

apresentagdo das nossas identidades nas relagOes sociais, onde nos surge a import6ncia

de conhecermos o comportamento facial dentro dos comportamentos associados is

nossas pertengas grupais ou aos sujeitos singulares que tamb6m somos. Podemos ent6o

definir o que pretendemos estudar da seguinte forma: como 6 que processa a regulagdo

do comportamento facial associado ao funcionamento das nossas identidades nos

contextos sociais e relacionais?

Para investigar qualquer questio h6 sempre uma intuiglo e uma crenga pessoal por

parte do investigador e a nossa 6 acreditar que a regulagdo do comportamento facial

depende das nossas pertengas grupais que difere das nossas identidades pessoais. Esta

intuigflo liga-se a uma forte vontade de investigar iireas pouco exploradas no

comportamento facial, aprofundar novas 6reas de conhecimento com novos enfoques

te6ricos, como aqueles que descobrimos na Perspectiva da ldentidade Social (Tumer,

leee).

Os fiabalhos de Kirouac e Hess (1999), que estudaram a pertenga grupal como um

dos factores influentes na interpretagflo das exibig6es emocionais aftav6s da face,

constituem uma refer6ncia importante na nossa investigagdo. Contudo, s6o estudos de
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reconhecimento de emogao - esquecendo os aspectos sociais e comunicativos - e os

gupos analisados sao mais culturais (idade e estatuto s6cio-econ6mico) do que sociais.

Elfenbein e Ambady (2002) demonstraram tambdm que o reconhecimento

emocional na face 6 mais acurado nos individuos do mesmo grupo, um efeito a que

chamaram vantagem endogrupal (ingroup advantage). Estes estudos t6m a importAncia

te6rica de valorizar a pertenga grupal do individuo no reconhecimento das emogOes e

das express0es faciais.

Podemos ainda apontar o surgimento de outros trabalhos, que chamaram favoritismo

endogrupal i atribuigao do sorriso aos membros do mesmo grupo (Beauprd & Hess,

2003). Assim, se a pertenga grupal 6 um factor importante no reconhecimento das

emogdes e das expressdes faciais, para a16m de influenciar o sorriso, 6 ent6o possivel

pensar que pode influenciar n6o s6 o reconhecimento mas a propria produgdo do

comportamento facial associado i pertenga grupal.

Embora sejam refer6ncias te6ricas fundamentais, estes estudos s[o muito diferentes

daquele que pretendemos realizar, pois sio estudos de reconhecimento facial, e o nosso

enfoque liga-se mais i produg6o e regulagEo desses comportamentos nas identidades.

Para al6m, disso, 6 tamb6m importante para n6s compreender o seu significado social e

relacional nos contextos onde sflo exibidos. Verificamos tamb6m, que estes estudos nio

t6m uma fundamentagfio te6ric a na irea das pertengas grupais, que nos permita explicar

o comportamento facial associado a essas pertengas, por isso identificamos a

necessidade de fazer essa articulagSo te6rica entre duas 6reas de investigaglo que

ocasionalmente se t6m enconffado.

Por outro lado, sabemos que as nossas identidades influenciam os comportamentos,

nomeadamente os n6o verbais. Assim, como um importante comportamento n6o verbal,

podemos pensar que o comportamento facial poder6 ser influenciado pelas identidades

sociais, mas tamb{m pelas identidades pessoais. No dmbito da cooperagio intergrupal,

verificamos que Gaertner et al., (1999) utilizaram as reacaOes faciais como indicador

(agradivelldesagrad6vel) dos efeitos do destino comum nos membros do endognrpo e

do exogrupo. Assim, existe alguma evid6ncia empirica de que comportamento facial

pode ser influenciado pelas pertengas gnrpais onde 6 um indicador de informagdo.

A par da necessidade de articulagio te6rica, constatamos que, apesar de alguns

estudos nos indicarem a possibilidade empirica de articulagSo dos dois conceitos

propostos no nosso estudo, existe uma lacuna da investigagflo, quer na 6rea do

comportamento facial, quer na rirea das identidades sobre esta temitica.
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Tal como Philippot, Feldman e Coats (1999) acentuam a prop6sito do

comportamento neo verbal, se a investigagflo tem demonstrado que a pertenga ao grupo

tem uma importdncia fundamental na interpretagdo de muitos comportamentos, e se

muita informagdo 6 fiansmitida atravds dos comportamentos n6o verbais, existe uma

falta de pesquisas empfricas, que se dediquem a investigar o papel da pertenga grupal na

produgdo dos comportamentos n6o verbais, em especial, dos comportamentos faciais.

Partindo de uma integragfio te6rica dos dois conceitos, Identidades e

Comportamento Facial, o nosso objectivo de esfudo passa ent6o por compreender a

regulagdo do comportamento facial associado d saliOncia das identidades sociais e

pessoais.

Com essa finalidade, o nosso primeiro capftulo incide sobre o conceito ldentidades.

Enquadramo-nos teoricamente na Perspectiva da ldentidade Social (Tumer, 1999),

onde vamos distinguir as identidades sociais das identidades pessoais em v6rios

aspectos. Para al6m disso, vamos explicitar que a regulagdo das identidades passa pelos

contextos, onde s6o flexiveis, onde se salientam e tomam activas, mas tamb6m onde

regulam a interacado. Pela din6mica que lhes 6 caracteristica, veremos que tamb6m

podem mudar ao longo do tempo. Explicitamos tamb6m que as compreendemos como

representag6es em contextos relacionais, que podem ser definidos a nivel grupal mas

tambdm a um nivel interpessoal associados, respectivamente, i saliOncia das identidades

sociais e i saliCncia das identidades pessoais.

Vamos conhecer melhor os processos (motivos, nonnas, auto-apresentagdo,

processos cognitivos e afectivos) que podem interferir no comportamento associado i
saliCncia das identidades e no finaldo capitulo, referimos alguns estudos empiricos que

se relacionam com o comportamento n6o verbal e com reaca6es faciais.

Num segundo capitulo, dedicado ao conceito Comportamento Facial, comegamos

por o enquadrar no comportamento n6o verbal e explicitar a forma como o definimos.

Afirmamos que o comportamento facial traduz informagOes e demonstramos que estas

sflo, ndo s6 emocionais, mas tamb6m sociais e comunicativas, para al6m de terem outros

significados especificos. Clarificamos a questSo da espontaneidade e deliberagdo dos

comportamentos faciais e aproveitamos para esclarecer tamb6m, dentro desta tem6tica,

o conceito de estrat6gia que iremos utilizar. Explicitamos como 6 que compreendemos o

significado do comportamento facial, ou seja, de uma fonna componencial e

multifuncional. Para al6m disso, ligamos os comportamentos faciais aos processos

cognitivos e apontamos as acgdes faciais mais ligadas a indicadores cognitivos. Em
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seguida, a nivel dos processos afectivos, abordamos as emogOes como sociais e

relacionais e enfatizamos o afecto com a sua ligagio aos epis6dios emocionais, onde

tamb6m especificamos ac96es faciais como indicadores.

Compreendendo que o comportamento facial tradtlz informagSes em contextos

relacionais, explicamos a $ul regulagEo. 6 atrav6s dos contextos que compreendemos o

seu significado e definimos as rela96es sociais, distinguindo um nivel grupal e um nivel

interpessoal de an6lise que podemos respectivamente associar i saliEncia das

identidades sociais e pessoais. Diferenciamos motivos de normas e ligamo-los i auto-

apresentagEo. Explicitamos tamb6m algumas estrat6gias de auto-apresentagIo e

regulagSo de interacaflo ligadas a comportamentos faciais. Finatnente falamos da

pertenga grupal e da sua influ6ncia na regulagdo do comportamento facial, atravds de

alguns estudos empiricos que t6m reconhecido a importincia deste factor.

Num terceiro capitulo, integramos os dois conceitos ldentidades e Comportamento

Facial, demonsfiando a falta de estudos empiricos que os ligam, mas fazendo um

resumo daqueles que demonstram a possibilidade de relag6o. Comegamos por articular a

forma como compreendemos os dois conceitos, representagOes e informagdes em

contextos relacionais. Apresentamos a possibilidade de as identidades influenciarem os

comportamentos faciais e de estes traduzirem ou produzirem informagdo acerca das

nossas identidades e da forma como nos definimos nos contextos relacionais.

Assumindo que esta possibilidade passa pela regulagEo nos contextos, explicitamos

tamb6m os processos pelos quais os podemos articular, especificando os processos

cognitivos, afectivos, e em nivel diferente, as estrat6gias de auto-apresentag6o na

sali€ncia das identidades. Afirrramos assim que os comportamentos faciais podem dar-

nos informag6es desses processos (coguitivos, afectivos e de auto-presentagio) no

funcionamento das identidades nos contextos sociais e relacionais.

Atrav6s das caracteristicas flexibilidade nos contextos e dinffmica no tempo,

semelhantes aos dois conceitos, enfatizamos a possibilidade de compreender a mudanga

do comportamento facial nos contextos de saliOncia, mas tamb6m a mudanga ao longo

do tempo. Definimos niveis de an6lise em que compreendemos a regulagflo do

comportamento facial, grupal e interpessoal, associados respectivarnente i sali€ncia da

identidade social e pessoal, especificando nestes niveis oufros conceitos como a

interacgso e a diferenga de comportamentos (colectivos e individuais).

Acentuamos que as identidades t6m orientagOes sociais e relacionais definidas em

fungIo dos contextos relacionais onde se torram salientes e que nestes existem
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audiCncias (implicitas ou explicitas), que influenciam a auto-apresentag6o dos

comportamentos faciais. Realgamos ainda a influ6ncia dos motivos que determinam a

presenga dos comportamentos faciais e das normas que os regulam. Se compreendemos

que nas identidades definimos estrat6gias de auto-apresentagEo afinnamos que os

comportamentos faciais podem traduzir essas estratdgias nas relag6es sociais e na

interacqio social, onde se configuram como estrat6gias relacionais Com base nestas

assumpgOes te6ricas, desenvolvemos em seguida algumas hip6teses conceptuais que

nos conduzem aos esfudos empiricos.

Na segundaparte, em que abordamos os estudos empiricos, fazemos uma introdugdo

geral que clarifica as linhas gerais de compreensdo dos nossos estudos. Em seguida,

num primeiro capitulo, apresentamos o nosso estudo empfrico I (EEl), onde

averiguamos as relag6es de associagdo entre a saliOncia identit6ria e o comportamento

facial. Num segundo capitulo, desenvolvemos o estudo empirico 2 (EE2), onde

estabelecemos e apresentamos relag6es causais entre a saliOncia da identidade social e

pessoal e o comportamento facial.

Na conclusEo, integramos os resultados dos estudos empiricos para responder ao

nosso problema de estudo e evidenciamos a forma como esta investigagio nos leva a

compreender a regulagflo do comportamento facial associado i saliEncia das

identidades.
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Identidades: representag6es em contextos relacionais

1. Identidades: Introdugilo

A maior vantagem adaptativa do homem

d a sua capacidade para modificar o seu comportamento

emfungdo daforma como percebe e compreende uma situagdo

(Tajfel, 1969, citado por Condor, 1996)

Enconfrar um lugar no mundo social, parece ser uma necessidade fundamental na

existOncia humana que as nossas identidades satisfazem (Simon, 1999).

Etimologicamente, o conceito de identidade significa mesmidade (o mesmo que).

Assim, de acordo com Cunha (L996), a identidade pode conter um sentido algo

plat6nico, em que a pensamos como uma mesmice, como uma conformidade a sinais

que configuram de alguma forma uma semelhanga.

Podemos desta forma afirmar que ter um lugar no mundo social, seja individual ou

colectivo, significa que a pessoa 6 parte de algo, com o qual partilha semelhangas,

pertencendo a uma rede de relag6es sociais entre os seres humanos (Simon, 1999).

Nessas relag6es sociais, estabelecemos comparagdes que vdo defrnir as nossas

identidades. De acordo com a revisEo bibliogrifica de Santos (1999), assume-se ent6o

que a identidade 6 um conterido associado aos aspectos mais representacionais do self,

As identidades seriam assim formadas por conteridos representacionais que podem ser

estabelecidos a um nivel mais individual ou a um nivel mais colectivo do self (Tumer

et al., 1987).

As identidades s6o tamb6m categorias socialmente construidas e siguificativas, que

sao aceites pelos individuos como descritivas deles pr6prios ou do seu grupo (Thoits &

Virshup, 1997). O contexto 6 tamb6m fundamental para a compreensio do

funcionamento das identidades, da sua activag5o (Oakes, 1987). E se falarmos de

contextos pelas dimens6es e capacidades relacionais que acompanham o ser humano,

num espago e num tempo, que criam e desenvolvem relag6es e interac96es sociais,

estamos a pensar nas identidades como um instrumento base que nos permite regular a
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forma como n6s nos vemos e apresentamos aos outros nesses contextos que s6o

relacionais.

Tem-se tamb6m estabelecido uma diferenga significativa entre aquilo que as pessoas

pensam, sentem e agem como individuos singulares ou como membros de um gupo

(Simon, 1999). Assim, as nossas identidades t6m diferentes in{lu6ncias perceptivas,

afectivas e comportamentais, se falamos de identidades pessoais ou sociais. Mas

fundamentalmente, perrritem-nos modificar e adaptar o nosso comportarnento is

exig6ncias situacionais e relacionais com que diariamente nos defrontamos.

E sobre estes aspectos que irSo incidir as nossas reflex6es te6ricas de forma a

podermos clarificar estas concepg6es.

Nas revisOes que encontrimos sobre o conceito de identidade, podemos apontar a

comparagSo entre as identidades centradas no papel social e as identidades centradas na

pertenga ao gnrpo (Thoits & Virshup, lg97)2 TOm em comlrm a multiplicidade de

formas em que os individuos se podem auto-definir, mas esta nio 6 encarada da mesma

maneira pelas quatro grandes teorias da Identidade Social, oriundas da psicologia e da

sociologia (Thoits & Virshup, 1997). Se 6 a centralidade dos pap6is sociais (Hogg,

Terry & White, 1995) e o nivel individual, que caracteriza as concepgdes sociol6gicas

da identidade social, podemos afirmar que 6 a categoizagdo social e a pertenga a um

grupo, para al6m do nivel colectivo, que distingue as abordagens psicol6gicas da

identidade social.

E, no enquadramento destas abordagens te6ricas que contextualizamos a nossa

investigag6o, ou seja, na Perspectiva da Identidade Social (Turner, 1999), que como

veremos, engloba a Teoria da Identidade Social (TIS) (Tajfel, 1978) e a Teoria da Auto-

Categorizag6o (TAC) (Tumer, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987),

possibilitando uma bendfica articulagio entre conceitos.

Iniciamos assim este capitulo pelo aprofundamento dos conceitos te6ricos

associados a cada uma das teorias. Em seguida, distinguimos o nivel de categoizagdo

individual, correspondente is identidades pessoais, do nivel de categoizagdo

correspondente is identidades sociais.

2 Para outras revisdes do conceito de identidade social ver tambdm Deaux (1996) e Brewer (2001)
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Noutro ponto, explicitamos a regulagdo das identidades nos contextos, onde

abordamos saliCncia das identidades nos contextos comparativos sociais, clarificamos a

mudanga e a continuidade nos contextos e no tempo atravds da flexibilidade e dindmica

das identidades, distinguimos os niveis de interacado nos contextos, enfatizando os

contextos relacionais e salientando alguns efeitos contextuais no desenvolvimento de

estrat6gias de regulagdo das identidades que influenciam as percepg6es, os afectos e os

comportamentos.

Finalmente, ligamos alguns processos identitrlrios aos comportamentos,

compreendendo as diferentes motivag6es e ticticas associadas, clarificando o processo

de formagio e influ€ncia dos prot6tipos e das normas nos comportamentos e nas

estratdgias de auto-apresentagEo. Dentro deste ponto evidenciamos tamb6m os

processos cognitivos e afectivos, estudando-os como dimens6es do conceito de

identidade, esclarecendo o papel das emog6es grupais, ptra em riltima an6lise nos

dedicarmos i performance do gupo e i sua relagdo com os epis6dios emocionais que

podem alteram os comportamentos dos seus membros.
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2. APerspectiva da Identidade social

2.1. A Teoria da Identidade Social e a Teoria da Auto-Categorrzaqflo

Na presente dissertagdo, enquadramo-nos conceptualmente na Perspectiva da

Identidade Social (Turner, 1999) que integra a TIS (Tajfel, 1978) e a TAC (Tumer et

a1., 1987). Nesta perspectiva, as representag6es cognitivas do self tomam a fonna de

auto-categorizag6es que se integram num sistema hienirquico de classificagSo. A

definigdo do self a nivel individual 6 representada pela identidade pessoal, e refere-se a

categorizagSes "Eu,'l 'T.{6o-8u", baseadas em comparagOes interpessoais e

implicitamente intragrupais. A definigdo do self a nivel colectivo 6 representada pela

identidade social e refere-se a categoizag6es 'N6s'7'Eles", baseada em comparag6es

intergrupais (Onorato & Tumer, 200 l).

Se pensarmos, como Tumer e Reynolds (2001), que 6 prejudicial o uso da expressSo

"identidade social" para referir ideias das duas teorias sem as discriminar ou mesmo

atribuir erradamente ideias de uma a outra, opflimos numa primeira abordagem por

rever os pontos principais destas teorias.

Tajfel foi o primeiro autor a introduzir o conceito de identidade social definindo-o

como ...aquela parcela do auto-conceito de um individuo que decorre do seu

conhecimento da sua pertenQa a um grupo (ou grupos) social, juntamente com o

significado emocional e de valor associado dquela pertenga (Tajfel, 1981/1983,p.290).

Este conceito foi inicialmente ligado is relag6es intergrupais (paradigma do grupo

minimo) e tamb6m ao sistema de categorizagio social, ou seja, i forma como o processo

de categorizagdo social define o lugar do individuo na sociedade (Hogg & Terry,2000).

Assim, a expressEo "Teoria da Identidade Social" foi definida por Tumer e Brown

(citados por Tumer, 1999) para simplificar as v6rias descrig6es das ideias que Tajfel

iniciou.

Com a ligagdo do conceito de identidade social ao processo de categorizagdo social,

Tajfel assumiu a hip6tese de uma motivagIo do individuo para a procura de uma

identidade social positiva. Defendeu a necessidade de identidades grupais positivas e

distintivas, a partir das quais a auto-estima do individuo e um senso de valor pessoal

pode ser derivado. Seria esta necessidade que motivaria o comportamento intergrupal.
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Estas ideias iniciais de Tajfel foram posteriormente trabalhadas (Tajfel, 1978; Tajfel

& Tumer, lgTg), incentivando uma s6rie de pesquisas que estimularam o aparecimento

de outras ideias que subsequentemente se tornaram na TAC (Turner et a1., 1987). Esta

teoria ndo s6 solucionou alguns temas importantes para a TIS, como tamb6m

representou uma maior expansIo em termos de aplicabilidade, ou seja, permitiu abordar

ndo s6 as relag6es intergrupais e o conflito social, caracteristicas da TIS, mas

principalmente os processos de grupo, estere6tipos e cognigdo social, caracteristicas da

TAC.

A integragao das duas teorias numa mais geral Perspectiva da ldentidade Social dos

fen6menos grupais na Psicologia Social 6 tamb6m defendida por Hogg (1996),

ressalvando alguma precaugdo e alertando para as suas diferengas. Esta integragdo

produz pressupostos te6ricos com um vasto potencial de pesquisa nos fen6menos de

gupo. Especificamente, tro frmbito da presente investigagdo, pode fomecer uma grelha

de leitura bastante desenvolvida e capaz de servir de referOncia ds nossas fufuras

articulag6es entre os conceitos de identidade e comportamento faciaL Para atingirmos

esse objectivo, hi que explicitar antes de mais as principais ideias inerentes a esta

perspectiva.

Conforme Tajfel verificou, a categoizagdo social das pessoas em grupos distintos,

pode produzir um comportamento intergrupal, em que os individuos favorecem os

membros do endogrupo em detrimento dos membros de exogrupo. Trata-se portanto de

processos de discriminagdo e competigflo intergrupal. Foi tambdm afirmado que esta

categorizagdo social cria para os individuos uma identidade social positiva. Os

individuos aceitam a sua pertenga a uma categoria social como relevante para a sua

auto-definigdo numa determinada situa96o.

Tajfel rapidamente desenvolveu a TIS para especificar como as crengas acerca da

natureza das relag6es entre os grupos (estatuto, estabilidade, penneabilidade,

legitimidade) influenciam a forma como os individuos ou gupos perseguem uma

identidade social positiva. Assim, ...as comparagdes sociais entre os grupos que sdo

relevantes para uma avaliagdo da identidade social de cada um produzem pressdes

para uma diferenciagdo intergrupal para encontrar uma auto-avaliagdo positiva em

termos dessa identidade (Tumer, 1999, p.8). Noutros termos, podemos dizer que a

dimens6o cognitivo-emocional da identidade social, focalizada nas relagOes
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intergrupais, leva os individuos a distinguir os seus grupos de pertenga de outros grupos

como forma de obter uma identidade social positiva.

Para Tajfel e Tumer (1979), o tipo de atitudes e aca6es intergrupais pode ser

previsto pela interacgdo entre a necessidade de uma identidade social positiva e a

definiglo, percepgSo e compreensdo colectiva dos membros de um grupo acerca da

estrutura social das relag6es intergrupais. Refira-se tambdm que os grupos ir6o adoptar

diferentes estratdgias para encontrarem uma identidade social positiva, onde a

competigdo social pode ser um exemplo.

Existem tr0s importantes aspectos a considerar na Teoria da Identidade Social. O

primeiro 6 a an6lise psicol6gica dos processos cognitivo-emocionais que produzem uma

necessidade de uma identidade social positiva. O segundo 6 a elaboragdo desta an6lise

na sua aplicagao drs relagdes intergrupais no mundo real. O terceiro 6 a hip6tese de um

continuum interpessoal-intergrupal. Assim, segundo a TIS, o comportamento social

varia ao longo de um continuum desde o p6lo interpessoal at6 ao p6lo intergrupal. Ou

seja, no extremo intergrupal, o comportamento social dos individuos d determinado pela

pertenga a diferentes grupos ou categorias sociais. No extremo interpessoal, o

comportamento social 6 determinado pelas relagdes pessoais entre os individuos e as

suas caracteristicas individuais.

Usando este conceito de continuum interpessoal-intergrupal, Tajflel (citado por

Tumer, 1999), explica o funcionamento dos processos de identidade social e como a

interacgdo social difere qualitativamente entre os extremos. Defende ent6o que, quanto

mais o comportamento se toma intergrupal, mais as atitudes do endogrupo tendem a ser

mais uniformes e consensuais, e mais os membros do exogrupo tendem a ser encarados

como homogdneos e indiferenciados entre si.

Esta hip6tese do continuum interpessoal-intergrupal teve viirias implicag6es (Turner

(1999). Primeiro, consolidou a ideia de uma disting6o psicol6gica qualitativa entre o

comportamento individual e o grupal. Segundo, traga uma distingdo clara enfre

identificagflo com um grupo social e a saliOncia dessa identidade social numa especifica

situag6o social. Terceiro, leva-nos a olhar mais atentamente para a forma como os

processos de identidade social se tornam activos e, em particular, como as identidades

sociais se tonmm salientes. Quarto, conduz a um levantar de quest6es sobre as inter-
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relag6es entre o comportamento interpessoal e intergrupal e os processos que

detenninam as suas caracteristicas especificas.

Sflo principalmente estas quest6es que levam ao desenvolvimento da Teoria da

Auto-Categoizagflo, que comegou com a ideia de que a distingEo entre o

comportamento interpessoal e intergrupal pode ser explicada por uma paralela e

subjacente distingIo entre identidade pessoal e identidade social (Turner et a1., 1987).

Como diria Hogg e Terry: Ndo vemos qualquer incompatibilidade (...) vemos a Teoria

da Auto-Categorizagdo mais como um importante e poderoso novo componente

conceptual de uma Teoria da Identidade Social alargada (Hogg & Terry, 2000, p.123).

Em suma, enquanto a TIS ajuda a compreender as relag6es intergrupais e a mudanga

social nos contextos sociais reais, a TAC fornece uma nova forma de compreender os

grupos sociais.

Assim, a TAC 6 uma teoria geral do grupo, que enfatiza a categoizagdo como

processo bdsico subjacente ao grupo psicol6gico e os antecedentes e consequentes desse

processo. O grupo psicol6gico n6o 6 um mero grupo de pertenga, mas 6 tambdm um

grupo de refer6ncia, significativo do ponto de vista psicol6gico, gue influencia as

atitudes e comportamentos dos seus membros, o que constitui um aspecto

particularmente importante para o presente trabalho. De acordo com a TAC, qualquer

das identidades decorrentes de pertengas grupais, pode ser activada e tornar-se saliente

num contexto especifico.

E ent6o importante realgar que para Tumer todas as identidades correspondem a

auto-categorizag6es, diferindo apenas no seu conterido e no seu nivel de abstraca5o ou

inclusIo. Existem pelo menos trOs niveis de abstraca5o de categoizagdo do self

importantes para o auto-conceito social, ou seja, o nivel supraordenado do sefcomo ser

humano (identidade como ser humano), o nivel interrr6dio de categorizagOes

endogrupo-exogrupo (identidade social, baseada em comparag6es intergrupais) e

finalmente, um nivel subordinado de categoizag6es pessoais do self (identidades

pessoais, baseadas em comparag6es interpessoais) (Tumer et al., 1987).

Independentemente do seu nfvel de abstracgio, a forma como o self e os outros sdo

categoizados 6 sempre detenninada pela relativa similaridade ou diferenga, comparada

com outros estimulos La situagdo. Assim, a Teoria da Auto-Categ oruagdo 6

simultaneamente comparativa e contextual.
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Surge ent6o a possibilidade da exist6ncia de uma relagdo funcional entre a sali€ncia

de uma dada categoizaglo endogrupo/exogrupo e o contexto dessa saliOncia (Oakes,

1987), de tal forma que os individuos tendem a percepcionar-se a si proprios e aos

outros como membros de detenninadas categorias sociais, na medida em que 6

apropriado faz€-lo. Esta relagSo funcional entre a categoizag6o e o seu contexto estil

implicita na Teoria da Auto-Categoizagdo (Tumer et a1., 1987).

A saliOncia de qualquer auto-categoizagdo num contexto, resultaria da interacgflo

de tr6s factores: a relativa acessibilidade de uma categoria, a sua adequagdo normativa e

L sua adequagflo comparativa. Esta interacgso determina quando uma auto-

categoizagdo se pode tomar psicologicamente activa ou de influ6ncia saliente numa

situag5o particular.

As auto-categorizagOes sio tamb6m inerentemente fluidas, vari6veis, flexiveis e

dependentes do contexto (Tumer, Oakes, Haslam & McGarty,1994). Assim, quando o

contexto muda 6 muito prov6vel que as auto-categorizag6es tarrb6m mudem (Thoits &

Virshup, 1997). Tumer et al. (1994) defendem que n6o existem auto-categorizagiles

est6veis, excepto quando a estrutura social por si propria gera contextos est6veis ou

nonnas sociais, valores e motivos, fazendo com que algumas identidades sociais sejam

relativamente mais acessiveis e dai mais prov6veis de serem utilizadas num

determinado ceniirio ou contexto.

Em suma, podemos assumir que a representagflo de si proprio 6 tamb6m

relativamente flexivel, ji que as representag6es s6o em parte contextualizadas e estilo

em transformagio, dai considerar-se que em diferentes momentos outras identidades

podem tomar-se salientes (Turner et al., 1987; Turner, 1999). Este conceito de saliOncia

deriva da necessidade imediata de uma identidade social num contexto social, em que o

sistema cognitivo compara as categorias sociais com as caracteristicas do contexto e

torna activa (saliente) aquela categoria que melhor se enquadra nesse contexto.

De acordo com Thoits e Virshup (1997) existem diferengas entre a TIS e a TAC que

conv6m acentuar em tr6s pontos: enquanto a TIS enfatiza mais as relagOes intergrupais

como produto da identidade social, a TAC enfatiza as relag6es intragrupais como

produto da auto-categoizagilo; o principal objectivo da TIS 6 explicar a dinimica das

relagdes intergrupais, enquanto que o principal objectivo da TAC 6 explicar como 6 que

a identificagSo colectiva ocorre; finalmente, diferem na base motivacional para o
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comportamento do grupo. Para a TIS os mecanismos mais pr6ximos de explicar o

comportamento colectivo s6o as necessidades de uma positiva distingIo grupal e auto-

estima individual, sendo esta teoria considerada mais socio-motivacional. Em

conffapartida, a TAC'coloca a despersonalizagdo como o mecanismo cognitivo pelo

qual as pessoas se transformam em grupo psicol6gico. Assim, os individuos pensam e

agem menos de forma grupal devido a necessidades humanas e motivag6es, mas mais

porque estilo coguitivamente identificados com o gnpo, sendo esta considerada como

mais s6cio-cognitiva.

Hogg (1996,2003) defende, contudo, que a TAC tambdm vO as pessoas como

motivadas para redvzir a incerteza subjectiva. Assim, a conformidade is posigSes

prototipicas da categoria ou do grupo reduz as discordincias e desta forma a incerteza

entre os membros. Actualmente est6 assumido que as motivag6es ligadas i auto-

categoizagao s6o diversas e distanciam-se da identificag6o cognitiva. Exemplos disso

s6o a hip6tese da auto-estima (Hogg & Abrams, 1988; Hogg & Terry, 2001), a hip6tese

da redug6o da incerteza (Hogg & Terry,2000; Hogg, 2003), a teoria da distintividade

6ptima (Brewer, 1991), o modelo motivacional de orientag6o da identidade (Brickson &

Brewer, 2OOl), em que cada orientagdo da identidade (pessoal, relacional e colectiva)

est6 associada i sua pr6pria motivagflo; o modelo funcional das identidades sociais

(Deaux,2000), para referir os principais.

A prop6sito da distingio s6cio-motivacional (TIS) e s6cio-cognitiva (TAC) entre as

teorias, alguns autores conffa-argumentam que tanto a TIS como a TAC s5o

"cognitivas" j6 que ambas assumem que para explicar e prever o comportamento, 6

necess6rio entender como as pessoas percebem, definem e tomam consciCncia do

mundo e delas, de como usam os seus processos cognitivos (Tumer & Reynolds,2001).

Para al6m disso, a TAC tambdm assume na sua elaboragio conceitos que s6o

usualmente ligados A TIS, ou seja: tamb6m afirma que as auto-categorias tendem a ser

avaliadas de uma fonna positiva e que existem forgas motivacionais para que assim

acontega; a TAC fomece uma forma mais especifica de encarar a auto-estima, ou seja,

como uma expressao do grau de prototipicalidade do self em qualquer nivel,

comparativamente a uma categoria valorizada e de ordem superior; em riltima an6lise, a

TAC n6o discute as necessidades motivacionais de auto-estima precisamente porque

essa elaboragdo jitinha sido feita pela TIS.
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Quanto ds limitagOes das teorias, ambas as teorias deixam determinados problemas

por resolver (Thoits & Virshup,1997, p.l19). Vamos enfatizar uma dessas limitag6es

porque estf relacionado com a nossa tem6tica de investigag5o, ou seja, embora Tajfel

inclua o significado emocional do grupo na sua definiglo da identidade social, tal como

Tumer, ele nflo explora suficientemente as causas e consequ6ncias emocionais da

identificag5o colectiva. Se os antecedentes e consequentes emocionais da identificoqdo

colectiva sdo tdo importantes como os cognitivos, necessita de mais consideragdes

tehricas (e empiricas) (Thoits & Virshup,1997, p. ll9). Tambdm Brown e Capozza

(2006) partilham da mesma opiniflo, enfatizando o significado emocional da pertenga na

definigio original de Tajfel e denunciando a pouca pesquisa nesta 6rea inspirada pela

Teoria da Identidade Social, pelo menos at6 i riltima d6cada.

Frente a um vasto campo de literatura t6o rica e diversificada sobre as identidades,

particularmente identidades sociais, relativamente ao nosso objectivo de estudo,

enconfiamos: pouca investigagfio orientada para os aspectos emocionais do gnrpo,

pouca investigagEo orientada paru a identidade pessoal em geral, especificamente no

aspecto do comportamento relacionado com a sali€ncia das identidades pessoais. Na

identidade social, sabemos no geral que o processo de auto-categoizagdo

despersonaliza atitudes, sentimentos, comportamentos em fungflo do prot6tipo do

endogrupo (Ho99,2003).

Relativamente is questOes "Quem sou eu?" ou "Quem somos n6s?" o individuo

pode dar uma diversidade de respostas, expressando mriltiplas identidades que revelam

as mriltiplas representagOes que este tem de si, quer aquelas que o definem a um nfvel

mais interpessoal e que fazem dele um individuo singular, rinico (contefdos

singularizantes), quer oufias que o englobam como membro de uma categoria social

(conteridos colectivizantes), e que variam tanto quanto a multiplicidade de grupos

sociais a que o individuo considera pertencer.

Os conteridos desta diversidade de respostas definem aquilo que chamamos as

identidades pessoais (conteridos mais singulares e rinicos) e as identidades sociais

(conteridos mais colectivos e grupais), independentemente da inter-relagflo que exista

enfie estes tipos de identidades, do seu antagonismo funcional ou da sua

compatibilidade em contextos colectivos. Para al6m do processo cognitivo, tamb6m na
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forma como nos definimos existem conteridos que se ligam is dimensdes afectivas e

avaliativas das nossas identidades pessoais e sociais.

S5o estes dois tipos de identidades que est6o directamente relacionados com o

objectivo do nosso estudo e que nos propomos compreender melhor no pr6ximo ponto.
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2. 2. ldentidades Sociais e Pessoais

Podemos definir identidades sociais como percepgOes de si proprio enquanto

membros de um grupo ou categoria social (conteridos colectivizantes), semelhante aos

membros do mesmo grupo e diferente dos membros de oufios grupos. As identidades

pessoais sflo percepgOes que os individuos t6m de si (conteridos singularizantes)

enquanto pessoa rinica e singular, diferente dos oufios (Tumer, 1999).

Subjacente a estas definigOes est6 uma ideia de multiplicidade das identidades que

se explica pelos diversos niveis de auto-categorizagdo que podemos ter, tantos quantos

os grupos a que consideramos pertencer (sociais) e tantas quantas percepg6es de n6s

proprios tivermos como pessoas rinicas e singulares (pessoais), com diferengas

individuais em relagdes intragrupais ou como sujeitos singulares em relagOes

interpessoais.

Recentemente mais abordada temos a definig5o do aspecto social e do aspecto

relacional envolvidos nas identidades. Assume-se com Onorato e Turner (2001) que as

categorias do self, mais individuais ou mais colectivas, sdo todas sociais e contextuais.

Para al6m disso, constituem representagOes relacionais e n6o avaliag6es reflectidas. A

qualquer nivel, ndo s6 ao nivel social, as categorias do self sdo s6cio-psicol6gicas, ou

seja, n6o s6o imagens de espelho no social, mas s6o construidas em interacado social.

56o elaboradas em fun96o de expectativas, motivos, valores, objectivos de quem

percepciona, que derivam e s6o mediados pelo contexto social.

Embora a identidade social tenha na sua designagflo o termo social, ndo existe

nenhuma implicagdo de que o pessoal, humano, e outros niveis de abstracgdo sejam

menos sociais em termos do seu conteildo, origem, ou fungdo (Onorato & Tumer, 2001,

p.156). Identidades sociais e pessoais sflo compreendidas em tennos de representagOes

comparativas, relacionais e contextuais. 56o representag6es do sujeito que percepciona,

em termos de caracteristicas sociais comparativas, semelhangas e diferengas com o

contexto social (Onorato & Tumer, 1999).

Existe assim um processo de comparagio social subjacente i definigflo da identidade

social, mas que tambdm est6 presente na identidade pessoal, na medida em que

procuramos estabelecer identidades positivas no mundo das relagdes sociais. A

identidade social envolve mais comparag6es e comportamentos intergrupais, enquanto
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que a identidade pessoal tem mais comparag6es e comportamentos interpessoais e

eventualmente inhagrupais (Onorato & Tumer, 2001). Enquanto a identidade social 6

baseada nas semelhangas entre os membros do grupo e nas diferengas com o exogrupo,

resultante da comparagdo intergrupal, podemos dizer que a identidade pessoal 6 baseada

em caracterfsticas idiossincr6ticas resultante das diferengas interpessoais e intragrupais

que fazem um individuo rinico (Hogg & Abrams, 1988; Voci, 2000).

Para a TAC, categoizagiio e comparagdo andam ligadas e assim, ao definirmo-nos

pessoalmente como independentes estamos a estabelecer uma comparagdo entre o self e

o grupo que define essa dimensSo nas nossas representagdes mentais num deterrrinado

contexto e tempo. Num contexto e tempo diferente, o significado social desta definigdo

seria diferente, porque o gupo psicol6gico independente tamblm mudaria. Assim,

podemos dizer que semelhanga e diferenga tamb6m se encontram interligadas na

definig6o da identidade pessoal onde se pode falar do conceito de relativa diferenga

individual (Onorato & Tumer, 2001), como se encontram interligados na identidade

social pelo conceito de distintividade 6ptima (Brewer, 1991).

Assume-se tamb6m que 6 atravds de um processo de sali€ncia identitdria que as

identidades se tomam-se activas nos contextos, onde tem sido definida uma relagdo

inversa ente a saliEncia dos niveis pessoal e social de categorizagdo do sef (Tumer et

a1., 1987). Estas duas dimensOes, identidade pessoal e identidade social, fazem parte

dgm continuum bipolar na TAC, que prop6e um antagonismo funcional entre elas. A

hip6tese central da TAC no comportamento grupal 6 que d medida que a identidade

social partilhada se toma saliente, a percepgflo que o individuo tem de si proprio tende a

tonrar-se despersonalizada (Turner, 1999).

Apesar de na teoria original se afirmar que as categorizagdes pessoais do self e as

categorizagdes endogrupo-exogrupo (...) ndo se excluem mutuamente (...) tendem a

operar de forma simultdnea (...) mas os seus efeitos perceptivos estdo inversamente

relacionados (Turner et a1., 1987, p.50), esta simultaneidade fica s6 esbogada. A

principal hip6tese colocada e desenvolvida 6 a de que os factores que realgam a

sali6ncia das categorizag6es endogrupo/exogrupo, tendem a aumentar a identidade

percebida entre o self e os membros do endogrupo e, portanto, a despersonalizar a

percepgdo do self individual, nas dimensdes estereotipadas que definem a pertenga ao

endogrupo relevante. (Turner et al., 1937). E de acordo com este processo que as
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caracteristicas irnicas de cada um deixam de ser importantes e os individuos se definem

mais em termos de caracteristicas estereotipadas do grupo, como exemplares de uma

categoria social.

Contudo, nada de negativo esti implicito no tenno "despersonalizagdo", pois n6o

contdm nenhuma das implicagdes de "desumanizagdo" ou "desindividuagdo", mas

simplesmente se refere a uma mudanga contextual no nivel de identidade, n6o a uma

perda de identidade (Hogg, |996; Hogg, Terry, & White, 1995). Consiste numa

mudanga do nivel de identidade do pessoal para o social, uma mudanga na natureza e no

conterido do auto-conceito correspondente ao funcionamento da percepgio do sef num

nivel mais inclusivo de abstracado (Tumer et a1., 1987).

euanto aos processos implicados na identidade pessoal, revisdes relativamente

recentes permitem-nos compreender melhor a sua definigdo (Turner & Onorato, 1999)-

As pessoas categorizam-se a diferentes niveis de inclusdo, e a identidade pessoal na

definig6o de si pr6prio como pessoa individual e singular, em contraste com outras

pessoas 6 s6 um nivel entre muitos. Para al6m disso, as identidades pessoais nio s6o

est6ticas, mas dinimicas e contextuais. Existe assim um processo de personalizagio,

dindmico e contextual, que erlfatiza as diferengas individuais, tal como a

despersonalizagdo as atenua ou toma irrelevantes. (Tumer & Onorato,1999).

Consoante o quadro de refer6ncia ou grupos de pertenga comparativos, esta

personalizagao pode actuar no contexto das pertengas grupais (n6o de uma forma

abstracta) reflectindo as diferengas individuais no endogrupo, mas como nem sempre

vivemos em contextos intragrupais as pessoas podem definir a sua identidade individual

fora de qualquer pertenga grupal (Onorato & Turrer, 1999). Mas tal como a pertenga

grupal, o aspecto mais individual da identidade 6 dinflmico, vari6vel e dependente do

contexto. As diferengas individuais na percepgio do self e comportarlento s6o um nivel

entre tantos oufios e tamb6m sflo dependentes do contexto. Assim, tamb6m os

conteridos das identidades pessoais podem variar no contexto e no tempo como as

identidades sociais.

Em suma, as identidades pessoais representam diferentes niveis de inclusdo,

podendo ser definidas em contextos intragrupais mas tamb6m em contextos

interpessoais (mais individuais) atrav6s de um processo de personalizagdo que acentua

as diferengas individuais entre os membros de um grupo ou enfie as pessoas. Este
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processo 6 comparativo, envolvendo semelhangas e diferengas, depende do contexto e 6

dindmico, pode mudar atrav6s do tempo.

Worchel, luz,zini, Coutant e Ivaldi (2000) ao proporem um modelo

multidimensional da identidade definem identidade social como o resultado da

categoizagdo do mundo em endogrupo e exogrupo e a rotulagdo de cada um como

membro do endogrupo, com duas dimens6es: a pertenga grupal e identidade grupal.

Esta riltima seria a imagem que o grupo tem no contexto dos outros grupos, em que um

individuo pode decidir aceitar ou n6o esta imagem colectiva.

A identidade pessoal, seria a "a irm6 g6mea rejeitada na familia da identidade"

(Worchel et al., 2000, p.l7). Pouca atengSo lhe tem sido dada, porque os investigadores

est5o mais preocupados com as relagOes intergrupais, concedendo-lhe assim um estatuto

de orfandade (Worchel et al., 2000).

Mais complexa do que inicialmente se pensa e com um impacto directo no

comportamento, a identidade pessoal 6 definida de acordo com duas dimens6es, por

alguns autores (Worchel et dl., 2000). A primeira dimensSo diz respeito is

caracteristicas da pessoa (caracteristicas unicamente pessoais) separadas de qualquer

pertenga grupal. Este dominio inclui tragos de personalidade, caracteristicas fisicas,

compet6ncias e habilidades, experiCncias pessoais e aspirag6es pessoais (Worchel et al.,

2000; Worchel & Coutant, 2003). Esta dimensio influencia principatnente o

comportamento interpessoal (Worchel et a1.,2000). A outra dimensEo da identidade

pessoal constitui a identidade intragnrpal que seria a parte da imagem do self qte deriva

do papel ou estatuto que o individuo tem no grupo. Tamb6m Jarymowicz (1998) define

identidade pessoal como um subsistema de conhecimento do self, qte 6 constitufdo

pelos tragos que sio percebidos como as caracteristicas mais especificas e distintas do

prfipio self,

Este ponto de vista te6rico em que a dimensio que se relaciona com as

caracteristicas pessoais est6 isolada de qualquer pertenga grupal, 6 aquela que nos ir6

permitir operacionalizar melhor o nosso conceito de identidade pessoal enquanto

distinto da identidade social.

Se o modelo multidimensional da identidade (Worchel et al., 2000) pode ser uma

forma de contestag6o ao continuum bipolar das duas identidades (posig6o defendida

pela Escola de Bristol), esta contestagEo j6 tinha feita pela Escola de Genebra, com o
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modelo da co-variagdo (Deschamps & Devos, 1998), que pressup6e que a identidade

pessoal e a identidade social devem ser consideradas como duas dimens6es que

funcionam com uma certa independ6ncia e nio como polaridades de um continuum,ndo

havendo obrigatoriamente despersoralizagdo ou diminuigSo da activagflo da identidade

pessoal nos contextos colectivos.

Tamb6m Serino (1998) afirna, nesta linha de pensamento que, nas comparagdes

entre o self e os outros, executadas num contexto social concreto, a identidade pessoal

pode ser definida socialmente, dependendo do lugar que o individuo ou o grupo ocupam

numa dada hierarquia social, mostrando este facto as ligagSes pr6ximas entre

identidades individuais e grupais.

Santos (1999) num estudo realizado sobre identidade e cooperagEo, ao tentar

compreender melhor a inter-relagdo entre o individual e o colectivo nos contextos

organizacionais, identifica tr0s processos, segundo os quais a compatibilidade entre a

saliCncia das identidades pessoais e a saliOncia das identidades sociais se tonm possivel:

quando a percepgio de que as identidades pessoais s6o contributivas de uma forma

singular para a cooperagflo com os outros; quando as identidades pessoais em causa

tinham caracteristicas "pr6-sociais", isto 6, quando eram dirigidas ao oufro e i
facilitagdo da relag6o; a percepg6o das identidades pessoais 6 acompanhada da saliOncia

da auto-percepgio do individuo enquanto membro de um grupo social, quando a

identidade social em causa 6 muito central e esteve presente ao longo de grande parte da

vida do individuo.

Numa integrag5o de estudos, Brown e Capozza (2000), mostram que desde o inicio

a oposigdo entre identidade pessoal e social, tem sido contestada por diversos autores,

que propSem um modelo ortogonal em vez de bipolar para estes dois sistemas do self,

pernitindo a possibilidade de que identidades pessoais e sociais possam ser

simultaneamente significativas e outros que mosfam que as medidas da identidade

pessoal e da identidade social podem estar positivamente correlacionadas (e ndo

negativamente), levantando-se algumas drividas acerca da t6o assumida oposigio destes

dois niveis de identificagflo na Perspectiva da Identidade Social.

Contudo, Tumer e Onorato (1999) argumentam que inicialmente com Tajfel foi

assumido que a identidade pessoal e social se posicionavam nos exffemos de um
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continuum bipolar, mas que esta concepgdo foi revista3. Assim, a ideia base de que a

saliEncia da identidade pessoal e da identidade social tendem a produzir efeitos opostos

na auto-percepgdo foi mantida, mas a nogdo de um continuum bipolar foi substituida

pela conceptualizag5o de que representam diferentes niveis de auto-categoilzagdo

(Tunrer & Onorato, 1999; Tumer, 1999). Assume-se assim a saliCncia simultdnea dos

dois tipos de identidade em muitas situag6es. Seria precisamente esta relativa saliOncia

dos diferentes niveis de auto-categoizagdo numa situagio especifica que determinaria o

grau com que a percepgEo do selfd despersonalizada ou personalizada, o grau em que o

comportamento expressa diferengas individuais ou semelltangas coleclivas (Turner &

Onorato, 1999,p.21). Em suma, para estes autores, apesar das causas que detenninam a

diferente saliQncia nflo serem necessariamente inversas, os efeitos perceptivos

continuam a s6-lo.

Embora este conceito de relativa saliCncia venha dar mais significado ao papel das

criticas no avangar da ci€ncia, torna-se necess6rio articular esta nova ideia com os

resultados empiricos obtidos dos esfudos que contestavam o continuumbipolar e retirar

novas inforrrag6es para a Perspectiva da Identidade Social.

Em suma, a inter-relagdo entre a saliOncia das identidades pessoais e a saliOncia das

identidades sociais ainda necessita de mais frabalhos empiricos. Contudo, esta

possibilidade de inter-relagdo ou relativa saliOncia n6o implica que qualquer uma das

categoizagoes n6o possa ser definida separadamente e eventualmente operacionalizada

dessa fomra noufios trabalhos empiricos, como o nosso.

Sabemos que do ponto de vista funcional, as identidades podem ser diferenciadas,

pois em viirias ocasides a identidade social est6 pr6xima da exclus6o da identidade

pessoal, ou seja, em alguns contextos as imagens que temos de n6s pr6prios podem ser

baseadas somente ou principalmente nos nossos grupos de pertenga, o mesmo podendo

acontecer com as imagens que temos de n6s pr6prios enquanto seres singulares

(Onorato & Turner, 2001). Assim, no nosso estudo as identidades sdo definidas e

operacionahzadas de fonna distinta, uma em tennos de conteridos representacionais

mais colectivizantes, outra em termos de conteridos representacionais mais

singularizantes.

3 A este prop6sito os autores citam nessa revisio Turner (1985), Tumer et al. (1987) Turner & Oakes

(198e)
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Mas se concebemos estas diferengas de percepgdes tamb6m podemos definir

diferengas de comportamento. Na saliCncia da identidade pessoal, o comportamento d

individual, idiossincr6tico e compreendido no imbito das relag6es interpessoais. Na

saliOncia da identidade social, 6 grupal, uniforme, e compreendido nas relagOes grupais

e intergrupais (Hogg & Abrams, 1988).

No comportamento associado e safiOncia da identidade social existe uma

conformidade ao prot6tipo de grupo, precisamente atrav6s do processo de

despersonalizagdo que leva a comportamentos grupais. Estes s6o tamb6m normativos

porque seguem as nonnas e mais homog6neos ou unifonnes porque tendem a

aproximar-se do que est6 estabelecido pelas normas. (Hogg, 1996; Hogg, 2003). Os

membros prototipicos s6o a fonte mais directa e imediata das nonnas de grupo,

influenciando assim um comportamento normativo com mais homogeneidade

intragrupal (Hogg, 2003).

Segundo Tumer e Onorato (1999) as identidades sociais tamb6m sdo relativamente

partilhadas, consensuais e normativas, porque em certas situag6es os individuos

partilham as representag6es mentais das suas identidades sociais. Assim, quando as

pessoas se definem em tennos de uma categoria social partilhada, existe uma 6nfase

perceptiva nas semelhangas intragrupais e nas diferengas intergrupais como dimens6es

correlacionadas. Quando a identidade social se toma relativamente mais saliente que a

identidade pessoal, as pessoas tendem a ver-se mais como membros representativos e

semelhantes na sua categoria endognrpal do que diferentes pessoas individuais (Onorato

& Tumer, 1999). Pelo contriirio, quando as identidades pessoais se tomam

relativamente mais salientes que as identidades sociais, existe uma €nfase perceptiva nas

diferengas individuais e os comportamentos s6o mais idiossincr6ticos.

As nossas representagOes nas relagdes sociais s6o assim definidas em fungio de

propriedades comparativas, semelhangas e diferengas no contexto social. E se o

processo de categorizagdo (pessoal ou social) 6 tamb6m um processo dinimico,

comparativo e dependente do contexto podemos entender que as auto-categorizag6es

para al6m de psicol6gicas, sdo socialmente comparativas (sali6ncia), variam com o

contexto social (contextuais) e podem mudar no tempo (dinimicas). Sflo tambCm

representag6es baseadas na realidade do sefe dos outros (relacionais), que usamos para

estabelecer uma identidade positiva na iirea das relagdes sociais, atravds de processos de
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comparagao, interac96es com os outros e partilha de valores sociais relevantes que

definam o significado social dessas auto-categorizagdes. Em contextos especificos

(ameaga) podemos desenvolver estrat6gias associadas i regulagio das identidades na

interacgso social. f em fungio destes aspectos que analisaremos a regulagEo das

identidades nos contextos com maior detalhe no pr6ximo ponto.
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3. Regulagflo nos Contextos

3.1. Sali0ncia

A identidade torna-se saliente quando entra em funcionamento psicol6gico (Oakes,

1987), quando se toma activa num determinado contexto social (Hogg & Terry, 2001).

O sistema cognitivo, orientado por deterrrinadas motivag6es (e.g., redugSo da ircerleza,

auto-estima) compara as propriedades das categorias com o contexto social e activa

aquela que 6 mais significativa para o sujeito nesse contexto (Hogg & Terry,2001).

Assume-se que em qualquer nivel de auto-categorizagdo a saliOncia depende da

interac96o entre tr6s factores: a relativa acessibilidade de uma categoria, a sua

adequagEo normativa e a sua adequagflo comparativa (Tumer et al., 1987, Thoits &

Virshup, lg97). Trata-se assim de uma interacaEo entre a acessibilidade relativa de uma

categoria e a adequag6o entre as especificag6es da categoria e o estimulo a ser

representado (Tumer & Onorato, L999). A maior parte da literatura sobre o processo de

saliCncia s6 se refere is identidades sociais, contudo, 6 tambdm assumido que este se

aplica a todas as identidades, incluindo mudangas entre as v6rias identidades pessoais,

referindo alguns autores a necessidade de mais investigagdo te6rica e empirica ao nivel

interpessoal de comportamento, para se compreender melhor os aspectos comparativos

e normativos da saliEncia (Onorato & Turner,200l).

Na definigdo de acessibilidade de uma categoria considera-se que existe uma

interacgdo entre vari6veis psicol6gicas e sociais (Tumer & Onorato, L999). Por um lado,

existe uma prontidflo perceptiva do individuo para uma categoria, em fungio da sua

experiOncia passada, objectivos presentes, motivos, valores e necessidades (Tumer et

al., L994; Onorato & Tumer, 1999). Por outro lado, as distintas caracteristicas e fung6es

das categorias sociais tamb6m determinam a sua relativa acessibilidade, ou seja, a

centralidade relativa dessa categoria para o auto-conceito, a import6ncia de uma

pertenga grupal para a auto-representagflo do individuo, o siguificado emocional e

avaliativo de uma categoizagiio endogrupo/exogrupo (Oakes, t987; Tumer & Onorato,

1999:' Onorato & Tumer, 2001), e o nivel de identificag6o com o grupo (Spears, Doosje

& Ellemers, 1999). Dizendo de outra fonna, a sali6ncia de uma categoria pode dar-se

pela sua importincia subjectiva e relevflncia situacional (Ashfonh & Johnson,200l).

Outros autores consideram que a acessibilidade pode ser cr6nica e/ou situacional (Hogg
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& Terty,2001). Cr6nica, em que uma categoria 6 acessivel porque 6 importante,

valoizada ou frequentemente usada. Situacional, porque se trata de uma categoria

perceptivamente saliente numa situagflo.

O processo de adequaglo envolve dois aspectos: adequagdo comparativa e

normativa. A adequagdo comparativa reflecte o grau com que o individuo percebe

menos diferengas enfie as caracteristicas relevantes de uma categoria do que entre essas

caracteristicas e outra categoria. Esta percepgdo rege-se assim pelo "principio de meta-

contraste", ou seja, dentro de qualquer situagdo que envolva um conjunto definido de

estimulos pertinentes de um ponto de vista psicol6gico (estrutura de refer6ncia), 6 mais

prov6vel que qualquer colecgso de estimulos se categoize como uma entidade (se

agupem como id€nticos numa unidade mais inclusiva), na medida em que as m6dias

das diferengas entre estes estimulos, nas dimens6es pertinentes de comparagdo

(diferengas infa classes) se percebam como menores que as existentes enfre essa

colecaio e outros estimulos (diferengas inter classes) (Tumer et a1., 1987; Thoits &

Virshup, 19971' Tumer & Onorato,1999)-

Num determinado contexto, os individuos categorizam-se com maior probabilidade

como grupo, na medida em que as diferengas subjectivas percebidas entre eles, s6o

menores do que as percebidas entre eles e outros significativos, ou seja, quando a raz-do

entre as diferengas intergrupais e intragrupais aumenta (Tumer et al., 1987).

Onorato e Tumer (2001) aplicam o mesmo "principio de meta-contraste" i
identidade pessoal, que traduz n6o s6 diferengas a nivel interpessoal, mas relativas

semelhangas e diferengas, j6 que existe tambdm um processo de comparagSo com

alguma categoria social de nivel superior que 6 partilhada (e.g., categoria de pessoas

simp6ticas). Assim, tal como falamos de semelhangas relativas na identidade social

podemos ent6o falar de diferengas individuais relativas na identidade pessoal.

As semelhangas sociais partilhadas t6m sido largamente usadas no conceito de

identidade social, mas nada implica que o seu papel seja menos relevante na definig5o

das categorias do selfpessoais (Onorato & Tumer, 2001).

A adequagdo normativa, 6 o grau com que o estimulo no contexto coincide com

crengas e estere6tipos normativos acerca da categoria que est6 a ser usada (Turner et al.,

1994; Thoits & Virshup,lgg7). Os conteridos da comparagEo devem ser consistentes
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com as crengas normativas acerca do significado social da categoria social (Tumer &

Onorato, 1999).

Em suma, as categorias podem adequar-se ao contexto social, na medida em que

consideram relativas semelhangas e diferengas situacionais enfre as pessoas e na medida

em que as especificagdes da categoria consideram comportamentos especificos num

determinado contexto. Existiria assim um nivel 6ptimo de adequagdo na activag5o das

categorias (Hogg & Terry,200l).

Ap6s este processo as especificagOes das categorias organizam-se como prot6tipos

contexfualmente relevantes, representativos da categoria no seu conjunto, que sdo

usados para acentuar perceptivamente as semelhangas grupais e as diferengas

intergrupais. Assim, dado um estimulo, quanto maior for a razdo de meta-contraste,

mais prototipico ser6 o estimulo em questdo (Tumer et al., 1987; Hogg & Terry,2001)

No processo de saliOncia, existem mudangas do nivel de auto-categorizagio nos

contextos, ou seja, a identidade social toma-se saliente nos contextos intergnrpais

enquanto a identidade pessoal aparece nos contextos interpessoais. Mas diferentes e

opostos contetdos tamb6m podem aparecer no mesmo nivel. Por exemplo, no nivel

pessoal, posso perceber-me como dependente num contexto (quando estou doente) e

independente noutro (quando n6o estou doente). O conterido das diferengas entre

individuos ou grupos pode variar consoante os contextos de comparagdo e isso pode

alterar o significado da mesma categoria do self, ou seja, o "n6s trabalhadores"

comparado com um grupo que nflo gosta de trabalhar, ou comparado com um gupo que

trabalha arduamente, pode transformar-se num "n6s amantes do prazer" (Tumer &

Onorato, 1999).

Assume-se tambdm um conceito de saliOncia relativa das identidades, em que em

determinados contextos, podem estar simultaneamente activas identidade social e

pessoal (Tumer & Onorato, 1999). Contudo, mais importante para a nossa investigagflo

6 que tambdm podem existir contextos em que existe uma maior activagdo da identidade

social sobre a identidade pessoal ou vice-versa, ou mesmo activagdo exclusiva de uma

sobre a outra (e.g., dimensdo caracterfsticas pessoais). O que fundamentalmente nos

interessa d que os efeitos da saliCncia das identidades s6o diferentes, na medida em que

na identidade social existe um processo de despersonalizagIo das percepgdes, afectos e

comportamentos dos individuos em fungio das caracteristicas mais grupais, e existe na
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identidade pessoal um processo de personalizagdo das percepgdes, afectos e

comportamentos em fung5o de caracteristicas mais idiossincr6ticas.

Em suma, a saliCncia 6 determinada por relagSes comparativas num determinado

contexto, e a auto-categorizagdo para a16m de influenciada por essas relag6es

comparativas, 6 um processo dependente do contexto social e dinfimico (Tumer, 1999;

Tumer & Onorato,1999). As auto-categorizag6es s6o vari6veis, flexiveis e dependentes

do contexto e 6 muito prov6vel que mudem quando o contexto muda (Thoits & Virshup,

1997; Turrer et al., 1994). Mas a par deste conceito de mudanqa, tambdm existe

evid6ncia tanto para a estabilidade atrav6s do tempo como da consist6ncia afrav6s das

situag6es (Tumer & Onorato,1999).

Contudo, para o nosso estudo, fundamental 6 considerar a auto-categoizagio como

o resultado de um processo dindmico interactivo. Quando as condigOes deste processo

mudarem, tamb6m as auto-categorizagdes mudam (Turner & Onorato,1999).Integrados

nesta dindmica, podemos assim assumir uma flexibilidade nos contextos e uma

dinemica ao longo do tempo, como aspectos mais centrais para o nosso estudo, sem no

entanto esquecer o aspecto da consist6ncia e estabilidade das identidades. Vejamos

ent6o como compreendemos a quest6o da flexibilidade nos contextos articulada com a

dindmica no tempo.
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3.2. Flexiveis e DinAmicas

De acordo com Ellemers, Spears e Doosje (2002), o estudo das identidades e a sua

influQncia nas relag6es sociais ndo pode ser compreendido sem se referir o contexto

social mais vasto onde funcionam. O contexto pode ent6o ser macrossocial e ser

definido em fungdo das caracteristicas das estruturas sociais (e.g., a legitimidade das

relag6es sociais, a estabilidade do estatuto grupal) que podem promover a competigdo

social e o processo de mudanga social. Por outro lado, o contexto pode ser mais

imediato, e determinar que auto-categonzagdo 6 mais adequada para uma orgaoizaqdo

dos estimulos sociais mais significativa, e determinar que aspectos da identidade se

tornam salientes como orientagdes para as percepgdes, afectos e comportamentos denfro

do pr6prio contexto. Quando nos referirmos ds caracteristicas s6cio-estruturais,

podemos designri-lo por contexto social mais vasto, seguindo as linhas de orientagio de

alguns autores na Perspectiva da ldentidade Social (Ellemers, Spears e Doosje, 2002) e

quando nos referirmos aos contextos mais directamente ligados ir saliCncia vamos

design6-los por contextos sociais imediatos ou simplesmente contextos sociais.

Na mesma linha de Tajfel (1980, citado por Condor, 1996), que demonstrou a

capacidade que as pessoas t6m de responder de uma forma flexivel ao contexto social e

defendeu que as categorias sociais s6o dindmicas, aparecem outras posigdes te6ricas que

encaram as identificag$es sociais como fluidas e variSveis ao longo do tempo (Condor,

1996). A TAC tambdm defende a conformidade e a correspond€ncia de uma identidade

social a imediatos contextos sociais (Hogg & Terry, 2000), sendo a conformidade e a

flexibilidade contextual uma caracteristica central das duas teorias (Turner et al., 1987,

tee4).

A saliOncia das categorias pode ser influenciada por variag6es nos contextos locais,

mas tamb6m por acontecimentos que se ddo num contexto social mais amplo (Condor,

1996). Considera-se assim, que a identidade social 6 dinfimica, ou seja, 6 receptiva, no

tipo e no conterido, ds dimens6es intergrupais de contextos comparativos imediatos ou

mais duradouros (Hogg & Terry, 2000). Da mesma forma, podemos afirmar que a

identidade pessoal tamb6m 6 dindmica e receptiva, no tipo e no contetdo, ds dimensdes

interpessoais dos contextos (Onorato & Turner, 1999; Turner & Onorato,200l; Spears,

2001).
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Segundo Condor (1996) a TAC entende que o contexto 6 encarado como exterior ao

sujeito que percebe, um conjunto de estimulos a que os sujeitos respondem, mas ndo um

processo no qual est6o integrados. Contudo, Turner e Onorato (1999), Onorato e Turner

(2001), numa clarificagdo e reconceptaalizagdo de alguns aspectos da TAC, defendem

que as categorias do self s6o representag6es do sujeito que percebe em contextos

comparativos, de semelhangas e diferengas com o contexto social, ou seja, as categorias

do self sdo representagdes sociais, contextuais, principalmente relacionais e "ndo

avaliag6es reflectidas" (Onorato & Turner, 2001,p.16$.

A perspectiva de modificagSo contextual, leva alguns autores a colocar muito

pertinentemente o problema da continuidade ao longo do tempo, pois corremos o risco

de olhar as identidades, estere6tipos, categorias e grupos como um fen6meno fugaz e

efemero (Condor, 1996). Embora Tajfel estivesse consciente da flexibilidade

psicol6gica no microtempo, a sua maior preocupag6o foi teorizar as relagdes sociais no

macrotempo, enfatizando que as relagOes sociais acontecem ao longo do tempo e

afirmando que os grupos sociais ndo s6o coisas, sdo processos (Condor, 1996).

A Perspectiva da ldentidade Social enfatiza a import6ncia do estabelecimento de

"normas panilhadas" na regulagdo da actividade social (Tajfel, L978; Turner et al.,

1987). Contudo, n6o consideram as formas pelas quais processos intra e intergrupais se

podem desdobrar e transformar ao longo do tempo, envolvendo uma necessidade de

olhar a vida como uma trajectiria temporal, mais do que um conjunto estdtico de

posigdes (Condor, 1996, p.291).

As pertengas aos grupos sociais sdo din6micas e o comportamento colectivo pode

mudar quer a nivel local, quer a nivel mais geral. Contudo, o comportamento social

envolve de alguma forma a auto-monitorizagilo reflexiva e auto-regulagSo por parte dos

seres humanos (Condor, 1996). Quest6es particularmente pertinentes a prop6sito da

forma como nos percepcionamos a n6s pr6prios, s5o: ... Como sujeitos radicalmente

descentrados cujo ser estd confinado ao momento transitdrio e eJ)lmero? Ou como seres

humanos coerentes ao longo do tempo? (Condor, 1996, p.303). Adicionalmente,

podemos tamb6m indagarmo-nos sobre a visSo dos grupos sociais a que os individuos

pertencem ao longo da sua vida. 56o momentos sincr6nicos ou existe algum senso de

continuidade ao longo do tempo? Como afirma Gergen (1998) tempo e espago s6o dois

conceitos relacionados. Outros autores afirmam uma consciCncia simultdnea do
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presente, do passado e do futuro antecipado, de uma mem6ria retroactiva como de uma

mem6ria proactiva (Condor, 1996).

Mas antes de aparecer a Psicologia Social, na Idade M6dia, j6 Santo Agostinho

(1958)4 dizia que deviamos distinguir um presente do futuro, um presente do presente e

um presente do passado. Inclusivamente que a mem6ria ultrapassa largamente o simples

conhecimento do passado. Inspirado pelas ideias deste autor, Santos (L972, 1977),

defende uma perspectiva tridimensional do tempo, afirmando que o presente existe

enquanto presentificagSo do passado e antecipagdo do futuro.

Referimos esta perspectiva, porque de acordo com ela, as ideias de Condor (1996)

fazem mais sentido, ou seja, as ideias de que um sentido de identidade ao longo do

tempo ndo esbarra com o conceito de flexibilidade, nem de modificagdo. Como ela

coloca e muito bem De facto, ndo seria possivel olharmo-nos a n6s priprios como

"flexiveis" otl "mtttdveis" se ndo tivdssemos algum sentido da nossa pr6pria continua

exisftncia ao longo do tempo (Condor, t996,p.304).

Ao assumirnos que as categorizagdo do self podem ser vari6veis, podemos tamb6m

admitir alguma estabilidade atrav6s do tempo (Ethier & Deaux, 1994). Trata-se de um

sentido de continuidade temporal, que ndo est6 s6 confinado i identidade pessoal, mas

constitui tamb6m um aspecto importante das identidades sociais. lsto pode tomar-se

patente quando um individuo exibe um compromisso com uma identidade social

particular, ou seja, um sentido de que sempre pertenceu iquele gupo e que vai

continuar a pertencer no futuro. Nalguns casos, este senso pode mesmo assumir um

car6cter inevit6vel e de duragdo ao longo da vida, como 6 o caso de alguns membros de

clubes de futebol e de partidos politicos.

Assim, a dimensao temporal do futuro pode afectar todas as nossas actividades,

incluindo as colectivas (Giddens, 1994). Tajfel tamb6m se preocupou com a actividade

social, que por nattreza 6 orientada para o futuro, como as estrat6gias empregadas pelos

movimentos sociais que objectivam encontrar uma identidade social positiva, para

satisfazer necessidades imediatas ou encontrar uma transformagdo social no fufuro

pr6ximo ou distante (Condor, 1996).

Segundo Condor (1996), 6 talvez razohvel defender que uma das caracteristicas

particulares da identidade social (como oposta i identidade pessoal) reside no seu

a Esta obra 6 uma tradugSo de Oliveira Santos e Ambr6sio De Pina do original latino.
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potencial para um sentido de self que pode ser projectado atrav6s do tempo, numa

projecgso potencialmente infinita (e.g., identidades religiosas, identidades nacionais).

Existem formas pelas quais os individuos e as organizag6es podem, em nome das

identidades sociais, adiar ou mesmo sacrificar curtas e imediatas gratificag6es para

assegurar o futuro de outros desconhecidos que vir6o. Atrav6s da nog6o de possiveis

identidades sociais e defendendo que elementos da experiCncia do passado e do futuro

antecipado estSo ligados ds identidades, Cinnirella (1998) sugere tamb6m que devemos

incluir uma dimensdo temporal na an6lise da identidade social.

Decorrente deste conjunto de ideias, conv6m clarificar que o conceito de identidade

pode incluir entdo dois aspectos que n6o s6o antag6nicos, mas que se completam. O

primeiro refere-se i identidade como representagSo de si pr6prio (vari6vel quer nas

situagdes, quer no tempo) ligada ao conceito de flexibilidade e adaptagSo. O segundo

pretende evidenciar a durabilidade ou perman6ncia subjectiva que cada individuo

experiencia, apesar das v6rias e sucessivas mudangas, que se liga ao sentido de

continuidade ontol6gica. A articulagdo destes dois aspectos faz-se no sujeito pela

capacidade que o ser humano tem em representar no presente o presente, tornar presente

o passado e antecipar no presente o futuro.

A identidade ndo se funda na continuidade, mas na percepgSo da continuidade, da

flexibilidade, da adaptagdo, que passa seguramente pela capacidade que o sujeito tem de

categorizar os acontecimentos, no espago e no tempo, fazendo uso da sua mem6ria e da

sua cognigdo (Cunha, 1996). Assume-se ent6o que relativamente is identidades tanto

existe evid6ncia para a mudanga atrav6s do tempo e flexibilidade nos contextos, como

existe evidCncia para a estabilidade atrav6s do tempo e consistOncia atrav6s das

situagOes (Turner & Onorato, 1999). O fundamental, como jh enfatizimos, 6 encarar a

definigEo e saliOncia das identidades, ou seja, a sua regulagdo nos contextos e atrav6s do

tempo como um processo interactivo dindmico, que se modifica atrav6s das relagdes

sociais e das interacgdes sociais. Assim, a tem6tica do processo de regulagdo das

identidades nos contextos sociais, ndo se esgota nas caracteristicas de flexibilidade e

dindmica ao longo do tempo, mas passa tamb6m pela compreensdo da interacado social

como um aspecto importante desse processo.
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3.3. Niveis de Interacgflo Social

A prop6sito do conceito de saliCncia, jL vimos que a auto-categoizagdo 6 o

resultado de um processo din6mico interactivo entre vari6veis psicol6gicas e

contextuais, vimos tamb6m que a sua flexibilidade nos contextos e atrav6s do tempo 6

um processo interactivo, que se modifica atrav6s das relag6es sociais e da interacado

social. Tamb6m podemos afirmar com Reicher (1996), que Tajfel acentuou que as

identidades sociais n6o sdo s6 uma forma de simplificar a realidade social, mas tamb6m

servem para criar e definir o lugar de cada um num mundo social din6mico, sendo um

guia para a ac96o. Podemos igualmente dizer que as identidades sociais fornecem uma

validagdo social para os individuos e um quadro de refer€ncia para interpretar o mundo.

(Tumer et al., 1994; Settles, 2004). Podemos assumir que o processo de auto-

categoizagdo fornece a base fundamentalpara a nossa orientagio social com os outros

(Turner & Onorato, 1999), fornece identidades que regulam a interacado com os outros

(Hogg, 2006). Contudo, em todas estas afirmag6es encontramos v6rios niveis de

interacgdo que necessitamos distinguir na Perspectiva da ldentidade Social.

A um nivel mais geral aparece-nos a "metateoria do interaccionismo" (Tumer,

1999). Esta metateoria 6 uma abordagem mais geral do "interaccionismo" da Psicologia

Social, que acentuava que os processos de categorizagdo social, identidade social e

comparagdo social t6m que ser articulados com o contexto, para ir ao encontro da

psicologia interaccionista que Tajfel tanto defendia, em que vari6veis psicol6gicas e da

realidade social se encontram interligadas.

Outros autores reafirmam a importdncia desta metateoria. Spears, Doosje e Ellemers

(1999) afirmam que o padrdo de interacgdo encontrado nos seus estudos relembra que a

teoria da identidade social sempre prop6s que a percepgdo e o comportamento sdo o

resultado da interacgdo entre vari6veis psicol6gicas e contextuais, argumentando em

defesa da "metateoria do interaccionismo" que sujeito e realidade social sdo

indissoci6veis. Spears (2001) tambdm define um nivel de interacaIo mais geral em que

enquadra a "metateoria do interaccionismo", afirmando que a experiCncia e o

comportamento sdo o resultado da interacgso entre variSveis psicol6gicas (self

individual e colectivo) e realidade social (estrutura social, contexto social).
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Num nivel mais especifico de interacgdo podemos analisar as interacgdes entre sef

e contexto que mudam em relagdo um com o outro, gerando formas de interacgdo

reciprocas. Por isso, tanto funcionam para determinar as auto-categorizagdes do seffnos

contextos sociais (saliCncia das identidades) como atravds delas as auto-categorizagOes

do self s6o usadas para interpretar o contexto (orientag6es sociais). Atravds da ac96o ou

do comportamento, essas categorizag6es podem modificar o contexto e as relagdes

sociais e consequentemente regular a interacgdo. Verificamos assim que existe uma

influCncia do comportamento associado is identidades nos contextos relacionais, nas

relag6es sociais e regulagSo das interac96es.

Ao entendermos que a auto-categoizagdo 6 dindmica, dependente do contexto e

determinada por relag6es comparativas num contexto social (Turner & Onorato, 1999),

compreendemos melhor o nivel de interacgdo entre o self e o contexto, na direcgSo que

determina as categorizag6es sociais, pois podemos dizer que quando as relagdes

comparativas se fazem ao nivel intergrupal determinam a sali€ncia da identidade social,

quando essas comparagdes relacionais se fazem ao nivel interpessoal, determinam a

saliCncia da identidade pessoal.

Na direcgdo que influencia as orientag6es sociais e relacionais das identidades,

verificamos que a sali€ncia das identidades sociais promove formas de interacgdo social

que ao centrarem-se nas relagdes intergrupais determinam comportamentos mais

grupais, que sdo estrat6gias de interacgso mais uniformes e consensuais. A par disso, a

saliCncia das identidades pessoais, ao centrarem-se nas relagdes interpessoais,

determinam comportamentos mais individuais, que s6o estrat6gias de interacgdo mais

idiossincr6ticas. Ja Tajfel (1978) considerou que a interacgdo social diferia

qualitativamente entre o nivel intergrupal e o nivel interpessoal, ou seja, quando o

comportamento se situava ao nivel intergrupal, as atitudes com o exogrupo dentro do

grupo tendiam a ser mais uniformes e consensuais. Estas possibilidades de interacado

tamb6m se podem direccionar para as relagdes intragrupais, e se a identidade social

estiver saliente orientamos a nossa relaqdo com os outros ao nivel grupal, nas

semelhangas como membros do mesmo grupo, e se for a identidade pessoal a mais

saliente, orientamos as nossas relag6es com outros num nivel mais interpessoal, nas

diferengas com os membros do nosso grupo.
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Contudo, ndo podemos esquecer que os conteridos relacionais ligados is

representag6es que temos de n6s pr6prios, is nossas identidades, 6 que possibilitam

formas de nos compararmos e interagirmos com os outros em contextos relacionais.

Chegamos assim i definigdo de contextos relacionais onde regulamos as nossas

identidades, caracterizados tambdm por comparag6es relacionais (intergrupais ou

interpessoais), por niveis grupais e interpessoais de interacado, com estrat6gias de

regulagdo de interacgao mais uniformes e consensuais ou mais idiossincr6ticas. Estas

caracteristicas dos diferentes contextos relacionais produzem diferentes

comportamentos.

Em suma, tanto podemos ter contextos relacionais grupais que englobam as relagOes

entre os membros do mesmo grupo (nas suas semelhangas) e as relagOes intergrupais

entre membros de grupos diferentes, como podemos ter contextos relacionais

interpessoais que contemplam as relag6es interpessoais entre o nivel interpessoal ligado

ds identidades pessoais, como o nivel intragrupal ligado is diferengas entre os mernbros

do mesmo grupo. Este 6 um aspecto particularmente importante no nosso trabalho, j6

que 6 essencialmente nestes contextos que enquadramos a articulagdo entre os dois

conceitos que neste trabalho investigamos (identidades e comportamento facial).

Noutro nivel mais especifico de interacado entre sef individual e self colectivo,

podemos tambdm explicitar os efeitos de contextos especificos na definiglo e saliOncia

das identidades, contextos de constrangimento ou facilitagdo que podem desencadear

dimensdes estrat6gicas das identidades nos contextos sociais (Spears, 2001).

De acordo com Spears (2001) a compreens6o do papel do contexto pela TAC ainda

6 muito pouca. Destacam-se contudo algumas variiveis contextuais estudadas pelo

Social ldentity Model of Deindividuation Effects (modelo SIDE, Reicher, Spears &

Postmes, 1995), entre as quais est6o as caracteristicas perceptivas do contexto que

tornam mais vi6vel a saliOncia de uma identidade, a que se chama efeitos cognitivos, e

outros efeitos do contexto que facilitam ou constrangem a nossa capacidade para agir

em conformidade com as nossas identidades (pessoal ou social), a que se chama

dimensflo estrat6gica, com comportamentos estrat6gicos que, segundo alguns autores,

t6m sido esquecidos pela TAC (Spears, 2001). Estes compoltamentos t6m sido mais

estudados nas situag6es de ameaqa i identidade, onde a interacado entre niveis

individuais e colectivos do self e feita de uma forma mais estrat6gica.
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De uma forma geral, no aspecto cognitivo do antagonismo funcional das

identidades, verificamos que a ameaga pode acentuar mais a saliCncia da identidade

social ou da identidade pessoal de acordo com aquela que 6 mais prioritSria para o

sujeito. Contudo, tamb6m existem estrat6gias de regulagdo do sefque sdo estrat6gias de

auto-apresentagdo perante uma audi€ncia e que determinam que tipo de identidade

(pessoal ou social) se apresenta aos outros (Spears, 2001).

Outros autores (Ellemers, Barreto & Spears, 1999) tamb6m demonstram que as

pessoas adaptam as exigCncias da sua pertenga grupal aos contextos sociais em que

estas s6o expressadas por meio de respostas estratdgicas. Assim, a expressdo da

identidade das pessoas vai depender da nattxeza da audiCncia e das necessidades que

essa audiCncia torna salientes. Afirmag6es de identificag6o grupal podem ser vistas

como respostas estratdgicas a necessidades da identidade (pessoal ou social) que sdo

relevantes num determinado contexto. Em suma, a percepgdo e o conterido das

identidades como respostas estrat6gicas est6o inevitavelmente relacionados com o

contexto.

EstSo identificadas diversas estrat6gias de regulagdo da identidade social negativa,

decorrente do baixo estatuto do grupo de pertenga. Alguns autores classificam-nas em

mobilidade individual, competigdo social, criatividade social, recategoizagdo,

assimilagdo, entre outras (Hogg & Abrams, 1988; Franga & Monteiro, 2002; Terry,

2003).

Contudo, de acordo com Ellemers, Spears e Doosje, (2002) as fung6es estrat6gicas

das respostas perceptivas, afectivas e comportamentais is ameagas da identidade do

grupo s6 fazem sentido num contexto social e temporal em que haja esperanga e

liberdade de acglo para mudar um estatuto desfavor6vel. Assim, 6 tamb6m is

caracteristicas do contexto e is diferentes situag6es dai decorrentes, que estes autores

ligam as estrat6gias e que n6s tambdm as entendemos.

Em suma, 6 o contexto social que determina a avaliaqdo de qualquer pertenga, tanto

o contexto social mais vasto onde as identidades se inserem como o contexto social

imediato que influencia a saliCncia das identidades (Ellemers, Spears & Doosje, 2002).

Dai podermos pensar que 6 nos contextos relacionais que estas estrategias fazem ainda

mais sentido, principalmente se pensarmos que se ligam a estatutos desfavor6veis e

identidades socialmente negativas.
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Na interacgso social, existem contextos especificos que aumentam ou diminuem o

valor e o significado social das identidades: sdo os contextos de ameaga e de

valorizaglo. O contexto fornece informagdo acerca da posigdo social de cada um, o que

pode fomecer um senso de seguranga (mesmo superioridade) ou pode ser uma fonte de

ameaQa. Ao nivel do grupo, o estatuto social e a distintividade grupal sdo os principais

factores contexfuais que produzem esta ameaga. Mas, potencialmente, o contexto

tamb6m constitui a realidade social que facilita ou restringe os esforgos para lidar com

potenciais ameagas.

Ellemers, Spears e Doosje (2002) desenvolveram uma taxionomia de situagOes

possiveis de ocorrer, que t€m em conta o envolvimento com o grupo e as dimensdes

contextuais de ameaga ou n6o ameaga, examinando a variedade de respostas

perceptivas, afectivas e comportamentais que ocolrem em cada situa96o. Um dos

aspectos importantes para o nosso trabalho nesta taxionomia, 6 que estes autores

relacionam a dimens6o estrat6gica com as preocupag6es de cada identidade no contexto

social.

Para al6m disso, especificam situag6es que pensamos estarem mais directamente

relacionadas com o nosso estudo. Numa situagSo sem ameaga e de alto envolvimento,

desenvolve-se uma estrat6gia a que os autores chamam "expressSo da identidade". A

importflncia da identidade de grupo leva a que a principal preocupagdo seja expressur e

afirmar a identidade (Ellemers, Spears & Doosje, 2002). Esta funqdo expressiva da

identidade manifesta-se no dominio da percepgdo, nas respostas afectivas e no

comportamento.

Nesta situagdo, se a identidade de grupo ainda ndo est6 clara, existe uma tentativa de

criar distintividade, diferenciando o endogrupo de exogrupos num contexto

comparativo. Esta tentativa 6 similar i redugdo de incerteza na pertenga grupal,

afirmando os autores (Ellemers, Spears & Doosje, 2002), que esta pode motivar as

pessoas a definirem a situagdo e a sua relagdo nela, pela exibig5o de respostas de

afirmagio grupais.

Se a identidade j6 est6 formada, a percepgdo social segue os principios da TIS e da

TAC, com interioizagdo de normas grupais e conformidade d posigdo prototipica do

endogrupo. Existe tamb6m motivagdo para a distintividade, um aumento da auto-estima

do grupo e comportamentos de suporte aos membros do grupo.
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Resumindo, existe nestas situagdes a presenga de uma identidade social significativa

articulada coin um envolvimento. A principal motivagdo 6 criar uma identidade distinta

quando ainda ndo est6 estabelecida ou express6-la em dimens6es significativas de

diferenciagSo, quando estS estabelecida. Muda-se a percepgdo social para os atributos

do grupo (prot6tipo), o envolvimento leva d auto-estima colectiva e motiva a

diferenciagSo comportamental ou sujeigdo is normas de grupo.

Numa outra situag6o que inclui ameaga ao grupo com grande envolvimento dos

sujeitos, desenvolve-se uma estratdgia de afirmag6o de grupo. Existem dois tipos de

ameaga neste contexto: ameaga em termos de valor (estatuto ou moralidade) ou em

termos de distintividade grupal.

Na ameaga ao valor de grupo as respostas perceptivas, afectivas e comportamentais

sdo organizadas em fungdo de uma estrat6gia de diferenciagdo e afirmag6o de grupo. Na

percepgdo enfatiza-se a homogeneidade do endogrupo e a diferenciagfio entre grupos,

desafiando assim a fonte da ameaga atrav6s destas respostas. Na afectividade verifica-se

uma maior afiliagdo, maior lealdade ao grupo (nos membros menos identificados a

ameaga tem impacto negativo na auto-estima), Onfase na coesdo de grupo. No

comportamento tenta-se melhorar o estatuto do grupo, aumentando a competitividade e

verificam-se reacgSes defensivas do grupo.

Na ameaga d distintividade, existe uma tentativa de manter essa distintividade,

desencadeando-se uma estrat6gia ligada d fungdo expressiva da identidade. Na

percepgdo desenvolve-se a estereotipagdo do self, com maior diferenciagdo em termos

de dimens6es estereotipicas (N6s/Eles), na afectividade existem reacg0es que induzem

conflito, podendo mesmo haver 6dio e aversdo para com o exogrupo, e nos

comportamento verifi ca-se a descriminagdo.

Em suma, considerando os constrangimentos e as possibilidades do contexto, a

percepgdo, o afecto e o comportamento s6o muitas vezes estrat6gias, reflectindo as

preocupagdes da expressdo da identidade e as preocupagdes instrumentais, orientadas

pelos objectivos do nivel de categorizagdo. Convdm enfatizar que estas estrat6gias

podem ser desenvolvidas em contextos de ameaEa, mas tamb6m em situag6es em que

ndo h6 ameaga. Podemos ent6o pensar numa dimens5o estrat6gica das identidades que

passa pela influ6ncia do contexto que 6 fundamental para o nosso trabalho.
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Branscombe, Ellemers, Spears e Doosje (1999) tamb6m afirmam que a nat:xeza da

ameaga depende do contexto social, do conteirdo da identidade social e do envolvimento

com o grupo. Distinguem assim quatro tipos de ameaga: omeaqq categorizaEdo (ser

categorizado contrariado); ameaga distintividade (a distintividade de grupo encontra-se

enfraquecida); omeaQa ao valor da identidade social (o valor de grupo est6

enfraquecid o); ameaga aceitaEdo (a posigSo de cada um no grupo est6 enfraquecida).

Para o nosso estudo, interessa-nos fundamentalmente as ameagas ao valor do grupo,

que pode ser activada num contexto de comparagdo intergrupal saliente (a fraca

performance do grupo, estatuto) ou pelas dimens6es de compet6ncia do pr6prio grupo

(performance, estatuto). As reac96es a estas ameaqas dependem do nivel de

identificagao que os membros t6m com o grupo, existindo uma tend6ncia para defender

a hist6ria do grupo nos membros mais identificados e uma indugdo de emogdes

negativas baseadas no grupo nos membros menos identificados.

As ameagas tamb6m podem aumentar as percepg6es baseadas no grupo para os

membros mais identificados por razdes cognitivas ou motivacionais (Spears, Doosje &

Ellemers, 1999). Nos motivos est6 o reforgo da necessidade de mostrar solidariedade no

grupo, pois a identidade social refere-se n6o somente aos aspectos cognitivos mas

tamb6m ao significado emocional e avaliativo da pertenga. Os membros do grupo mais

identificados (die-har@ est6o preparados para defender a categoizagdo social, mesmo

quando esta 6 desvantajosa para eles, enquanto que os membros menos identificados

(fair weather) tentamlargar a categoizagdo quando esta n6o lhes serve.

Spears, Doosje e Ellemers (1999) afirmam que uma das vari6veis mais centrais para

determinar a nossa tend6ncia, para nos categorizarmos ou estereotiparmos, 6'

representada pelos recursos cognitivos ao nosso alcance, tendo em conta o nivel de

identificagao dos sujeitos. Os membros mais identificados s6o mais capazes de

categoizar e estereotipar, precisamente porque estdo motivados e sdo capazes de o

fazer, ou seja, t€m recursos cognitivos ligados ao valor da pertenga, e ndo porque s6o

incapazes de individualizar. Seria assim uma forma significativa de representar o seu

meio social, pois o significado e contefdo da identidade social 6 muitas vezes mais

importante que a procura de uma identidade social positiva.

Turner, Pratkanis e Samuels (2003) salientam o papel do pensamento de grupo

(groupthinking) na manutengdo da identidade social. Este modelo de manutengSo da
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identidade social prop6e que o pensamento de grupo ocorre i medida que os membros

tentam manter uma imagem positiva partilhada do grupo quando experienciam uma

ameaga colectiva. O processo de categorizaqdo leva o grupo a desenvolver uma imagem

positiva de si, a procurar uma distintividade intergrupal e uma auto-estima colectiva.

Assim os membros estSo motivados para proteger a imagem positiva do grupo perante

uma ameaga colectiva, utilizando mais estrat6gias defensivas, com maiores discussdes

de ideias e aumentando a racionalizagdo acerca das decis6es de grupo (Turner, Pratkanis

& Samuels,2003).

Outros autores acentuam que acontecimentos intemos ao grupo como o insucesso

em atingir um objectivo levam muitas vezes ao aumento da importincia da pertenga e

consequentemente i discriminagdo relativamente ao exogrupo (Worchel, Iuzzini,

Coutant & Ivaldi, 2000).

Otten e Mummendy (2000) a prop6sito da assimetria positiva-negativa na

discriminagSo social afirmam de acordo com as teorias da percepgSo social, que a

formagdo de impressOes e mem6ria mostram que um estimulo de val€ncia negativa leva

um processamento de informaglo mais elaborado e sistem6tico enquanto que o estimulo

de val0ncia positiva leva a um processamento mais esquem6tico e estereotipico. Assim,

a maior atengdo ligada ao estimulo negativo 6 adaptativa, j6 que na forma positiva como

tendencialmente compreendemos as pessoas, a informagdo negativa 6 mais rara e dificil

de compreender. A baixa probabilidade dos estimulos negativos faz deles "figuras"

contra o "fundo" de acontecimentos mais positivos e aumenta a atengSo e o peso que

recebem nos processos perceptivos. Neste sentido, as decis6es acerca de avaliagdes

intergrupais envolvendo dimens6es negativas, podem exigir um maior esforgo de

processamento do que aquelas que envolvem dimensSes positivas.

Em contextos intergrupais promovidos por estimulos negativos que podem

constituir ameagas, podemos igualmente pensar que existem estrat6gias relacionadas

com um maior esforgo cognitivo por parte dos membros em processar e elaborar esse

estimulo cognitivo. Ethier e Deaux (1994) tamb6m enfatizam que os membros fazem

um esforgo para manter a sua identidade social, a sua pertenga a um grupo, quando os

contextos mudam.

Analisando agora a interaca6o num nivel de contexto social mais vasto, podemos

dizer que os grupos sociais fornecem os contornos normativos da vida social e 6 dificil
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imaginar aspectos da nossa vida social que n6o envolvam directa ou indirectamente

grupos sociais (Hogg, 2001a). Sdo tamb6m as interacades entre os gupos numa

perspectiva hist6rica (ao longo do tempo) que devemos ter em conta, quando

perspectivamos qualquer mudanga social (Reicher, 1996). Tamb6m foi atrav6s de

comportamentos colectivos de pertengas grupais que Tajfel enfatizou a mudanga social

como um fen6meno possivel (Turner & Onorato, 1999).

Segundo Huddy (2001) qualquer pesquisa sobre a pertenga aos grupos sociais, deve

tentar compreender o significado social dessa pertenga, caso contr6rio pode

comprometer a compreensdo da definigSo das identidades e das suas consequ6ncias,

sendo exemplo disso o nacionalismo alemdo e a resistCncia de alguns alem6es em

assumirem uma identidade patri6tica.

Particularmente interessantes para o nosso trabalho, sdo os argumentos de Deaux

(2000), de que para lidar com as diversas possibilidades das identidades sociais fora do

laborat6rio, 6 necess6rio termos em conta significados mais sociais e contextualizados

que as identidades trazemconsigo. Entre as v6rias formas em que uma identidade social

pode influenciar o processo de representagdo e significado partilhado num processo de

valorizagdo social crescente de grandes beneficios para os seus membros, temos:

a) Pertencer a um grupo aumenta a exposigSo do membro irs representagSes

partilhadas pelo grupo, o que ao longo do tempo tamb6m vai promover um aumento

consensual dos membros sobre a representagdo de significado da identidade;

b) Existem pressdes grupais para a uniformidade que levam os membros a adoptar a

posigSo consensual;

c) As actividades do grupo podem promover uma partilha de significado, tomando a

ligagdo entre significado e comportamentos mais acessivel para os membros (Deaux,

2000).

O significado social da pertenga pode assim alterar-se atrav6s de mudangas nas

representag6es colectivas dessa pertenga (e.g., valorizaqdo da identidade nacional

atrav6s da valorizagdo do estatuto da equipa nacional de futebol num contexto

desportivo internacional). Existem assim pertengas grupais socialmente reconhecidas e

com significado partilhado num contexto social mais vasto. As crengas e significados

derivadas dessas identidades socialmente consensuais e reconhecidas, v6o configurar a

nafxezadas interac96es entre pessoas que t6m essa identidade social e outras pessoas.
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Ao constatarmos ent6o que a identidade, longe de operar num vdcuo, d:

negociada e apresentada num contexto de significado (Deaux, 2000, p.7) e que a auto-

categorizagdo fornece uma identidade que regula a interacgdo com os outros (Hogg,

2006. p.37), podemos assim afirmar que existe um processo de regulagdo das

identidades nos contextos sociais significativos que modificam a interacgdo. Se j6

tinhamos acentuado que os contextos relacionais s5o importantes nas identidades e nas

estrat6gias de regulagdo de interac96es ou outras, acrescentamos a estes contextos

valores sociais partilhados, que conferem mais significado social is nossas identidades e

is relag6es que desenvolvemos atrav6s delas.

Podemos afirmar que e em contexto que os individuos inferem aspectos tdo

importantes da imagem prLpria como os atributos que os coracterizam, os emogdes e

as crenQa* (Vala, 1996,p.29), monitorizando e regulando a auto-apresentagdo de forma

estrat6gica. Por outro lado, tamb6m podemos assumir que a auto-categorizagdo d

relacional, pode envolver motivagdes e estratdgias, como tambdm processos cognitivos

e perceptivos, e leva em conta o realidade social (Spears, 2001, p.173).

Assim, a compreensdo do processo de regulagdo das identidades nos contextos

relacionais, passa pela influ6ncia dos seguintes processos nos comportamentos ligados

ds identidades: motivagdes, prot6tipos, nonnas, estrat6gias de auto-apresentagio,

aspectos cognitivos, afectivos e epis6dios emocionais.

At6 porque a sali€ncia n6o d um resultado mecdnico entre acessibilidade e

adequagdo. A interacgdo social envolve a manipulagdo de simbolos (e.g., atrav6s do

discurso, apar6ncia, comportamento) por pessoas que est6o competindo para influenciar

o quadro de refer6ncia no qual a acessibilidade e adequagdo interagem (Hogg & Terry,

2001). As pessoas ndo se conformam sempre ao contexto s6cio-cognitivo. Pelo

contrSrio, dizem e fazem coisas para que uma identidade subjectivamente mais

significativa e favor6velao self se torne saliente (Hogg & Terry,2001). Trata-se assim

de uma perspectiva dinimica das identidades e saliCncia que n6s partilhamos.

O nosso trabalho passa ent6o pelo estudo dos comportamentos mais importantes

desencadeados por processos associados d regulagdo das identidades nos contextos

relacionais, j6 que as pessoas podem querer proclamar a sua identidade atravds do

comportamento, ou podem querer concilid-la (Hogg, 2003, p.65).
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4. Processos e Comportamentos

4.1. Motivagflo e Ticticas

De acordo com Hogg, (2006), quando falamos de motivagdo, necessitamos

principalmente de saber porque 6 que a identidade existe e 6 t6o importante para o ser

humano. Duas respostas relacionadas entre si continuam a ser mais importantes.

Primeiro, porque existe uma necessidade bisica de reduzir incerteza acerca do

mundo social e do lugar que nele ocupamos, satisfeita pelo processo de categorizaqdo

social, que torna o mundo mais simples, mais previsivel e o "amrma'o em caixinhas

chamadas categorias. Trata-se de uma motivagflo mais epist6mica que foi descrita como

Hipiltese dareduqdo da incerteza (Hogg & Terry,2000; Hogg & Terry,2001; Hogg,

2006).

Segundo, porque estarmos num mundo que conhecemos melhor permite-nos

assumir um lugar de valor nele, ou seja, em conjunto com a redugdo da incerteza

aparece a necessidade de valorizagdo do self (auto-estima) que tamb6m motiva os

processos e o fen6meno da identidade. Esta motivagdo e chamada de Hip\tese da auto-

estima (Abrams & Hogg, 1988; Hogg & Terry, 2001), que de acordo com a TIS se

justifica pela procura de uma avaliagao positiva da identidade social.

Assim, a par de uma motivagdo determinada pela auto-estima, os processos de

identidade social s6o tamb6m determinados pela necessidade de redugSo de incerteza

subjectiva acerca das percepg6es, atitudes, sentimentos, comportamentos, do auto-

conceito e do lugar de cada um no mundo social. A certeza toma a exist6ncia mais

significativa, dando significado ao nosso mundo social e ao nosso lugar nele, conferindo

igualmente confianga em relagdo i forma como nos comportamos (Hogg & Terry, 2001;

Hogg,2006).

A determinagdo dos motivos que s6o mais fortes em determinados contextos, resulta

de uma interacglo entre factores contextuais e experiEncias de vida individuais. A

redug6o da incerteza 6 um motivo humano b6sico, porque aincerteza 6 pouco adaptativa

e a mais bdsica incerteza acerca do auto-conceito e das relag6es com outros seres

humanos 6 mais efectivamente regulada pela identidade social. A auto-categoizaqdo

reduz a incerteza ao transformar o auto-conceito e tomando semelhante o self a um

prot6tipo que descreve e prescreve percepg6es, atitudes, sentimentos e comportamentos.
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J6 que os prot6tipos seo relativamente consensuais, tamb6m fornecem suporte moral e

validag6o consensual para o auto-conceito de cada um e respectivas cognig6es e

comportamentos.

Segundo Hogg e Terry (2001), 6 o prot6tipo que reduz a incerteza. pois os

prot6tipos definem quem somos e quem os outros sdo, como devemos interagir com e

tratar os outros, como os outros devem interagir e tratar-nos. Os prot6tipos mais

efectivos s6o simples, claros, objectivos, prescritivos e consensuais. Por isso a irlLcerteza

6 melhor reduzida por esse tipo de prot6tipos. A categorizagdo social que define a

pertenga aos grupos pode ser mais eficaz, porque pode gerar prot6tipos que estruturam

as nossas expectativas e configuram as nossas acgdes num mundo de estranhos que

diariamente encontramos.

Podemos considerar que a redugdo da incerteza e a auto-estima s6o motivag6es

independentes e em algumas circunstincias pode ser mais urgente reduzir a incerteza do

que obter uma auto-estima. A distingdo grupal (que pode ser ameagada) ou afirmagdo da

pertenga aparece mais ligada i redugdo daineerteza, aos aspectos cognitivos da pertenga

e ao pr6prio processo de auto-categoizagdo O prestigio do grupo (que pode ser

ameagado) aparece mais ligado i auto-estima, ao aumento dos aspectos afectivos da

pertenga (Hogg & Terry,2001).

De acordo com Hogg e Terry (2001) a redugdo da incerteza 6 mais adaptativa que a

auto-estima, porque constr6i um auto-conceito e configura identidades que no geral

definem quem somos e orientam o que devemos percepcionar, pensar, sentir e fazer.

Num resumo das investigagdes mais recentes sobre motivagdo Brown e Capozza

(2006) enfatizam a importdncia das duas motivag6es, contudo o efeito da motivagdo

epist6mica (Hogg, 2006),6 considerado como sendo prevalente, jf que s6 no caso de a

incerteza ser fraca 6 que as identidades s6o determinadas pela necessidade de auto-

estima. Este facto leva ir suposigdo de a necessidade de distintividade poder prevalecer

sobre a necessidade de auto-estima.

Podemos entSo falar de um processo de "regulagdo da incerteza" ou mesmo de

"incerteza 6ptima" (Hogg, 2006, p.39) nos contextos sociais, mas dado que estes sdo

essencialmente dindmicos, a incerteza torna-se uma realidade nas nossas relag6es

sociais, pois estamos sempre a conhecer novas pessoas e temos sirbitas mudangas nas

relagdes intergrupais. Assim, a procura da redugdo da incerteza ndo nos conduz a um
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mundo estitico mas sim a uma diminuigdo da incerteza psicol6gica para um nivel

aceit6vel que nos permita agir adaptativamente. Seria assim uma "t6ctica cognitiva"

(Hogg, 2006, p.39).

Esta t6ctica pode ser utilizada pela via interpessoal, atrav6s da identidade pessoal, o

que ser6 suficiente se nunca depararmos com estranhos e pudermos s6 estabelecer

comparagoes interpessoais com as pessoas que conhecemos. Confudo, num mundo onde

estamos continuamente a interagir com estranhos e onde at6 os nossos amigos j6 um dia

foram estranhos, precisamos de confiar na categorizagdo social para gerar identidades

sociais que estruturem as expectativas e configurem as acg6es, principalmente atravds

de prot6tipos.

Podemos entSo afirmar que as identidade sociais assumem um papel maior que as

identidades pessoais na redug6o da incerteza. Um aumento da certeza, do controle, da

ordem e da estrutura, pode acontecer pelas pertengas grupais e pelas crengas, valores e

comportamentos associados. Na identidade pessoal os individuos para al6m de sentirem

necessidade de avaliar positivamente a sua identidade e as suas filia96es, tamb6m

precisam de sentir um grau de certezarelativamente ao seu auto-conceito e ao seu meio

fisico e social, assim como de atitudes apropriadas a expressar num determinado

contexto social e est6o assim mais propensos para experienciar incerteza, o que pode ser

aversivo j6 que sentem uma "falta de controle" que n6o sentem com as pertenqas

grupais (Brown & Capozza" 2006). Esta distingdo 6 particularmente importante para o

nosso trabalho.

Noutro modelo motivacional proposto por Brickson e Brewer (2001), cada

orientagao da identidade (pessoal, relacional e colectiva) est6 associada i sua pr6pria

motivagdo. Esta assumpgdo integra-se num modelo dos processos de identificagflo

(Brewer & Gardner,1996) que defende que existem trds locus de definigSo do self : o

self como individual (pessoal), como membro de um grupo (colectivo) e o self como

relagdo interpessoal de parceiros (relacional). Assim, quando se encontra activa a

orientagSo da identidade pessoal, os individuos sdo motivados por auto-interesse,

quando 6 a orientagdo da identidade relacional que aparece, os individuos sdo motivados

principalmente para satisfazer o bem-estar dos outros e, finalmente, quando a orientagdo

da identidade 6 a colectiva, os individuos est6o motivados para assegurar o bem-estar do

grupo relativamente a outros grupos.
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Em resumo, os motivos que nos levam a preferir determinadas identidades t6m

impacto no nosso comportamento. Na identidade social esta influ6ncia pode traduzir

t6cticas cognitivas, maior controlo e ordem. Na identidade pessoal temos menos tfcticas

cognitivas, menor controlo e ordem. Na identidade pessoal temos motivos de auto-

interesse e de auto-estima ligados ds comparagOes interpessoais. Nas identidades sociais

existe uma preocupagdo com o bem-estar do grupo, os motivos de auto-estima estdo

mais ligados ao prestigio e estatuto do grupo (atrav6s de comparag6es intergrupais) e a

redugSo de incerteza est6 relacionada com a distintividade e afirmagdo grupal.

Outra questdo levantada por Deaux (2000), num modelo funcional das identidades,

consiste em saber porque 6 que escolhemos a identificagdo com determinada categoria e

a adoptamos na nossa auto-definigdo, ou seja, assumimo-la como identidade. Segundo

este autor os motivos sdo vSrios.

Primeiro, porque 6 visivel a pertenga. No caso de identidades facilmente visiveis, 6

dificil negar a pertenga (e.g., categoria mulher), contudo podemos ndo aceitar o

significado social dessa pertenga e eventualmente negoci6-1o (Deaux, 2000).

Segundo, pela influ6ncia de uma situagdo social actual que funciona como estimulo

para assumirmos determinada identidade. Na 0nfase da influ€ncia das situagdes sociais,

Deaux (2000) propde que a auto-categonzagdo lembra a teoria Lewiniana do campo,

enfatizando as forgas do campo percebidas, como determinantes do comportamento.

Terceiro, porque as pessoas t6m necessidades de diferenciagdo dos outros, mas

tamb6m de semelhanga, procurando um equilibrio entre estas. Assim, a necessidade de

ser diferente pode levar-nos a procurar a distingdo num grande grupo ou a necessidade

de ser semelhante, para n6o nos sentirmos t6o diferentes, pode levar-nos a procurar a

inclus6o noutros grupos. Esta 6 a posigdo da teoria da distintividade 6ptima (Brewer,

1991). Quarto, a j6 referida teoria da reduqdo da incerteza (Hogg &Terry,2000).

Em suma, com esta abordagem (Deaux, 2000), acrescentamos outros motivos aos j6

anteriormente referidos, como a visibilidade da pertenga, a tensdo de uma situagdo

social actual e a distintividade 6ptima.

Estudos recentes (Capozza, Brown, Aharpour & Falvo, 2006), efectuados para

discriminar a motivagSo principal entre aquelas que foram sujeitas a an6lise (auto-

estima, redug6o da incerteza e distintividade 6ptima), mostraram que nem a redugdo da

incerteza nem a distintividade 6ptima s6o prevalentes na identificagdo, ao contrilrio do
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que 6 afirmado por Brewer (1991), por Hogg e Abrams (1988), Hogg e Terry (2000) e

Hoss (2006).

Capozza et al. (2006) verificam ent6o que as tr6s motivagOes influenciam os

processos ligados i identidade social e o comportamento grupal e intergrupal, afirmando

que as suas pesquisas d6o um contributo v6lido para o modelo funcional das identidades

(Deaux, 2000). Tanto a nattreza do grupo como as variSveis contextuais podem

influenciar a import6ncia dos motivos nas situag6es.

Mais especificamente, Capozza et al. (2006) afirmam que a diferenciagflo a favor do

endogrupo estS relacionada com a necessidade de auto-estima (de acordo com a TIS). O

grau com que a pertenga satisfaz a necessidade de auto-estima, determina a sua

avaliagdo, que 6 feita de forma a valoizar ou proteger a pertenqa ao grupo. 56 a

resposta de percepgdo da superioridade dos sujeitos satisfaz a necessidade de auto-

estima e termina o processo de avaliagdo da pertenga (Capozza et a1.,2006). O aumento

dos efeitos cognitivos 6 outra consequ6ncia da necessidade de distintividade, ou seja

acentua-se a homogeneidade percebida do endogrupo e do exogrupo.

A necessidade de redugdo de incerteza acentua as percepg6es de homogeneidade,

em particular as prefer6ncias por endogrupos percebidos como homog6neos. Um efeito

que tambdm poderia ser chamado de cognitivo, integrado no conceito de t6cticas

cognitivas de Hogg (2006) e nos pr6prios principios da TAC (Turner et al., 1987).

Importante para o nosso trabalho 6 o facto destes autores (Capozza et al., 2006)

terem relacionado os motivos da identificaglo, com componentes da identificagSo (a

avaliagSo) atrav6s de uma medida intergrupal como a diferenciagSo, e terem conseguido

distinguir diferentes efeitos perceptivos relacionados com os motivos. Existem assim

efeitos de superioridade que podemos ligar ao estatuto do grupo, e os efeitos cognitivos

que podemos ligar i afirmagdo da pertenga.

Os motivos podem ser dependentes do contexto e da sua importdncia nesse

contexto, em que as diferentes fung6es das identidades podem corresponder a

exig6ncias e constrangimentos das situag6es. Assim, propOe-se um modelo mais

din6mico e funcional das fungdes das identidades que difere dos iniciais modelos

est6ticos (Deaux, 2000). Enfatizado por Brown e Capozza (2006), Capozza et al.

(2006), este modelo especifica o conjunto de motivos ou fungOes que uma determinada

identidade pode preencher, ndo enfatizando tanto as necessidades individuais como os
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anteriores modelos erfatizam, sublinhando que tipos de grupos diferentes podem

funcionar de diferentes maneiras. Algumas fung6es apontadas s6o: auto-conhecimento e

compreensSo; comparagdo social; auto-estima colectiva; cooperagdo grupal;

comparagdo intergrupal e competigdo; interacgso social e envolvimento romintico.

Deaux, Reid, Mizrahi e Cotting (1999) referem tamb6m que a identificagio pode

depender da satisfagdo das necessidades de auto-estima (equipas desportivas), da

necessidade de reduzir incertezas salientes (grupos religiosos), da necessidade de coesdo

(sindicatos), ou da necessidade de avaliagdo positiva atravds de comparagdes

endogrupais inferiores (grupo de estudantes da pr6pria faculdade).

Em suma, quer seja por auto-interesse, pelo bem-estar dos outros ou do grupo, por

auto-estima, por redugdo de incert eza, por distintividade 6ptima, pela visibilidade ou por

forga do contexto social subjacente, estas motivagdes podem funcionar isoladamente ou

integrar-se num modelo funcional das identidades. Como vimos, as opini6es dos

investigadores ainda ndo sdo consensuais quanto ir importdncia de cada uma delas,

contudo no nosso estudo, 6 importante realgarmos que os motivos de auto-estima foram

ligados aos membros de uma equipa desportiva e ao estatuto, que existem motivos de

escolha de identidades que passam pela interacgso social, realgando a nossa assumpgdo

te6rica de que as identidades regulam a interacgdo, partilhada por outros autores

(Deaux, 2000; Hogg, 2006).

Assim, a evidOncia empirica que vai no sentido de considerar que o self e motivado

por preocupag6es sociais € cada vez maior, em que a incorporagdo de motivos sociais,

no report6rio do self promete fazer deste um conceito cada vez mais interessante e

aberto a novas direc96es de pesquisa (Prentice, 2001). Muitos dos comportamentos

antes atribuidos ds necessidades de auto-estima e auto-consist6ncia sdo agora atribuidos

a motivos sociais (Prentice, 2001).

Em complemento a todos os motivos j6 apresentados, 6 de referir que tem havido

uma proliferagdo de motivos do self, que vai para al6m da auto-estima e auto-

consist€ncia e que inclui a interacgso social e os motivos sociais. Passando do self

conhecedor para a conhecida identidade, podiamos reafirmar com Onorato e Tumer

(2001) que, enquanto a identidade colectiva 6 mais conhecida por social ...ndo existe

implicagdo de que o pessoal (...) seja menos social em termos do seu conteudo, origem,
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ou-funcdo (Onorato & Turner, p.156)s. Assim, o social est6 presente nos dois niveis de

auto-categorizagdo e nos motivos que os determinam.

Em suma, verificamos que as motivag6es ...sdo diversas, e as consequAncias

comportomentais sdo diferentes, quando uma delas prevalece (Brown & Capozza,

2006,p.7), em que motivos sociais e interacgdo social t6m tido a prefer6ncia das nossas

identidades, por isso 6 possivel pensar que estejam ligados ir regulagflo destas nos

contextos sociais. Por outro lado, os motivos s6o funcionais, e estlo dependentes do

contexto onde t€m um papel especifico nos comportamentos. Os motivos influenciam

os comportamentos, podendo ser ligados a um aumento de efeitos e t6cticas cognitivas,

d valorizaglo grupal, a um maior controlo e ordem ou a uma falta de controlo. Assim,

na saliQncia das identidades, nos contextos em que estes motivos sejam funcionais,

podemos eventualmente esperar encontrar estes comportamentos.

Ao tentarmos compreender porque 6 que as identidades influenciam o

comportamento, quais os processos e motivos subjacentes i auto-categorizaqdo social,

vimos que uma das melhores formas de reduzir a incerteza ou mesmo aumentar a auto-

estima 6 atrav6s dos prot6tipos, pois os prot6tipos definem quem somos e quem os

outros s6o, como devemos interagir com eles e eles connosco. Assim, o prot6tipo 6 um

dos processos mais eftcazes na determinagSo do nosso comportamento e a sua anilise,

associada irs normas, d central para explicar o comportamento grupal no nosso estudo.

5Osublinhado6nosso.
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4.2. P r ot6tipos, Normas e Auto-apresentaqeo

Quando interagimos com os outros podemos fazd-lo ao nivel interpessoal como

pessoas individuais ou ao nivel intergrupal, como membros representativos de uma

categoria social, mas o impacto da presenga dos outros nestas interaca6es raramente 6

neutral, pois confere significado social aos nossos comportamentos. Assim, a audiCncia

nas nossas relagdes sociais, seja mais grupal ou interpessoal, 6 importante para o modo

como nos apresentamos e comportamos perante ela.

Na saliOncia da identidade social a forma como nos apresentamos aos outros 6 mais

guiada por prot6tipos e norrnas de grupo, mas quando 6 a identidade pessoal que se

torna activa orientamo-nos mais por factores pessoais (Cooper, Kelly & Weaver, 2003).

Assim, se por um lado, percepg6es, sentimentos, afectos ou outros comportamentos se

tornam normativos em fungdo do prot6tipo de grupo na identidade social, por outro

est6o de acordo com caracteristicas pessoais e idiossincr6ticas na identidade pessoal

(Terry, Hogg & White, 1999). Vejamos melhor como entendemos os prot6tipos e as

nonnas.

As categorias sociais sdo representadas cognitivamente por prot6tipos ou seja, por

conjuntos de atributos (crengas, atitudes, sentimentos, comportamentos) que capturam

uma semelhanga familiar entre os membros de um grupo e os diferenciam de outros

grupos relevantes (Hogg, 2006). As pessoas representam cognitivamente a definigdo do

grupo e os seus atributos estereotipados em forma de prot6tipo (Hogg & Terry, 2000).

Os prot6tipos s5o representag6es de membros exemplares, membros actuais que melhor

expressam o grupo, ou ent6o tipos ideais, ou seja, uma abstracado das caracteristicas

grupais.

A formagao dos prot6tipos d6-se atrav6s da maximizagdo da razdo entre as

diferengas intergrupais e as diferengas intragrupais (principio de meta-contraste), que

capta as semelhangas nos grupos (representando a m6dia grupal) mas tamb6m as

diferengas com os exogrupos (entre os grupos) (Ho99,2003).

Nas identidades sociais, a auto-cate goizagdo transforma e despersonaliza o self de

acordo com o prot6tipo do endogrupo, produzindo a auto-esteriotipagdo, conformidade

e comportamento normativo, despersonalizando tamb6m a percepg6o dos outros que s6o
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assim vistos como mais ou menos congruentes com o prot6tipo do grupo (Hogg,

200lb).

E improv6vel que um s6 membro represente todos os atributos prototipicos, assim

como alguns o representam melhor do que outros, definindo-se assim o grau de

prototipicalidade dos membros (Hogg, 2001b). Os membros com comportamento mais

prototipico podem aumentar a atracgdo social: s6o mais normativos, mostram mais

lealdade, comportam-se de forma a servir o grupo e sdo mais informativos acerca do

que 6 o prot6tipo de grupo. (Hogg, 2001b; Hogg & Martin, 2003). Os media tamb6m

podem ser altamente informativos acerca do prot6tipo de grupo (Hogg, 2003).

Em suma, na identidade social, existe uma despersonalizagdo da concepqdo do self

que leva i conformidade das percepg6es, cogniglo, afecto, comportamento, ao prot6tipo

endogrupal, tornando-se assim comportamentos grupais normativos, na medida em que

as pessoas concordam com o prot6tipo (Hogg, 2001a,2003). Por outro lado, em

contraste com estes comportamentos, nas categorizag6es do self individual (identidade

pessoal) as definigOes sio idiossincr6ticas e derivam de atributos pessoais e do nivel

interpessoal de comparagdo social (Hogg, 2001a).

Se s6o representagdes cognitivas, os prot6tipos sdo guardados na mem6ria, mas s6o

construidos, mantidos e modificados pelas caracteristicas dos contextos sociais

interactivos mais imediatos ou mais duradouros. Mudangas duradouras nos prot6tipos e,

portanto, modificagdes nas concepgdes do self, podem dar-se se as comparagOes

relevantes com o exogrupo mudam ao longo do tempo. Estas modificag6es sdo tamb6m

transit6rias se estSo ligadas a qualquer exogrupo que est6 saliente no contexto social

imediato. Consequentemente, a identidade social 6 dinimica, ou seja, 6 receptiva, no

tipo e no conterido, ds dimens6es intergrupais de contextos comparativos imediatos ou

que se alteram ao longo tempo (Hogg & Terry,2000).

As pessoas tendem a atribuir propriedades prototipicas ds propriedades psicol6gicas

imutiiveis do grupo e dos seus membros, vendo um grupo como tendo uma "ess6ncia

psicol6gica" que se reflecte nas propriedades do prot6tipo (Hogg,2003).

Quando uma identidade social est6 saliente, as pessoas usam informagSo acessivel e

partilhada, de comparagdo social para construir uma norma de grupo especifica no

contexto, o prot6tipo de grupo (Terry, 2003).
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Seria o principio do metacontraste que permite a concepgIo e regulag6o do self em

termos do prot6tipo auto-inclusivo relevante, definindo as atitudes dos percepientes, os

sentimentos e comportamentos. Desta forma, atifudes, sentimentos e comportamentos

tornam-se nonnas grupais (Marques, Abrams, Pircz & Hogg,2003).

Pertencer a um grupo que representa um grupo psicol6gico, significa ter uma

identidade social conforme o prot6tipo de grupo, que 6 geradora de comportamentos

distintamente grupais, como a solidariedade com os membros do grupo, conformidade

is normas grupais e discriminagdo dos exogrupos. Assim, os contextos de grupo levam

a uma enofine uniformidade no comportamento entre os individuos, levando n

assumpgdo de que a identificagdo grupal restringe e orienta o comportamento (Hogg &

Abrams, 1988).

Contudo, esta influ6ncia dos prot6tipos ou mesmo das normas de grupo no

comportamento n6o 6 est6tica, mas sim dinimica (Turner & Onorato,1999). NIo 6 de

forma passiva que nos juntamos aos grupos ou afirmamos a nossa pertenga, n6s

fazemos esforgo para nos definir e de uma forma activa definimos semelhangas e

diferengas. S5o estas definigOes sociais do self partilhadas que se tornam normativas,

ndo s6 prescrevendo o que acreditamos ser, mas tamb6m definindo a forma correcta de

o ser. Adoptando o exemplo dos autores, podiamos dizer que "somos portugueses", mas

partilhamos tamb6m crengas acerca da forma mais correcta de ser "Portugu0s", n6o s6

como nos devemos definir, mas tamb6m como devemos agir como portugueses (Turner

& Onorato,1999). Trata-se do significado que uma categoria representa a nivel social e

que prescreve os nossos comportamentos. Todos contribuimos para este significado

social, os prot6tipos sdo partilhados e concordamos com eles. Se a despersonalizagdo

fornece suporte consensual pelo grupo de pertenga de cada um, das suas percepg6es,

sentimentos e comportamentos ent6o as identidades sociais sdo partilhadas, consensuais

e normativas.

Um prot6tipo pode gerar um conjunto de normas, ou seja, proposig6es que

prescrevem percepgdes, sentimentos e comportamentos. A partilha de grupos de

pertenga pode significar um destino partilhado e a regulagdo da conformagSo is normas,

esperando que os outros se conformem tamb6m (Marques et al., 2003).

Existem nofinas indicativas e norrnas prescritivas com algumas caracteristicas

distintivas. Para al6m de estas estarem associadas a diferentes processos cognitivos, as

84



Identidades : representag6es em contextos relacionais

violag6es das normas prescritivas configuram actos de vontade enquanto as outras n6o.

(Marques et al., 2003; Marques, P6ez & Abrams, 1998).

As normas indicativas definem os prot6tipos de grupo e diferenciam tamb6m o

endogrupo do exogrupo. As nofinas prescritivas s6o reguladas principalmente pelo

endogrupo, aplicando-se a situag6es em que os membros se comportam de forma

contr6ria ao que est6 definido pelo grupo. Se a conformidade ds normas indicativas 6

relativamente autom6tica e inconsciente porque estas normas podem estar implicitas,

pelo contr6rio, a conformidade irs nonnas prescritivas 6 mais deliberada e consciente

implicando uma decisdo sobre as vantagens e custos associados (Marques et al., 2003).

Relativamente aos tipos de consci€ncia do self que podem ser aplicados a estes dois

tipos de normas Marques et al. (2003) seguem o modelo de auto-regulagdo social de

Abrams (Abrams, 1996).

Abrams (1996) considera que a saliCncia identit6ria nflo 6 uma estrada directa para o

comportamento, e o seu modelo de auto-regulagdo social abrange v6rias possibilidades

comportamentais, relativamente d identidade pessoal e d identidade social, que passam

por uma regulagdo da atenglo. Quando a identidade pessoal est6 saliente e a atengdo do

self est| aumentada, a acgdo 6 orientada por motivos do self, destinados a seguir um

objectivo pessoal ou obedecer para ganhar favores, sugerindo-nos uma orientagdo

interpessoal mais estrat6gica na interacgdo social. Quando a identidade pessoal est6

saliente e a atengdo diminuida (e.g., atender o telefone dando o nome) a acqdo 6

rotineira, sugerindo-nos uma orientaqdo interpessoal rotineira.

Quando a identidade social est6 saliente e a atengIo do self esth aumentada, a acgdo

6 orientada por planificag6es e estrat6gias destinadas a servir o grupo que se enquadram

nas noflnas grupais, sugerindo-nos uma orientagdo intergrupal estrat6gica na interacado

social. Quando a identidade est6 saliente e a atengdo do self est6 diminuida (por

exemplo, aplaudir o golo da pr6pria equipa) as nofinas sociais est6o tdo bem

apreendidas que as pessoas respondem de uma forma habitual ou rotineira, sugerindo-

nos uma orientag6o intergrupal mais rotineira conforme com as nonnas grupais.

Ao pensarmos em estrat6gias de regulagSo identit6ria, esta regulag6o da ateng6o em

fungdo dos contextos 6 particularmente interessante se pensarmos que os individuos na

alta saliOncia da identidade pessoal quando prestam mais atengSo ao sef regulam as

suas acg6es em fungdo de motivos do self qte se prendem com relag6es interpessoais
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estrat6gicas na interacgdo social (e.g., ganhar favores, ter simpatia do outro), enquanto

que na identidade social regulam as suas acgdes em fungdo de motivag6es grupais (e.g.,

planificag6es, estima colectiva) que se prendem com relag6es intergrupais estrat6gicas

na interacgso social, que tamb6m sdo conformes com as nortnas grupais.

Marques et al. (2003) vdo especificar esta regulagdo social em fungdo do tipo de

nornas que estdo salientes. Existem situag6es sociais em que se cria distintividade

grupal e se tornam salientes as nornas indicativas. Assim, o comportamento adequa-se

is normas relevantes quando a identidade social est6 saliente e quando a atengSo est6

focalizada no contexto, porque a pessoa despersonaliza-se e h6 uma fraca atenglo no

self. As nonnas indicativas descrevem as propriedades relevantes que diferenciam os

grupos, assim como as caracteristicas daquele que percepciona partilha ou n6o com

esses grupos. Existe assim uma imagem partilhada de grupo, que d6 um senso de

distintividade da identidade social e validade subjectiva is crengas relativas a esta

identidade. Um exemplo apontado por Marques et al. (2003) 6 a ida a um jogo de

futebol como adepto de uma equipa, onde haver6 tendOncia para a congruCncia entre os

padrOes do endogrupo (usar as cores da equipa, aplaudir equipa, etc.) e as caracteristicas

de cada um como adepto.

Em acontecimentos pouco comuns, as pessoas ficam incertas de como se comportar

e procuram refer6ncias para agirem, aumentando a atengdo no self. Quando o foco do

self esti alto, as pessoas centram-se em padrdes prescritivos para consolidar a auto-

esteriotipagdo e manter a aderOncia ds normas do endogrupo (por exemplo, adepto atira

misseis para o campo, uma acgSo reprovada pelos membros do endogrupo) (Marques et

aI.,2003).

Assumindo que as pessoas t€m representag6es significativas da natureza do

endogrupo e das relag6es intergrupais em contextos relacionais, podemos dizer que

estas tentam maximizar a distintividade intergrupal e validar crengas subjectivas acerca

de uma identidade social positiva. Neste processo de regulagSo social dos

comportamentos associados ir saliCncia das identidades existe assim uma fungdo

diferenciada das normas (Marques et a1., 2003).

Contudo, independentemente do tipo de norma subjacente, o importante para o

nosso trabalho 6 enfatizar que existem situag6es em que o comportamento do individuo,

enquanto ser rinico e individual ou enquanto membro de um grupo, 6 mais consciente ou
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deliberado, mais ou menos focalizado em estrat6gias pessoais ou grupals, mas sempre

conforme ou a padr6es pessoais ou nofinas grupais.

De acordo com Abrams (1996) a focalizag6o da atenglo no self e as consequentes

orientag6es estrat6gicas podem articular-se com as teorias da auto-apresentagSo,

particularmente na identidade pessoal, pois desperta desejos de agradar aos outros. No

entanto, estas preocupagdes sobre a auto-apresentagSo tamb6m podem estendidas i

identidade social (Barreto & Ellemers, 2003).

De acordo com Spears (2001) o modelo SIDE (Reicher, Spears & Postmes, 1995)

concentra-se nos efeitos contextuais que promovem a saliCncia identitSria (dimensdo

cognitiva) e nos efeitos contextuais que facilitam ou consffangem o nosso

comportamento grupal (dimensfio estrat6gica), contudo, segundo Barreto e Ellemers

(2003), este modelo tamb6m enfatiza a nossa preocupagdo com o modo como os outros

nos percepcionam socialmente. A ideia de que nos preocupamos com a maneira como

nos apresentamos j6 vem de Tajfel, que afirmou que para se estabelecer uma identidade

social positiva, determina que n6o sejamos s6 n6s a pensar positivamente acerca de n6s

pr6prios mas que consigamos o reconhecimento dos outros destas representag6es

(Barreto & Ellemers, 2003). Os outros constituem a audi€ncia na expressdo das nossas

identidades.

Uma das razoes que pode explicar porque 6 que a sali€ncia das identidades 6 muitas

vezes conjugada com a auto-apresentagdo, com a forma como nos apresentamos perante

os outros, perante uma audiOncia, prende-se com o facto de que quando as pessoas

expressam a sua identidade, precisam ter em conta as diversas nofinas de um

determinado contexto. Podem ser mais gerais (culturais), mas tamb6m podem ser

definidas em relag6es intergrupais, como nornas de grupo, ou seja, a expressdo da

identidade envolve afirmaqdo daquilo que d normativo para o endogrupo, enquanto

evita a viologdo publica das norrnas exogrupais (Barreto & Ellemers , 2003, p. 1 53).

A este prop6sito, tamb6m Cooper, Kelly e Weaver (2003) afirmam que na saliOncia

da identidade social as norrnas de grupo influenciam mais os comportamentos dos

membros e que as nonnas sociais podem predizer o comportamento quando a pertenga

grupal 6 uma parte valorizada e significante do auto-conceito, ou seja, 6 realmente uma

identidade social. Os factores pessoais, por outro lado, t€m influ6ncia nas intengOes

comportamentais daqueles que ndo se identificam fortemente com um grupo de
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refer6ncia saliente. Jetten, Spears e Manstead (1996) afirmam tamb6m que as normas

grupais podem fomecer uma forma de definir e diferenciar a identidade grupal mais

claramente e que podem estimular a diferenciagdo positiva pelos contrastes e

comparagOes sociais. De acordo com Doosje, Ellemers e Spears (1999) 6 importante

para os membros comportarem-se segundo as norrnas e valores do grupo, acentuando

ent6o que esta importdncia 6,maior nos membros mais envolvidos com o grupo.

A questdo das diferentes audiBncias tamb6m deve ser explicitada se falamos de

comportamentos em contextos sociais. O modelo SIDE explica que o anonimato pode

influenciar a saliOncia das identidades e a conformidade is normas de grupo, mas

tamb6m pode influenciar a dimensdo estratdgica, pois as pessoas t6m que adaptar o seu

comportamento is noffnas de um exogrupo mais poderoso ou a constrangimentos ou

facilidades de um contexto (Spears, 2001). Estes constrangimentos e oportunidades num

contexto tamb6m podem vir de uma audi€ncia que limita ou facilita a expressdo de uma

identidade. A regulagdo identit6ria 6 assim um processo interactivo que pode ser

adaptado para enfrentar as expectativas sociais das diferentes audiCncias, pois n6s n6o

queremos ignorar aquilo que os outros pensam de n6s, mas pelo contr6rio persuadi-los

de como n6s nos vimos a n6s pr6prios (Barreto & Ellemers, 2003).

Em suma, queremos muito simplesmente que os outros acreditem naquilo que n6s

acreditamos sobre n6s pr6prios, pessoas singulares ou membros de um grupo. Esta

orientagio social e relacional leva a que tenhamos estrat6gias de auto-apresentagdo das

nossas identidades na interacgSo social.

De acordo com Hogg e Abrams (1988), a presenga dos outros 6 mais uma vari6vel

s6cio-psicol6gica do que uma vari6vel fisica, pois a presenga de um espelho ou de uma

cdmara de filmar podia aumentar a atengdo no self da mesma forma que uma audidncia

real, em que o comportamento social poderia ser explicado em termos de auto-

apresentagdo e respostas socialmente desej6veis.

Sabemos que a teoria da auto-apresentagSo mais conhecida 6 a de Goffman

(195911993) onde descreve a vida social como uma s6rie de representagdes sociais no

palco da vida, onde utilizamos fachadas, ou seja, equipamentos expressivos

padronizados que usamos para influenciar a impressio que os outros formam de n6s, de

uma forma intencional ou inconsciente. A adopgdo desta teoria na psicologia social

levou i descrigdo de estrat6gias para conciliar a visSo da audi€ncia com a auto-estima,
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ou de uma imagem priblica desejada, mas a teoria tomou-se cadavez menos social e

cadavezmais individualizada,preocupada com o self e amotivagdo e muito menos com

a apresentagao e interacgdo (Hogg & Abrams, 1988). Um exemplo disto 6 a escala de

auto-monitorizagdo de Snyder (Snyder, 1974, citado por Hogg & Abrams, 1988) que

avalia a habilidade e a tend€ncia do individuo para orientar o seu comportamento para

uma audi6ncia, ou seja, o conformismo ou independ6ncia em fungdo do que 6 mais

desej6vel.

A Perspectiva da ldentidade Social vem mudar esta situagdo, porque para al6m de

introduzir a influ6ncia do contexto tem em conta a diferenciagdo social das audiOncias

para quem a auto-apresentagdo 6 dirigida, pelo facto de falar de identidades sociais.

Assim, a auto-apresentagSo deve ter em conta o nivel de identificagdo (pessoal ou

social) e a natureza da audidncia ou audiCncias. Desta forma, a expressSo do

comportamento na identidade social pode ser facilitada ou constrangida,

respectivamente, pela presenga de mais membros do endogrupo do que exogrupo, ou

exogrupo poderoso no meio do endogrupo como audiCncia. Haveria assim um suporte

social por parte dos membros do endogrupo.

Em suma, a auto-apresentag6o estrat6gica reflecte o nivel do sef social e a nattreza

social da sua audiCncia (Ellemers, Barreto & Spears, 1999) e o modelo SIDE 6

importante, porque tentou ...complementar a dimensdo social da teoria da identidade

social com uma dimensdo estratdgica, e complementar a teoria da auto-apresentaEdo

com uma dimensdo sociol (Ellemers, Barreto & Spears, I999,p.134)'

Mais do que explicar a variabilidade do comportamento social em termos de

estrat6gias de auto-apresentagdo, a Perspectiva da ldentidade Social descreve-o em

termos de mudanga no nivel de auto-categoizaqdo, em que as diferenqas do

desempenho social se referem a mudangas entre a saliOncia da identidade pessoal e da

identidade social, mas isso ndo quer dizer a auto-apresentag5o n6o ocorra (Hogg &

Abrams, 1988). Esta auto-apresentagdo, na sali0ncia da identidade social, envolve uma

uniformidade comportamental com activagdo colectiva das nonnas endogrupais, mas na

sali0ncia da identidade pessoal, expressa comportamentos independentes baseado em

padr6es pessoais (Hogg & Abrams, 1988).

Resumindo, se por um lado a teoria da identidade social revela de forma explicita a

nattrezado comportamento quando muda a saliCncia das identidades (Hogg & Abrams,
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1988), por outro ndo nega a exist6ncia da auto-apresentagSo, podendo mesmo

complementar a dimensdo social da teoria da identidade social com uma dimensdo

estrat6gica (Ellemers, Barreto & Spears, 1999).

Contudo, as afirmag6es da identificagdo grupal devem ser vistas como respostas

estrat6gicas is necessidades especificas (sociais ou pessoais) das identidades num

determinado contexto. Contexto e contefdo estSo relacionados nas identidades e t6m

que ser articulados quando as tentamos compreender (Ellemers, Barreto & Spears,

1999). De acordo com o modelo SIDE, a auto-apresentagdo 6 determinada pelo nivel de

auto-categoizaqdo saliente no contexto, embora na pritica este se tenha focado

exclusivamente na identidade social.

Desta forma, 6 conveniente tentar entender como se pode processar a regulagdo do

self qtando falamos de atributos pessoais, ou seja, quais sdo os padrdes pessoais que

podem surgir na auto-apresentagdo da identidade pessoal. J6 vimos que as comparagdes

sociais da identidade pessoal se fazem ao nivel interpessoal e que s5o representag6es

relacionais (Onorato & Turner, 2001). Tendo em conta esta orientagSo relacional que 6

definida na identidade pessoal, parece-nos importante acentuar que as representagOes do

self podem incluir as relagOes com outras pessoas e as consequ6ncias relacionais, e

tendo os outros em consideragdo s6o tamb6m representag6es relacionais, representag6es

que podem vir a constituir as identidades pessoais (Higgins & May, 2001).

Se pensarmos que a regulagdo do self envolve uma auto-monitorizag5o que fornece

informagSo ao pr6prio self de como se est6 a comportar para atingir um objectivo,

pensamos tamb6m que a auto-monitorizagdo inclui tanto as vis6es dos "outros", assim

como as 'pr6prias" sobre o self, tanto as vis6es pessoais, como as visOes de outros

significativos no contexto social. Assim, a regulagSo do self inclui ndo s6 os atributos

do self, mas tamb6m as suas relagdes no mundo e esta informagdo vai servir de

orientagdo para a auto-monitorizaqdo do comportamento, em fungdo das expectativas

dos outros (Higgins & May, 2001). Assim, os padr6es pessoais de comportamento

envolvidos na saliCncia da identidade pessoal sf,o idiossincr6ticos, mas determinados

tamb6m pelas expectativas que n6s incluimos nas nossas representagdes relacionais.

Significa dizer que o como eu quero que o outro me veja, pode ser um padrdo de

refer6ncia para a identidade pessoal e pode desencadear estratdgias de auto-apresentagdo

nas interacgdes sociais. De uma forma mais geral, podemos dizer que estas sdo
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essencialmente estrat6gias relacionais que se ligam a processos relacionais de auto-

apresentagSo em contextos relacionais.

Relativamente ao uso de comportamentos ndo verbais nas estrat6gias de auto-

apresentagdo, importantes para o nosso trabalho, podemos dizer que ji para Goffman a

fachada, a "face", como tamb6m foi chamada, representa uma imagem do self em

termos de atributos sociais aprovados e determina o uso de comportamentos verbais e

n6o verbais na auto-apresentagdo (Earley, 1997). Tamb6m Barreto e Ellemers (2003)

afirmam que n6s tentamos adaptar a nossa roupa ou estilos de discurso para levar os

outros a percepcionar-nos mais como membros de uma categoria social do que outra

(e.g., profi ssional, religiosa).

Outro exemplo 6-nos fomecido por Postmes (2003), que afirma que a identidade

pode ser transmitida ou mesmo fortalecida por meios n6o verbais, referindo um estudo

de Johnson e Downing (1979, citado por Postmes, 2003, p.94), em que estudantes que

vestiram roupas de Ku Klux Klan, em contraste com outros que vestiram uniformes de

enfermeira, ndo s6 influenciaram a opiniSo da audiOncia mas tamb6m o comportamento

dos pr6prios estudantes se tornaram mais agressivos no primeiro caso. Assim, o aspecto

visual numa identidade afecta n6o s6 as crengas mas tamb6m o comportamento das

pr6prias pessoas. Postmes (2003) enfatiza tamb6m que as normas sociais podem

emergir quando uma identidade social est6 saliente e que isto influencia o conterido e os

estilos de expressIo.

Para finalizar, podemos afirmar com Wetherell (1996) qrre tamb6m Tajfel esteve

sempre interessado naquilo que ele chamava de "normas" ou algumas vezes "regras" de

conduta apropriada, que eram essenciais para a interacado social do sujeito. A acado

social seria determinada por aquilo que o sujeito considerava o comportamento

adequado numa situagdo. A interacgdo social trouxe assim uma transformaqdo

qualitativa na compreensdo do individuo relativamente ds normas de comportamento

verbal ou nflo verbal. Mas as normas tamb6m incluem crengas sobre percepgdes e

emog6es, ou seja, aspectos cognitivos e aspectos afectivos, tal como o comportamento e

o modo como nos apresentamos aos outros, tamb6m podem ser modificados em fungEo

de processos cognitivos e afectivos.
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4.3. Processos Cognitivos e Afectivos

4.3.1. A Perspectiva Multidimensional

A Perspectiva da ldentidade Social (Turner, 1999) - assumindo que a TIS e a TAC

sdo complementares, tal como tem sido considerado por outros autores (Hogg & Terry,

2000) - possibilita-nos uma compreensdo mais enriquecedora das v6rias dimensdes

associadas is identidades. Partimos entdo da assumpgdo te6rica de que o conceito de

identidade social 6 definido como um constructo te6rico multidimensional, j5 presente

na formulagdo de Tajfel (1981/1993) ...que deriva do seu conhecimento da sua

pertenga a unx grupo (ou grupos) social, juntamente com o significado emocional e de

valor associado dquela pertenga (Tajfel, L98t11993,p.290), e que se complementa pela

teoria de Turner et al. (1987).

Verificamos que 6 desta forma que tem sido entendido por v6rios autores em muitas

elaboragdes te6ricas (Deaux, 2000; Ellemers, Haslam, Platow & Knippenbetg,2003,

Ellemers, 2001). Igualmente, na operacionalizagdo, a tend6ncia tamb6m tem sido

estudar o conceito de identidade social de uma forma multidimensional (Hinkle et a1.,

1989; Monteiro, Lima & Vala, l99l; Monteiro, Lima, Vala & Caetano, 1994; Franga &

Monteiro, 2002; Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999; Cameron, 2004; Capozza et

al., 2006). A maior parte da literatura considera importantes tr0s componentes: o

cognitivo, que consiste no conhecimento ou consci€ncia da pertenga a um grupo; o

avaliativo, que configura o valor associado i pertenga; o afectivo, que se refere ao

significado emocional do grupo.

De acordo com Ellemers (2001) esta distingio 6 ndo s6 importante ao nivel

conceptual da identidade mas tamb6m na forma como os diferentes componentes devem

ser relacionados com as caracteristicas grupais e com o comportamento dos membros do

grupo. Em consondncia com esta assumpgdo, aparece-nos o estudo experimental de

Ellemers, Kortekaas e Ourwerkerk (1999), que consegue assim isolar os tr6s

componentes, provar que alteram o nivel de identificag6o e que est6o isoladamente

relacionados com o comportamento grupal. Partindo do facto de que a dimensdo

afectiva e avaliativa tendem a covariar, j6 que o envolvimento afectivo com o grupo

tende a ser mais forte nos grupos avaliados mais positivamente, estes autores

conseguiram diferenciar estas dimens6es a partir da auto-estima colectiva que
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representa a dimensdo avaliativa e o envolvimento afectivo com o grupo que representa

a dimensao emocional, enquanto a auto-categoizaqdo representa a dimensSo cognitiva.

Aplicando escalas que representavam estas dimens6es, mediram a sua influ6ncia no

favoritismo endogrupal, no estatuto do grupo, no tamanho do grupo (minoria/maioria) e

na formagao do grupo (grupos auto-escolhidos/grupos designados) (Ellemers, Kortekaas

& Ourwerkerk, 1999).

Verificaram tambdm que a identificagdo social 6 maior nos grupos de alto estatuto

do que baixo estatuto, estando esta caracteristica associada a diferentes niveis de auto-

estima (componente avaliativo) e de envolvimento com o grupo (componente afectivo).

Tamb6m 6 maior nos grupos minorit6rios do que nos grupos maioritSrios, estando esta

diferenga associada i medida em que as pessoas se percebem como membros de um

grupo (componente cognitivo). Tambdm obtiverem maior identificagSo social nos

grupos auto-escolhidos do que nos grupos atribuidos, estando esta caracteristica

associada ao envolvimento com o grupo (componente afectivo). A componente

avaliativa s6 foi afectada pelo estatuto do grupo e a componente afectiva 6 a que

desencadeia mais favoritismo endogrupal.

Noutros estudos empiricos, enfatizamos tamb6m as investigagdes de Capozza et al.

(2006) por definirem e validarem quatro componentes, ou seja: auto-esteriotipaqdo (e.9.,

ter as qualidades tipicas de um membro do endogrupo); consci€ncia da pertenga (e.g.,

pensar na pertenga v6rias vezes no dia); al6m do avaliativo e emocional. Sugerem os

autores que s6o necessdrias mais pesquisas para clarificar a possibilidade de haver mais

componentes. Este estudo constitui uma evid€ncia indirecta de que outros tipos de

componentes poderdo ser elementos bastante importantes na definigdo e afirmagdo das

identidades sociais, onde podemos pensar em dimens6es que se enquadram na tem6tica

abordada pelo nosso trabalho, tais como a influ6ncia no comportamento e

expressividade dos membros (e.g., postura expressiva).

De acordo com Deaux (2000), a evid6ncia aponta para uma an6lise da identidade

social que tenha em conta a multiplicidade de formas e variagSo dimensional, e que use

esta variagdo para predizer diferentes padr6es de comportamentos. Mais, que os

diferentes componentes, dependendo da sua relativa forga numa identidade, podem

levar a diferentes consequ6ncias e comportamentos. Assumimos assim que uma maior

activagao ou forga dos processos cognitivos nas identidades (mais afirma96o de
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pertenga e maior saliOncia) leva a determinadas modificagdes comportamentais,

especificamente ndo verbais, induzidas por essa componente. Assumimos igualmente

que uma maior activagio ou forga dos processos afectivos pode determinar

comportamentos diferentes. Contudo, as maiores previs6es de modificag6es

comportamentais quer nos contextos, quer ao longo do tempo estdo mais ligadas aos

processos afectivos.

As raz6es principais que nos levam a assumir essa possibilidade relativamente aos

processos afectivos, relacionam-se com o facto de se ter verificado que entre os tr6s

componentes, a componente afectiva 6 a que melhor induz o favoritismo endogrupal

(Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999). Al6m disso, segundo alguns autores 6 a

componente que melhor prediz comportamentos de acordo com a pertenga (Ouwerkerk,

Ellemers & De Gilder, 1999; Ellemers, 2001; Ellemers et a1.,2003).

Assim, se a componente afectiva induz o favoritismo grupal, ent6o tamb6m induz

melhor a diferenciagdo intergrupal (Ellemers, 2001). Podemos entdo pensar que 6 a

dimensdo que 6 capaz de determinar maiores modificagdes comportamentais dos

sujeitos enquanto membros de um grupo, relativamente i auto-categorizaqdo

(componente cognitivo), j6 que a identidade social depende da maximizagdo das

semelhangas percebidas com os membros do endogrupo e das diferengas intergrupais

(Onorato & Turner, 1999).

Por outro lado, tamb6m pode influenciar a auto-estima (componente avaliativo)

ligada ao estatuto do grupo, j5 que as dimensOes tendem a covariar (Ellemers, Kortekaas

& Ourwerkerk, 1999) e desencadear estrat6gias ligadas d performance do grupo

(Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, 1999). Se esta variagdo 6 contextual, tamb6m pode

variar no tempo, pois os membros de um grupo podem sentir-se mais fortemente

envolvidos (afectivamente) com o seu grupo ao longo do tempo (Ouwerkerk, Ellemers

& De Gilder, 1999).

Em suma, se por um lado a dimensdo cognitiva est6 ligada i auto-categorizaqdo e a

uma maior activagdo nos contextos (Turner et al., 1987; Spears,2001), e se espera que

aparega associada a contextos de maior saliOncia, por outro a dimensdo afectiva 6 aquela

gue, provavelmente, nesses contextos, produz maiores modificag6es nos

comportamentos ndo verbais, ou seja, 6 aquela que 6 capaz de introduzir alteragdes

comportamentais ou expressivas mais significativas, diferentes de outros grupos no
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mesmo contexto social, ou dos mesmos membros do endogrupo em momentos

diferentes de observagdo. Como a dimens6o avaliativa tende a acompanhar a dimensdo

emocional, qualquer modificaglo emocional poder6 ter influ6ncia na dimensdo

avaliativa.

Com esta diferenciagdo dos processos, optamos por estudar principalmente a

influ6ncia dos processos cognitivos e afectivos no comportamento ndo verbal e

especificamente no comportamento facial associado is identidades, porque 6 sobre estes

processos que temos mais informagOes na irea do comportamento facial. Contudo, ndo

podemos esquecer que processos ligados ir dimensdo avaliativa tamb6m poderdo ter

influ$ncia nos comportamentos, principalmente se falarmos do estatuto do grupo

(Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999).

Nos estudos empiricos referenciados, verificamos tamb6m que se reportam mais ao

conceito de identidade social do que i identidade pessoal, contudo o processo de auto-

categorizagdo que define os conteridos cognitivos 6 explicado da mesma forma que na

identidade social (Turner et al., 1987). Muda, no entanto, o contexto de compatagdo,

passando do intergrupal na identidade social para o interpessoal na identidade pessoal,

no qual se define o valor da pertenga e das caracteristicas singularizantes (Onorato &

Turner, 1999), ou seja, a dimensdo avaliativa das identidades

De acordo com Spears (2001) distinguimos entre o nivel pessoal de auto-estima

mais ligado is identidades pessoais e o nivel colectivo de auto-estima mais ligada is

pertengas grupais, com um significado emocional ligado a essas caracteristicas. Baseado

num antagonismo funcional entre a identidade pessoal e identidade social, Spears

(2001) aponta tamb6m diferengas nas percepgdes (aspecto mais cognitivo), na auto-

avaliagdo, emogdes ou mesmo comportamentos mais abertos.

Por exemplo, nas percepg6es, o uso do "N6s" de forma apropriada, pode aumentar a

inclusdo de afirmag6es ambiguas nas representagOes grupais, facilitando a saliOncia.

Teoricamente existe um processo de auto-categoizagdo geral is duas identidades, mas

podem existir algumas diferengas entre elas no funcionamento dos componentes

cognitivos entre elas.

Segundo Spears (2001) tamb6m existem evid6ncias desse antagonismo funcional no

aspecto afectivo, especificamente no orgulho e prestigio associado aos grupos a que

pertencemos, para al6m de existirem cada vez mais evid€ncias de que as emogdes
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grupais estSo relacionadas com a identidade social. Podemos apontar os sentimentos de

culpa colectivos e a tendOncia de regozijo colectivo (schadenfreude) na queda de um

grupo rival.

Se j5 sabemos que na Perspectiva da ldentidade Social as pessoas agem em fungdo

das suas identidades sociais (Turner, 1999), um estudo particularmente interessante

(Dijksterhuis et al., 1998) vem demonstrar a influ6ncia de comparag6es interpessoais no

comportamento automStico n6o verbal, que induziram assim um andar mais nipido dos

sujeitos quando estes passavam por uma pessoa mais velha. Trata-se de um efeito de

contraste e de diferenciag5o, que sdo estabelecidos em contextos de comparagdo mais

interpessoais e que podem estar mais ligados i saliOncia da identidade pessoal.

Por outro lado, pelas caracteristicas de flexibilidade e adequagSo aos contextos

relacionais mais interpessoais, pelos seus conteridos pessoais e relacionais (Onorato &

Turner, 1999) e pela sua idiossincrasia na auto-apresentagdo (Hogg, 2001a) podemos

assim pensar que a saliCncia contextual das identidades pessoais pode desencadear tipos

de comportamento n6o verbal diferentes dos suscitados pela identidade social, mas em

que os processos cognitivos e afectivos conjugados com aspectos sociais de auto-

apresentagSo tamb6m estdo presentes.

Para finalizar, convlm acentuar que concebemos assim a existdncia de efeitos

comportamentais diferentes em cada uma das identidades (pessoal ou social) consoante

a forga das dimensdes ou componentes, mas que consideramos simultaneamente que a

dimensdo afectiva tem um poder de indugSo comportamental mais forte que as outras

dimensoes, podendo inclusive alterar o funcionamento das anteriores. Tiedens e Linton

(2001) comprovam a interligagdo entre os aspectos emocionais e cognitivos e avaliam

os efeitos das emog6es no processamento da informagdo nas avaliag6es de certeza que

levam a um processamento mais heuristico, enquanto as emogdes nas avaliagdes de

incerteza, conduzem a um processamento mais sistem6tico. Este estudo demonstra que

ai emog6es podem influenciar aquilo em que pensamos e como processamos a

informagdo, sublinhando a relagdo entre os processos emocionais e cognitivos e

...demonstrando a interdependAncia entre os dois (Tiedens & Linton, 2001, p.986). No

pr6ximo ponto vamos entSo tentar compreender o papel das emog6es grupais no estado

afectivo do grupo e nos comportamentos grupais.
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4.3.2. Emoq6es Grupais

Dado que o nosso esfudo enfatiza os processos afectivos, 6 conveniente falar

primeiramente das emog6es grupais no comportamento dos membros de um grupo

social e saber como a Perspectiva da ldentidade Social se posiciona nesta quest6o.

De acordo com Deaux (2000), para estudar o significado das identidades sociais 6

necess6rio expandir este estudo para Sreas como o afecto e a emogdo. Para al6m disso, o

significado emocional da pertenga estS indubitavelmente associado i definigdo de Tajfel

(1981/1993) do conceito de identidade social. Verificamos assim que existe interesse

te6rico neste ponto, contudo, tamb6m verificamos com outros autores (Smith & Mackie,

2006), que a emogdo tem recebido pouca atengdo dos investigadores desta 6rea e os

estudos que aparecem reportam-se demasiado is emog6es que sdo estimuladas e

expressas em relagdo ao exogrupo (Deaux, 2000).

Em diversas investigag6es sobre a vida emocional dos grupos, esta tem sido medida

pelos actos comunicativos s6cio-emocionais, pelas ligagdes afectivas entre os membros

e pela coesSo de grupo. Deparamo-nos com a interessante definigdo de Tom afectivo de

grupo (George, 1990, citado por Kelly, 2003) para descrever o nivel de afecto positivo

ou negativo do grupo. No entanto, verificamos que as medidas apontadas para o medir

reflectem diferengas muito grandes naquilo que se entende por emoqdes ou experi€ncia

emocional de grupo (Kelly, 2003).

Nestes estudos, j6 6 importante para n6s encontrarrnos uma distingdo entre emog6es

e afecto, em que o afecto seria mais englobante (Kelly, 2003). Assim, as emog6es s6o

consideradas mais intensas e especificas, enquanto o 6nimo 6 mais difuso e enquadra-se

ao longo das dimens6es positiva-negativa e agrad|vel-desagrad6vel e pode incluir as

emogOes. Os estudos nas teorias de desenvolvimento de grupo t0m-se centrado em

encontrar padrOes regulares de expressdo emocional d medida que o gupo progride,

vendo as emog6es como uma parte necess6ria ao desenvolvimento e como uma

consequOncia da interacgdo entre os membros. Mas se em nosso entender, estes estudos

enfatizam positivamente a interacgdo entre os membros do grupo para o

desenvolvimento e construgdo das representag6es das emogdes na vida psicol6gica do

grupo, ndo nos esclarecem quanto d interfer6ncia nos comportamentos dos membros do
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grupo. Assim, 6 atravds da teoria das emog6es intergrupais que pensamos poder

compreender as emogdes em contextos relacionais intergrupais

Na teoria das emogdes intergrupais, Smith (1999) desenvolveu uma abordagem de

avaliag[o das emog6es baseadas no grupo que se diferencia das abordagens de avaliagdo

das emog6es em contextos mais pessoais e interpessoais. Quando a identidade social

est6 saliente, os membros experienciam emog6es porque estas podem prejudicar ou

valorizar o grupo. As emog6es s6o grupais, direccionadas para o endogrupo ou

exogrupo, mas as diferentes emogdes intergrupais levam a comportamentos intergrupais

diferentes. Mackie, Devos e Smith (2000), baseados neste modelo, testaram e

comprovaram a ideia de que quando a identidade social est6 saliente avaliag6es

baseadas no grupo desencadeiam emog6es especificas e comportamentos direccionados

para o exogrupo.

Este modelo da teoria das emog6es intergrupais (Smith, 1999; Mackie, Devos &

Smith, 2000) que transp6e assim para o grupo as tradicionais teorias de avaliag5o das

emogdes ao nivel individual, defende que existe uma regulagdo das respostas

emocionais na saliCncia das identidades sociais. Quando as pessoas est6o identificadas

com um grupo avaliam os acontecimentos em fun96o das suas consequ€ncias para o

grupo. Estas avaliag6es desencadeiam emogdes baseadas nos grupos e

consequentemente tend6ncias de comportamentos colectivos. Com um papel funcional,

as emog6es servem de mediador nestes efeitos das avaliagdes. Como exemplo, podemos

apontar o orgulho colectivo pelo facto de o grupo ter conseguido atingir um objectivo

importante e a culpa colectiva quando se pensa que o grupo violou principios morais

importantes.

Em suma, verificamos que as reac96es emocionais a determinados eventos s6o

afectadas pelas pertengas grupais e quanto maior a centralidade do grupo mais intensas

s6o as emogdes.

Recentemente, Garcia-Preto e Scherer (2006), interessadas primeiramente numa

perspectiva individual das emog6es, na avaliagdo subjectiva e significado pessoal da

emogSo, articulam teoricamente as suas teorias com a teoria da identidade social,

argumentando que a saliCncia da identidade social 6 um forte mecanismo para a

determinagSo da influ6ncia grupal nas dimensdes da avaliagdo das emogdes. Contudo,

tradicionalmente as teorias da avaliagdo t6m enfatizado mais o nivel interpessoal do que
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o nivel intergrupal, ao contr6rio das teorias das emog6es intergrupais que est6o

interessados nas emogOes experienciadas pelos membros de um grupo em contextos

intergrupais. Como no nosso trabalho nos interessa mais descrever as emog6es grupais

nos contextos relacionais grupais e intergrupais no dmbito da Perspectiva da ldentidade

Social, encontramos na teoria das emog6es intergrupais conceitos mais adequados ao

nosso esfudo.

Tamb6m recentemente, Smith e Mackie (2006) apresentam um novo modelo

baseado na teoria integrativa das emogdes de Russell (2003)6. Consideram que as

emog6es sdo estados epishdicos, que ocorrem num especifico ponto no tempo e a sua

duragdo pode variar de segundos a dias. A causa destes epis6dios s5o acontecimentos

ocorridos, sejam eventos reais ou construidos mentalmente (e.g., recordados,

imaginados). Existem tamb6m estados de afecto nucleares que se enquadram num

espago bidimensional cujos eixos sdo agradabilidade e activagdo (arousal), qu;e fazem

parte das emogOes e do inimo. Em resposta a estimulos externos (ambientes agrad6veis,

acontecimentos negativos, etc.) ou a estimulos fisiol6gicos (ingestdo de cafeina), estes

estados de afecto nucleares podem mudar e ser subjectivamente percebidos (sentir-se

mal, bem, en6rgico, relaxado, etc.). O inicio de um epis6dio emocional d6-se quando h6

uma mudanga no estado de afecto nuclear que 6 percebida de forma consciente e 6

atribuida a alguma causa.

Neste modelo, a atribuigdo tem um papel fundamental, porque 6 ela que marca a

transigdo entre o sentir-se bem ou sentir-se bem porque a minha equipa de futebol

ganhou um jogo dificil. E assim a atribuigSo que permite adequar a atengdo e o

comportamento ao objecto que 6 respons6vel pelo sentimento, por isso 6 importante do

ponto de vista adaptativo. Pode acontecer que hajam atribuig6es erradas nas emo96es, j6

que a verdadeira causa do estado afectivo pode ndo ser evidente.

A partir daqui desencadeia-se um processo de categoizaqdo perceptivo

relativamente a vdrias informagSes, como afecto nuclear e a causa percebida, como o

contexto situacional, comportamentos, experi6ncias corporais (mudangas fisiol6gicas),

em que a pessoa decide em que categoria integra esses inputs e define se est6 zangada,

triste, alegre, etc. Por um processo de comparagdo entre as semelhangas destes factores

e a representagdo mental de um determinado prot6tipo de uma emogdo, a emogdo 6

u Este modelo de Russell (2003) 6 tambdm explicitado no capitulo do comportamento facial, por

distinguir epis6dios emocionais de estado afectivo.
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categorizada e rotulada. Assim, a pessoa j6 pode dizer que se sente triste ou orgulhosa

com o desempenho da sua equipa de futebol, sendo este processo de rotulagem

designado de meta-experiAncia emocional, agora que a pessoa est6 consciente da

consciCncia de ter uma emogSo.

O modelo de afecto nuclear inverte assim a ordem das causas assumidas pelas

teorias da avaliagdo das emogdes (Smith & Mackie; 2006). Ou seja, se as teorias da

avaliagdo afirmam que as avaliagdes sobre qualquer acontecimento s5o as que causam

uma emogao especifica (triste) e esta tem muitos efeitos observ6veis, incluindo

sentimentos objectivos (estar triste), express6es ndo verbais, modificagOes corporais e

acg6es, devendo estes mirltiplos efeitos covariar, o modelo de Russell (2003) vC estas

avaliagOes como contribuig6es para o processo de classificaqdo da emogSo.

A transposigdo destes conceitos que sdo utilizados no estudo do afecto no

comportamento facial, como veremos no pr6ximo capitulo, para a Perspectiva da

Identidade Social, aparece-nos j6 feita por Smith e Mackie (2006) na 6rea das emogOes

intergrupais da seguinte forma: d6-se um acontecimento que tem implicag6es para a

pertenga grupal ou recorda-se este acontecimento como tendo ocorrido no passado, e a

consci€ncia dele leva a modificag6es do estado afectivo nuclear que sio correctamente

atribuidas ao acontecimento ou incorrectamente atribuidas a outros factores. A pessoa

faz uso dos seus sentimentos e atribuig6es para rotular a emogSo, como sentimento de

frustragdo, tristeza, orgulho, culpa, etc. Sdo estas reacgSes ao acontecimento que s6o

fundamentais para a teoria das emog6es intergrupais.

De acordo com Smith e Mackie (2006) as reacg6es emocionais s6o experienciadas

como reacgoes a "Eles" (exogrupo) em que o processo de atribuigdo identifica o grupo,

mais do que os individuos, como causa das reacades emocionais. Os acontecimentos

emocionais podem nio ser singulares mas uma s6rie deles com o mesmo tema

subjacente, o que poder6 intensificar cadavez mais a reacgdo emocional aos eventos.

Da mesma forma, um estere6tipo de grupo como um conjunto de caracteristicas

nacionais associadas a um grupo, pode interferir nas interpretag6es dos eventos.

Finalmente, na activagSo da emog6o, pode-se desencadear uma tend6ncia de acado

imediata. Assim, em termos potenciais, existe uma possibilidade de previsdo de

comportamentos dirigidos pelas emog6es na altura do epis6dio emocional.
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Para o nosso trabalho, um dos aspectos mais interessantes nesta teoria 6 a

previsibilidade das reacgdes emocionais se poder alargar no tempo. Assim, a teoria das

emogoes intergrupais (Smith & Mackie, 2006) concebe as emogSes como um estado

dependente do tempo.

Contudo, as reaca6es emocionais para o mesmo ou acontecimentos semelhantes

tamb6m podem diferir de um tempo para outro, se tivermos em conta as interpretag6es

subjectivas e acessibilidade do conhecimento num determinado tempo, havendo

tamb6m eventos emocionais que podem ser interpretados de outra forma por individuos

com esquemas de interpretag6o diferente. As atribuig6es tamb6m podem envolver mais

do que uma emogSo e assim existe uma maior variabilidade nas reaca6es emocionais.

Por outro lado, a variabilidade nas pertengas grupais pode tornar saliente v6rias

identidades, ou desencadear reaca6es emocionais sequenciais de acordo com a saliCncia,

ora de uma, ora de outra identidade (Smith & Mackie,2006).

Em suma, podemos ter diferengas, a par das semelhangas nas reac96es emocionais,

mas isso tamb6m nos indica que as pessoas regulam activamente as suas emog6es em

fungdo das pertengas grupais.

De acordo com Smith e Mackie (2006) assumimos assim que a regulagSo emocional

tamb6m se faz pela pertenga grupal, uma posigdo que alguns investigadores da Srea das

emogdes e do comportamento facial tamb6m defendem (Parkinson, Fischer &

Manstead, 2005). Importante 6 tambdm haver uma variagdo das reaca6es emocionais ao

longo do tempo (Smith & Mackie,2006).

Tambdm aparece no contexto das relag6es intergrupais a possibilidade de se

poderem experienciar mriltiplas emog6es, que se podem enquadrar no conceito de

emogdes mistas, um conceito que tem merecido mais atengdo por parte dos

investigadores no sentido da simultaneidade de experiCncias ou sequ6ncias (Carrera &

Oceja, no prelo), que podem desencadear mais incerteza e confusdo nas pertengas

grupais ou mesmo mais aumento da ansiedade intergrupal pela rapidez de mudanga nas

reacg6es emocionais.

Em suma, para Smith e Mackie (2006) as reacg0es emocionais sdo epis6dicas,

variando ao longo do tempo, e s6o respostas a acontecimentos especificos. Como nestas

reacgdes emocionais est6o implicitas emog6es do endogrupo relativamente ao exogrupo,

assumimos este modelo para a explicagdo das emog6es grupais como um estado
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dependente do tempo ligado a epis6dios emocionais, ou seja, acontecimentos relativos

ao grupo, que modificam o afecto nucleqr do grupo, cujo processo de atribuigdo

identifica o endogrupo e as suas relag6es de comparagdo com outros grupos. Os

membros vivem estes epis6dios, partilham representagdes mentais do que significam

para o grupo e expressam estados afectivos e comportamentos de acordo com essas

viv6ncias e representagOes.

Contudo, particularmente interessante 6 esta variagSo ao longo do tempo poder ser

estendida para longo prazo, desencadeando reacgdes mais est6veis nos grupos. Se uma

reacgso emocional 6 repetida ao longo do tempo vai ficar associada is representag6es

mentais do grupo e pode ser reactivada noutras circunst6ncias.

Adoptando as explicag6es fundamentais dos autores (Smith & Mackie, 2006) para

as emog6es grupais, verificamos ent6o que os efeitos comportamentais das reaca6es

emocionais (ou das emogdes grupais) podem ser imediatos ou durante um perfodo de

tempo mais alargado. Os efeitos imediatos estSo relacionados com os epis6dios

emocionais que podem interferir na interacgso com os membros do exogrupo ou com a

alteraglo da capacidade cognitiva e motivacional dos membros do grupo (que

vivenciam essas emog6es). Nos efeitos acumulados ao longo do tempo, as emogOes

sentidas acerca de um grupo (ou num grupo) ficam ligadas is representag6es mentais

desse grupo e fazem parte das percepg6es e respostas autom5ticas do sujeito ao grupo,

objecto (ou situagdes que relembrem esses epis6dios) e desta forma podem influenciar

comportamentos.

A estes efeitos ou consequdncias ao longo do tempo explicitados pelos autores

(Smith & Mackie, 2006), pensamos ser importante distinguir ainda um tempo pr6ximo

dos epis6dios emocionais, no qual consideramos que podem existir "ecos" desses

epis6dios nos membros do grupo, ou ent6o consequ6ncias a mais longo prazo,

principalmente se epis6dios emocionais semelhantes se repetirem, influenciando assim

um estado afectivo gen6rico (tom afectivo de grupo) ou 6nimo do grupo.

O conceito de dnimo defendido por Kelly (2003) aproxima-se muito do conceito de

"afecto nuclear" de Russell (2003) e este define 6nimo como um estado prolongado de

"afecto nuclear", um estado indistinto sem duragSo nem grau de estabilidade. Contudo,

com Kelly (2003) ficamos a saber que como input o 6nimo pode influenciar aspectos

cognitivos, como o tipo de processamento da informagSo, em que o positivo leva a um
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processamento mais heuristico, o que facilita a performance em tarefas de rotina. Por

outro lado, o negativo leva a um processamento de informagdo mais sistem6tico, mais

efectivo para resolugdo de novos problemas. Outros autores (Thompson, Medvec,

Seiden & Kopelman, 2003) acentuam que estados de Animo ou exibigdes de emogOes

positivas e negativas associadas a processos de negociaglo podem levar

respectivamente, a comportamentos mais cooperativos ou competitivos.

Em suma, podemos dizer que o eixo positivo-negativo definido relativamente irs

emog6es, quer ao 6nimo quer ao afecto nuclear, influencia aspectos cognitivos e

comportamentais, mas esta polaridade est6 associada i atribuigdo que se faz e i valEncia

com que se caracterizatm epis6dio emocional. Vejamos quais as consequOncias para o

grupo destes epis6dios emocionais positivos ou negativos quando se ligam e

performance do grupo.
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4.3.3. Performance e Epis6dios Emocionais

De acordo com Deaux, (2000), na an6lise do afecto nas identidades sociais,

devemos olhar para o exemplo das multiddes nos Jogos Olimpicos ou Campeonatos

Mundiais, cujas identidades nacionais estdo salientes, e que se envolvem em expressdes

de lealdade e comportamentos da apoio d sua equipa. Subjacente a este fen6meno est6 a

performance de uma equipa que influencia os membros de um grupo na sua expressdo

de pertenga. Consoante o sucesso ou insucesso da performance do grupo desencadeiam-

se epis6dios emocionais positivos ou negativos que s6o experimentados pelos membros

de um grupo social.

Os epis6dios emocionais positivos ou negativos nos grupos podem interferir em

v6rios fen6menos grupais. Podem ser desencadeados pela performance do grupo e esta

relaciona-se com o estatuto em dimensOes de compet6ncia (Branscombe, Ellemers,

Spears & Doosje, 1999; Ridgeway, 2003). Este aspecto de contextos de sucesso ou

insucesso desencadeados pela performance do grupo 6 particularmente importante para

o nosso trabalho.

No dmbito do sucesso, existe um fen6meno que tem sido estudado na 6rea das

identidades sociais e associado i performance do grupo, ao qual se chama o efeito de

Basking in reJlected glory (efeito BIRG; Cialdini, Borden, Thorne, Walker, Freeman, &

Sloan, 1976). Este efeito baseia-se na tend6ncia comum das pessoas em exibir as suas

ligag6es com pessoas que s6o bem sucedidas. Cialdini et al. (1976) afirma que este

fen6meno de associagdo pirblica a outras pessoas bem sucedidas tamb6m se verifica

quando as pessoas nada contribuiram para o sucesso das outras, no entanto partilham da

mesma gl6ria. Uma simples afiliagdo ou pertenga ao mesmo grupo parece ser

determinante para este fen6meno.

Este fen6meno 6 particularmente evidente entre o sucesso das equipas desportivas e

a gl6ria dos adeptos. No contexto desportivo Cialdini et al. (1976) realizaram tr6s

estudos de campo. No primeiro estudo demonstraram a maior tend€ncia dos estudantes

universit6rios em usar roupas e acess6rios mais ligados d sua escola depois da equipa de

futebol ganhar. No segundo e terceiro estudo obtiveram o mesmo efeito, demonstrando

que os estudantes utilizavam mais o pronome "N6s" quando descreviam uma vit6ria da

sua equipa. Baseando-se na tend6ncia que temos em pensar que os observadores destas
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associag6es de gl6ria tendem a avaliar os objectos de uma forma similar, os autores

consideram que estar publicamente associado ao sucesso de uma equipa reflecte

tamb6m um sucesso pessoal e afecta positivamente a auto-estima. Salientamos que estes

autores deixam em aberto a possibilidade de ser um fen6meno ligado i auto-imagem

mas tamb6m i imagem social, pois . ..existe evidAncia de que a forma como nos

olhamos d influenciada pela formo como nds percebemos que os outros nos olham (...)

estes dois mediadores ndo sdo mutuamente exclusivos (Cialdini et al., 1976,p.375).

No 6mbito do insucesso, existe tamb6m o chamado efeito Cutting off reflected glory

(efeito CORF; Snyder et al., 1986, citado por Bizman & Yinon, 2002), que evidencia a

tend$ncia das pessoas em diminuir a sua associag6o com um grupo para defender a sua

imagem social. Neste fen6meno verificou-se que os membros que receberam feedback

do insucesso da sua equipa, comparado com aqueles que receberam feedback do

sucesso ou que ndo receberam nenhum, preferiram ndo participar na apresentagdo da

sua equipa e usaram poucos simbolos relacionados com ela.

Bizman e Yinon (2002) tentaram medir a influ6ncia destes dois efeitos na auto-

estima e nas emog6es dos adeptos, depois de um sucesso ou insucesso da sua equipa de

basquetebol. Verificando que os adeptos tendem a associar-se mais com a equipa depois

do sucesso do que depois do fracasso, aplicaram medidas de auto-estima e de emogOes

logo ap6s a saida do campo, antes e depois da verificagio desta associagSo. Assim, a

auto-estima e as emogdes positivas eram maiores e as emog6es negativas menores

quando se mediam depois de estabelecida a associaglo ap6s o sucesso. Estes efeitos

eram mais fortes nos membros mais identificados do que nos membros menos

identificados.

Parece-nos importante acentuar dos seus resultados que apesar da vontade de

associagSo com a equipa possa oscilar em consonAncia com a performance da equipa

logo ap6s a saida do campo, todos os adeptos mant6m a sua fidelidade i equipa num

espago de tempo mais longo. Apesar da ordem das medidas no tempo (associagdo e

auto-estima) terem sido distinguidas somente pela ordem de apresentagdo dos

question6rios - que em nosso entender, acabaram por ser medidas no mesmo espago de

tempo psicol6gico para um adepto (ap6s a saida de um jogo) - verificamos que o efeito

imediato da associagdo demonstrado pelos autores 6 mediada pela identificagdo ao

grupo de pertenga, pois tal como os mesmos enfatizam, apesar de os adeptos terem
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demonstrado uma vontade de associagdo menor com a equipa depois de um insucesso

de performance comparado com o sucesso ...o seu grau de adepto ndo foi enfraquecido

(Bizman & Yinon, 2002,p.391).

Verificamos assim que a dimensdo que falta nestes estudos 6 a identificagdo com o

grupo e a auto-categoizagdo (Hogg & Abrams, 1988). Outras investigagOes t6m

acentuado que mais do que Basking in reJlected glory, os membros do grupo sentem

tamb6m uma identificagSo mais forte depois do insucesso do grupo. Este fen6meno na

TAC 6 mais descrito em termos de identificagdo colectiva do que estrat6gia de auto-

apresentagSo (transmitir uma imagem positiva). Assim, segundo estes autores, a

aparCncia, a forma de vestir, o cantar de slogans (ou assobiar a equipa rival) nos adeptos

de futebol, 6 mais um comportamento de solidariedade na pertenga grupal, pois apoiar a

equipa da casa d mais do que um acto, d uma parte da identificagdo com aquela equipa

e/ou com o que isso representa (Hogg & Abrams, 1988, p.128).

Um estudo de Fisher e Wakefield (1998) vem demonstrar que quanto maior a

identificagdo grupal, mais comportamentos de apoio sio expressos pelos adeptos.

Atrav6s de dois estudos de campo com adeptos de futebol profissional, estes autores

analisam alguns factores como: a import6ncia do grupo para o individuo

(envolvimento); a atrac7do dos membros do grupo nos contextos de sucesso

(performance da equipa); os efeitos do sucesso e insucesso na identificagdo com o

grupo.

Em fungdo destes factores, formulam vdrias hip6teses: O envolvimento tem um

efeito positivo tanto nos membros de grupos de sucesso como de insucesso, mas tem um

efeito mais forte nos membros do grupo de sucesso; a performance do grupo tal como 6

percebida pelos adeptos, ndo tem nenhum efeito na identificagdo de grupo nos membros

de grupos de insucesso, mas tem um efeito positivo significativo nos membros de

grupos de sucesso; a atracqdo dos membros do grupo tem um efeito positivo

significativo para os membros de ambos os grupos, mas tem um efeito mais forte na

identificagdo ao gnrpo nos membros de grupo de sucesso; e finalmente, a identificagdo

ao grupo tem um efeito significativo nos comportamentos de apoio tanto para os

membros de grupos de sucesso como de insucesso.

A performance do grupo revelou-se insignificante na ligagdo dos adeptos com a sua

equipa de insucesso, sendo a importincia do grupo mais significativa do que a
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performance na identificagdo ao grupo, para al6m de que a atracado entre os membros e

a identificagSo ao grupo s6 foi significativo nos membros do gupo de insucesso'

Os resultados mostram que a procura de uma imagem positiva do selflevamembros

de grupos de sucesso e insucesso a identificarem-se por virias raz6es. Os membros do

grupo de insucesso focalizam-se em caracteristicas do grupo e dos seus membros que

s6o ben{ficos para a sua vis6o do self e ignoram a performance do grupo.Nos membros

do grupo de sucesso, a performance do grupo toma-se o factor dominante, Ganhar d

tudo, mas s6 para os grupos de sucesso (Fisher & Wakefield, 1998, p.35).

Os resultados tamb6m demonstram que a identificagSo ao gruPo, leva L

comportamentos de apoio, como ir aos jogos, usar roupa e acess6rios distintivos dos

grupos, tanto nos membros de grupos de sucesso como insucesso.

Em suma, a identificagao ao grupo, ou a sali€ncia da identidade social parece ser

determinante na forma como se percebe a performance do grupo, quer se ganhe ou se

perca, quer se tenha emogoes positivas relacionadas com a vit6ria ou negativas

associadas com a derrota. Os comportamentos de apoio dos adeptos n6o 6 determinado

pela performance do gopo, e a identificagdo com o grupo de insucesso faz-se por oufras

caracteristicas positivas do grupo ou dos seus membros e ignora-se a performance.

Contudo, a performance nos grupos de sucesso 6 um factor muito importante na

identificagdo com o grupo. Qualquer adepto de futebol sabe que justificamos a nossa

pertenga a determinado clube por outras caracteristicas que n6o a performance quando o

clube perde, mas quando ganha esses motivos j6 n6o nos ocorrem e 6 a vit6ria que se

sobrepde a todos os outros. Porque essa passa a ser mais importante na forma como nos

apresentamos aos outros. At6 porque, perante os outros, o sucesso ou insucesso da

equipa 6 interpretado como sucesso ou insucesso pessoal, sendo habitual fazer

coment6rios deste g6nero ap6s jogo: "Entdo, ontem 16 ganhaste?" ou "sentes-te bem? E

que levaste uma abada ontem". Assim, nas relagOes sociais, nas interaca6es, 6 natural

que utilizemos os sucessos para nos apresentarmos mais positivamente perante os

outros.

Constatamos assim que a identidade social 6 vulner6vel a determinados epis6dios

emocionais. Contudo, 6 esta que nos permite regular a forma como percebemos os

insucessos e os sucessos dos nossos grupos de pertenga, regular tamb6m as emogdes

associadas ir sua perfornance, e em irltima an6lise regular os nossos comportamentos de
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apoio, muitas vezes comportamentos n6o verbais que transmitimos na nossa forma de

vestir, ou de nos apresentar perante os outros.

Mas ndo 6 s6 na forma como nos apresentamos que os epis6dios emocionais t€m

influOncia. Tambdm influenciam o afecto no geral (Russell, 2003, Smith & Mackie,

2006) ou a motivagdo comportamental para melhorarmos a perfonnance do nosso

grupo, dependendo do grau de identificagdo afectiva que temos com esse grupo

(Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, T999) ou os aspectos cognitivos (Tiedens & Linton,

2001).

Podemos dizer que os epis6dios emocionais positivos se ligam mais a motivos de

auto-estima e os comportamentos na saliCncia da identidade concentram-se no sucesso

do grupo e na melhoria do seu estatuto. J6 vimos tamb6m que o estatuto est6 ligado i
dimensdo avaliativa e i auto-estima (Ellemers, Kortekaas, & Ouwerkerk, 1999) mas

existem tamb6m expectativas de performance e crengas sobre um estatuto de um grupo,

que sdo representag6es sociais que consensualmente avaliam um grupo como mais

competente do que outro (Ridgeway, 2003). E importante acentuar que o estatuto social

6 um conceito dinimico, com aspectos individuais e interaccionais (Ridgweay, 2003).

Quanto aos epis6dios emocionais negativos, t6m uma influ6ncia diferente na saliCncia

da identidade social, concentrando-se noutras caracteristicas positivas do grupo e na

atracgdo social de membros importantes no grupo, de forma a ndo diminuir a auto-

estima.

Em estudos sobre a infludncia do afecto positivo ou negativo no processo de

categorizagdo, alguns autores (Johnson, Gaertner, Dovidio, Houlette, Riek, & Mania,

2006), afirmam que os efeitos das emog6es ou epis6dios emocionais s6o complexos e

dependentes de informag6es contextuais, da exig6ncia cognitiva e da valCncia do afecto

envolvido. Resumindo um pouco as ideias dos autores (Johnson et al., 2006) sobre a

valOncia do afecto como moderador da categorizagdo social, verificamos que o afecto

positivo facilita o processamento elaborado da informagdo, ou reduz mesmo a

necessidade de se recorer a ele, aumentando a flexibilidade cognitiva e de uma forma

geral facilita a interacgdo com membros de outros grupos. O afecto negativo produz um

pensamento mais elaborado por haver necessidade de se responder mais cautelosamente

ao contexto social, aumentando a atenqdo a estimulos de ameaga, a flexibilidade
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cognitiva diminui, aumenta o pensamento baseado no grupo (na categoria grupal) e de

uma forma geral a interacgso com membros de outros grupos 6 dificultada'

Esta interdependencia entre o afecto e as representagdes cognitivas influenciam os

comportamentos e as atitudes em relagdo aos membros do exogrupo (Johnson et a1',

2006). Influenciam principalmente as relag6es sociais e os comportamentos relacionais.

Em suma, os epis6dios emocionais na perfornance do grupo, ligados a necessidades

de auto-estima positiva, para a16m de influenciarem o estado afectivo do grupo, podem

alterar os aspectos cognitivos e os comportamentos, muito particularmente os

comportamentos sociais e de auto-apresentagao que regulam a interacado nas relagoes

sociais. Dentro destes comportamentos podemos incluir os comportamentos n6o verbais

e dentro dos comportamentos ndo verbais incluimos o comportamento facial.

Verificamos que na Perspectiva da Identidade Social ndo existem estudos sobre o

comportamento facial associados i sali€ncia das identidades, contudo existem alguns

estudos que usaram

conceitos.

medidas nlo verbais ou reac96es faciais para estudar outros

No dmbito do preconceito, Maass, Castelli e Arcuri (2000) afirmam que se podem

utilizar medidas ndo verbais subtis como distdncia ao sentar, o contacto do olhar e a

postura corporal. Outras medidas n6o verbais ainda mais subtis incluem a duragdo do

contacto do olhar, frequ@ncia do piscar de olhos, tom de voz, postura geral, inclinagdo

do corpo, posigdo de bragos e pernas (fechados ou abertos) e movimentos de m6os,

comportamentos que s6o autom6ticos, mas que tamb6m podem ser potencialmente

control6veis (Maass, Castelli & Arcuri , 2000). Destaca-se um trabalho de Weitz (1972)

sobre tom de voz e de Brown, Dovidio e Ellyson (1990) sobre domin6ncia visual.

No imbito da cooperagao intergrupal destaca-se o trabalho de Gaertner et al. (1999),

que utilizaram as reac96es faciais como indicador reactivo (desagrad6veis ou

agrad6veis) dos efeitos do destino comum nas avaliagOes dos membros do endogrupo e

do exogrupo, feita por juizes independentes.

56 podemos acentuar que estes autores consideraram, na mesma linha que n6s, que

os comportamentos n6o verbais ou as reacades faciais podem ser relacionados com o

estudo de processos da identidade social (preconceito, cooperagdo) e n6s afirmamos que

dentro dos comportamentos n6o verbais, os comportamentos faciais s6o fontes de

informaqdo nos contextos relacionais da saliQncia das identidades.
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Assim, se existem v6rios processos que alteram os comportamentos associados e

saliEncia das identidades, tamb6m podem alterar os comportamentos faciais. Se existem

estratdgias de auto-apresentagdo nas identidades que constituem formas de

comportamento nas relagOes sociais, podemos tamb6m incluir os comportamentos

faciais nesses modos de apresentagdo aos outros.

Vejamos entdo no pr6ximo capitulo o que nos dizem as investigagOes sobre o tipo

de informag6es, processos e estrat6gias a que podemos ligar o comportamento facial nos

contextos relacionais.
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5. Identidades: Conclusflo

Expticit6mos as principais ideias importantes para o nosso trabalho, decorrentes das

duas teorias da Perspectiva da Identidade Social (Turner, 1999), a Teoria da Identidade

Social (Tajfel, 1973) e a Teoria da Auto-Categoizaqdo (Turner et al., 1987), uma em

continuidade da outra, gerando uma diversidade de pressupostos te6ricos e evidencias

empiricas que nos v6o servir de refer6ncia na articulagdo ente os conceitos de

identidades e comportomento facial a ser feita no presente trabalho.

Salient6mos tambdm que a definig5o original de Tajfel do conceito de identidade

social jh enfatizaos aspectos cognitivos, emocionais e avaliativos das pertenqas grupais,

e que esta, articulada com o processo de categorizaqdo, nos leva a assumir uma

motivagdo dos individuos para a procura de uma identidade social positiva.

por um lado, vimos que a TIS nos ajuda a compreender as relagdes intergrupais, as

dimens6es cognitivo-emocionais, o favoritismo endogrupal e a diferenciagEo

intergrupal, atrav6s dos processos de discriminaglo, competigdo e comparag6o social

entre os grupos. Por outro lado, vimos que A TAC tamb6m nos fornece uma nova forma

de compreender os grupos sociais, enquanto grupos psicol6gicos de pertenqa e de

refer6ncia, levando-nos a compreender as identidades sociais e as identidades pessoais

como auto-categorizag6es do self com diferentes consequ6ncias comportamentais

(Turner et al., 1987).

Se com a TIS, atrav6s do continuum interpessoal-intergrupal, o comportamento

social dos individuos 6 determinado pelas relag6es interpessoais e relagdes intergrupais

correspondentes aos p6los, com a TAC esses comportamentos s6o compreendidos em

termos de identidades pessoais e sociais, mais individuais e singulares ou mais

colectivos e uniforme s. A Perspectiva da ldentidade Social (TIS e TAC) permite-nos

assim articular identidades (pessoais e sociais) com comportamentos e rela96es, mas

tambdm com contextos, particularmente com contextos de saliEncia.

Ao compreendermos o que sdo as identidades sociais e pessoais, vimos que

podemos distinguir identidades sociais de pessoais ao nivel dos conteridos

representacionais, respectivamente, percepg6es de si pr6prio enquanto membro de um

grupo ou categoria social (conteridos colectivizantes) e percepg6es que os individuos

t6m de si (conteridos singularizantes) enquanto pessoa rinica e singular. Onorato e
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Turner (2001) enfatizam que estas representagOes sdo sociais e relacionais em qualquer

identidade e sdo formadas por um processo de comparagSo social. Sdo assim

representag6es comparativas, relacionais e contextuais.

Vimos que no processo de comparagdo procuramos estabelecer identidades positivas

no mundo das relag6es sociais. Enquanto na identidade social existem mais

comparag0es intergrupais, a identidade pessoal envolve mais comparag6es interpessoais

e eventualmente intragrupais (Onorato & Turner, 2001). Deste processo temos

identidade sociais com mais caracteristicas baseadas nas semelhangas entre os membros

do grupo e nas diferengas com o exogrupo e identidades pessoais mais baseadas em

caracteristicas idiossincr6ticas que fazem um individuo irnico e singular (Hogg &

Abrams, 1988; Voci, 2000),

Acentu6mos que o processo que torna possivel a mudanga de uma identidade

pessoal para uma identidade social 6 o processo cognitivo da despersonalizagdo,j6 que 6

segundo este que as caracteristicas pessoais deixam de ser t6o determinantes e o

individuo se define mais em termos de caracteristicas grupais. A mudanga de uma

identidade social para uma identidade pessoal faz-se atrav6s de um processo de

personalizagdo que acentua as diferengas individuais entre os membros de um grupo ou

entre as pessoas. Este processo 6 dindmico e contextual, enfatiza as diferengas

individuais, tal como a despersonalizagdo as atenua ou torna irrelevantes (Turner &

Onorato, L999).

Enquanto as identidades sociais se tornam activas e salientes em contextos

intragrupais (semelhangas) e intergrupais (diferengas), vimos que as identidades

pessoais, pelos diferentes niveis de inclusio, podem estar activas em contextos

intragrupais mas tamb6m em contextos interpessoais (mais individuais). Particularmente

importante para o presente trabalho 6 a definigSo da dimensdo das identidades pessoais

que diz respeito is caracteristicas da pessoa (caracteristicas unicamente pessoais)

separada de qualquer pertenga grupal.

Aceitando a simultaneidade da saliOncia, mantemos a ideia base de que a saliCncia

da identidade social e da identidade pessoal tende a produzir efeitos opostos na auto-

percepgdo (Turner & Onorato, 1999). Mas se existem diferengas de percepg6es, tamb6m

existem diferengas de comportamento. Nas identidades sociais, que tendem a ser

partilhadas, consensuais e normativas existem comportamentos grupais adequados aos
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prot6tipos, normativos, mais homog6neos ou uniformes, nas identidades pessoais, pelo

contr6rio, o comportamento 6 individual, idiossincr6tico e interpessoal.

Em suma, os contetdos representacionais (colectivos ou singulares) das nossas

identidades s6o tamb{m conteridos relacionais, que usamos para estabelecer uma

identidade positiva, atrav6s de processos de comparagdo social, de interaca6es com os

outros e da partilha de valores sociais relevantes que melhor definem o significado

social das nossas identidades em contextos e relagdes sociais. As nossas identidades sdo

assim representag6es em contextos relacionais.

Estudando a regulagdo das identidades nos contextos, vimos quie sahAncia significa

que uma identidade entra em funcionamento psicol6gico (Oakes, 1987), torna-se activa

num contexto social (Hogg & Terry, 2001). Os factores fundamentais para a sali€ncia

s6o: acessibilidade; adequagdo comparativa e adequagSo normativa. Real96mos que

pode existir um nivel 6ptimo de adequagio na activagdo das categorias, que tem em

conta tanto a adequagflo comparativa como a normativa (Hogg & Terry, 2001).

Consider5mos as auto -categonzag6es como o resultado de um processo dindmico

interactivo. Elas podem mudar, quando as condig6es deste processo mudarem (Tumer

& Onorato , lggg). Como resultado deste processo, podemos ter identidades flexiveis

nos contextos e dinimicas no tempo, conceitos centrais do nosso trabalho.

Nas caracteristicas flexiveis e dindmicas que caracteizam o processo de regulagdo

identitSria, assumimos que a identidade social 6 dindmica, receptiva, no tipo e no

contefdo, is dimens6es intergrupais de contextos comparativos imediatos ou mais

duradouros, a identidade pessoal tamb6m o 6 relativamente irs dimens6es interpessoais

dos contextos. Explicit6mos que is identidades est6 associado uma dindmica no tempo,

uma modifi caqdo que 6 acompanhada por um senso de continuidade, que deriva de uma

auto-monitoizaqdo reflexiva e auto-regulagdo dos comportamentos sociais por parte

dos seres humanos e de uma perspectiva tridimensional do tempo, que possibilita quer a

mudanga, quer a continuidade.

Tambdm dissemos que o conceito de identidade pode incluir uma representagdo de

si pr6prio (vari6vel quer nas situagOes, quer no tempo) ligada ao conceito de

flexibilidade e adaptagdo, a par de uma perman€ncia subjectiva que cada individuo

experiencia, apesar das v6rias e sucessivas mudangas. Em suma, vimos que a regulagdo
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das identidades nos contextos mais imediatos e ao longo do tempo se pode modificar

atrav6s das relag6es sociais e da interac96o social.

Explicit6mos v6rios niveis de interac96o e acentu6mos as formas de interacgdo

reciprocas entre self e contexto, gue determinam a sali€ncia das identidades e as

orientagdes sociais e relacionais das mesmas. Atrav6s do comportamento, as identidades

podem modificar o contexto e as relag6es sociais e consequentemente regular a

interacASo.

Com base nestas interac96es definimos contextos relacionais. Temos entSo os

contextos relacionais grupais que incluem as relag6es entre os membros do mesmo

grupo (nas suas semelhangas) e as relag6es intergrupais entre membros de grupos

diferentes. Definimos contextos relacionais interpessoais que contemplam as relagdes

interpessoais entre o nivel interpessoal ligado is identidades pessoais, podendo incluir

tambdm o nivel intragrupal ligado is diferengas entre os membros do mesmo grupo.

E nestes contextos que regulamos as nossas identidades, utilizando conteridos

relacionais e sociais paru nos comparamos (a nivel grupal ou interpessoal) e

interagirmos (a nivel grupal ou interpessoal), com estrat6gias de interacgdo mais

uniformes ou idiossincr6ticas. Estes contextos relacionais influenciam os diferentes

comportamentos nas identidades, sendo este aspecto nuclear no nosso trabalho.

Num nivel mais especifico de interacgdo, temos ainda os efeitos dos contextos no

constrangimento e facilitagdo das preocupag6es das identidades, QU€ levam ao

aparecimento de dimens6es estrat6gicas, inicialmente ligada i ameaga das identidades.

Vimos que podem existir estrat6gias de regulagEo do self que sdo estrat6gias de auto-

apresentagdo perante uma audiCncia e que determinam que tipo de identidade (pessoal

ou social) se apresenta aos outros (Spears, 2001). Um efeito de audi€ncia 6 assim

contemplado nas estrat6gias de regulagSo de saliCncia das identidades.

Enfatizilmos tamb6m que 6 o contexto social que determina a avaliagdo de qualquer

pertenga, e que 6 atrav6s das suas caracteristicas que compreendemos a dimensdo

estrat6gica das identidades que nos contextos relacionais levam a comportamentos

estrat6gicos.

Vimos que Ellemers, Spears e Doosje, (2002) relacionam a dimensdo estrat6gica

com as preocupag6es de cada identidade no contexto social, para aldm da ameaga.

Particularmente interessante 6 a sua definigdo da fungdo expressiva da identidade.
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Salient6mos tamb6m que as ameagas ao valor do grupo podem ser activadas num

contexto de comparagdo intergrupal saliente, determinado pela fraca performance do

grupo, estatuto, pelas dimensOes de compet6ncia. Em contextos intergrupais

promovidos por estimulos negativos que s6o ameagas existem estrat6gias relacionadas

com um maior esforgo cognitivo.

Enfatiz6mos que existem muitas formas de uma identidade social poder influenciar

o processo de representagdo e significado partilhado atrav6s do tempo, principalmente

atrav6s de um processo de valorizagdo social crescente de grandes beneficios para os

seus membros (Deaux, 2000).

Em suma, o processo de regulagdo da sali€ncia das identidades nos contextos,

particularmente nos contextos relacionais, inclui estrat6gias de regulagdo de interacado

ou outras, e valores sociais partilhados que conferem mais significado social is nossas

identidades e is relag6es que desenvolvemos atrav6s delas. Para compreendermos este

processo de regulagSo das identidades nos contextos relacionais, temos que entender a

influ@ncia de alguns processos nos comportamentos, como sejam: as motivagSes, os

prot6tipos, as nornas, a auto-apresentagdo e estrat6gias, os aspectos cognitivos e

afectivos e os epis6dios emocionais, associados i saliCncia das identidades. O nosso

estudo passa ent6o pela explicitagflo dos comportamentos desencadeados por processos

associados ir regUlagdo das identidades nos contextos relacionais.

Dentro desses processos, vimos que nas motivag6es associadas is identidades temos

motivos de auto-interesse, de bem-estar dos outros ou do gruPo, de auto-estima, de

redugSo de incerteza, de visibilidade da pertenga, de tensdo de uma situagdo social

actual e distintividade 6ptima, que podem integrar-se num modelo funcional das

identidades (Deaux, 2000). Destac6mos que os motivos de auto-estima sdo importantes

para os membros de uma equipa desportiva e existem motivos sociais e interacaSo

social que t€m tido a prefer6ncia das nossas identidades, por isso 6 possivel pensar que

estejam ligados i regulagSo destas nos contextos relacionais.

Vimos que os motivos de auto-estima, nas identidades pessoais estdo relacionados

com uma avaliagdo positiva dos outros e nas identidades sociais est6o ligados ao

prestigio e estatuto do grupo. Os motivos de redugdo de incerteza ligam-se n

distintividade e afirmagdo grupal. Vimos tamb6m que os motivos t6m impacto no nosso

comportamento, que na identidade social se pode tradtzir em mais t6cticas cognitivas,
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maior controlo e ordem, para a16m de efeitos de superioridade e valorizagdo grupal

(Hogg, 2006). Na identidade pessoal h6 menos t6cticas cognitivas e menor controlo e

ordem nas comparag6es interpessoais, para al6m da necessidade da avaliagSo positiva

(Brown & Capozza, 2006).

O impacto da presenga dos outros nas relag6es sociais e nas interac96es raramente 6

neutral, por isso a audiOncia, quer seja a um nivel interpessoal, quer seja a um nivel

mais grupal 6 fundamental para a forma como nos comportamos e apresentamos perante

ela. Na saliOncia da identidade social a nossa auto-apresentag6o 6 orientada mais por

prot6tipos e nornas de grupo, na identidade pessoal activa s6o os factores e padrdes

pessoais que intervdm (Cooper, Kelly & Weaver, 2003). Se por um lado, percepg6es,

sentimentos, afectos, comportamentos se tornam normativos em fungdo do prot6tipo de

grupo na identidade social, na identidade pessoal estdo de acordo com caracteristicas

pessoais e idiossincr6ticas (Terry, Hogg & White, 1999).

Vimos que os prot6tipos sdo representag6es cognitivas das categorias, conjuntos de

atributos que capturam uma semelhanga familiar entre os membros de um grupo e os

diferenciam de outros grupos relevantes (Hogg, 2006). 6 importante tamb6m referir que

os media podem ser altamente informativos acerca do prot6tipo de grupo (Hogg, 2003).

Especific6mos ainda que sdo construidos, mantidos e modificados pelas caracteristicas

dos contextos sociais interactivos mais imediatos ou mais duradouros (Hogg & Terry,

2000). Um prot6tipo pode gerar um conjunto de normas que prescrevem percepgSes,

sentimentos e comportamentos. As normas indicativas podem ser indicativas ou

prescritivas definem os prot6tipos de grupo e diferenciam tamb6m o endogrupo do

exogrupo. As prescritivas aplicam-se a situagdes em que os membros se comportam

contrariamente ao que estil definido pelo grupo (Marques et a1.,2003).

Explicitrimos o modelo de auto-regulagdo social de Abrams (Abrams, 1996), em

que os individuos com alta sali6ncia da identidade pessoal quando prestam mais atengdo

ao self regulam as suas acgdes em fungdo de motivos do self que se prendem com

relag6es interpessoais estrat6gicas na interacgso social (e.g., ganhar favores, ter simpatia

do outro), mas na identidade social regulam as suas ac96es em fungdo de motivag6es

grupais (e.g., planificagdes, estima colectiva) ligados a relagdes intergrupais estrat6gicas

na interacgso social, que tamb6m sdo conformes com as nornas grupais.
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Realg6mos que na identidade pessoal, a focalizag6o da atenglo no self e as

consequentes orientagdes estrat6gicas podem articular-se com as teorias da auto-

apresentagdo, pois existem desejos de agradar aos outros (Abrams, 1996), mas as

preocupagoes sobre a auto-apresentagdo tamb6m podem existir na identidade social

(Barreto & Ellemers, 2003). Uma das raz6es que pode explicar porque 6 que a

expressSo das identidades 6 conjugada com a auto-apresentagdo s6o as diversas nonnas

de um determinado contexto.

Vimos tamb6m que a regulagdo identit6ria 6 um processo interactivo que pode ser

adaptado para enfrentar as expectativas sociais das diferentes audiOncias, e se a

Perspectivo da ldentidade Social descreve a variabilidade do comportamento social em

termos de mudanga entre a identidade pessoal e a identidade social, isso ndo quer dizer

que a auto-apresentagdo ndo ocorra (Hogg & Abrams, 1988). Na saliCncia da identidade

social existe uma uniformidade comportamental com activagdo colectiva das normas

endogrupais, na sali€ncia da identidade pessoal, existe um comportamento independente

baseado em padrdes pessoais (Hogg & Abrams, 1988).

Realg6mos que as comparagdes sociais da identidade pessoal se fazem ao nivel

interpessoal, que pode incluir as relagdes com outras pessoas e as suas consequ6ncias,

que tendo os outros em consideragSo sdo tamb6m representagSes relacionais (Onorato &

Turner, 2OOl; Higgins & May, 2001). Assim, o processo de auto-monitorizagdo inclui

as vis6es pessoais e as visdes de outros significativos no contexto social. Regulamos

ent6o o nosso comportamento em fungdo das nossas relagOes sociais e das expectativas

dos outros (Higgins & May, 2001). Nesta decorrOncia, os padr6es pessoais de

comportamento envolvidos na sali€ncia da identidade pessoal sdo idiossincrSticos, mas

tamb6m s6o determinados pelas expectativas que n6s incluimos nas nossas

representag6es relacionais. O modo como eu quero que o outro me veja pode ser um

padr6o de refer€ncia e pode desencadear estratdgias de auto-apresentagdo na interacado

social. Afirm6mos que sdo essencialmente estrat6gias relacionais que se ligam a

processos relacionais de auto-apresentagdo em contextos relacionais, um aspecto

particularmente importante no nosso trabalho. Nas estrat6gias de auto-apresentagdo nas

identidades, tamb6m podemos usar comportamentos n6o verbais.

Para analisar o modo como nos apresentamos aos outros e nos comportamos em

fungao de processos cognitivos e afectivos, perspectiv6mos o conceito de identidades de
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forma multidimensional, considerando tr6s componentes: o cognitivo, ou consciOncia da

pertenga a um grupo, o avaliativo, valor associado i pertenga, e o afectivo, significado

emocional do grupo, cujos efeitos na identidade social foram estudados separadamente

(Ellemers, Kortekaas e Ourwerkerk, 1999).

De acordo com Deaux (2000) a evid6ncia aponta para uma an6lise da identidade

social que tenha em conta a multiplicidade de formas e variagSo dimensional e que use

esta variagdo e forga das dimens6es para predizer diferentes padrdes de

comportamentos. Enquadrados nesta assumpg5o te6rica e nos estudos que

referenciimos, defendemos que uma maior forga ou activagdo dos processos cognitivos

nas identidades leva a determinadas modificagdes comportamentais, assim como uma

maior forga dos processos afectivos pode determinar comportamentos diferentes.

Dos tr6s componentes (cognitivo, afectivo e avaliativo), verificou-se que a

componente afectiva 6 a que melhor induz o favoritismo endogrupal, a que melhor

prediz comportamentos de acordo com a pertenga e a que permite prever maiores

modificag6es comportamentais dos sujeitos enquanto membros de um grupo. Estas

modificag6es podem afectar a auto-categorizagdo (componente cognitivo), podem

influenciar a auto-estima ligada ao estatuto do grupo (componente avaliativo), ou

mesmo estrat6gias ligadas ir performance do grupo (Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder,

1999). Se esta variagdo 6 contextual, tambdm pode variar no tempo, pois os membros de

um grupo podem sentir-se mais envolvidos afectivamente com o seu grupo ao longo do

tempo (Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, 1999)

Vimos que a dimenslo cognitiva esti ligada d auto-categorizaqdo e a uma maior

activagdo nos contextos e assumimos que aparece associada a contextos de maior

sali€ncia, enquanto a dimensdo afectiva 6 aquela que nos permite pensar que nesses

contextos produz maiores modificagdes nos comportamentos. Como a dimensSo

avaliativa tende a acompanhar a dimensdo emocional, essas modificagdes devem passar

tamb6m por modificag6es da dimensdo avaliativa, em que processos ao valor do grupo

tamb6m poderdo ter influ6ncia nos comportamentos, principalmente aqueles que est6o

associados ao estatuto do grupo (Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999).

Embora com um semelhante processo de auto-categoizagdo, defendemos um

antagonismo funcional entre a saliEncia da identidade social e a saliCncia da identidade

pessoal relativamente a cada uma das dimensdes, que pode levar a efeitos
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comportamentais diferentes. Para al6m de acentuarmos a importincia de estudar os

processos cognitivos e afectivos nos comportamentos associados is identidades,

sublinh6mos que estes se ligam entre si na identidade social (Tiedens & Linton, 2001).

Enquadr6mos as emogdes no imbito dos estudos de desenvolvimento e composigSo

do grupo, no dmbito da teoria das emogdes intergrupais e referencidmos as teorias da

avaliagdo e a sua articulagdo com a teoria da identidade social. Referimos o modelo da

teoria das emog6es intergrupais (Smith, 1999; Mackie, Devos & Smith, 2000) que

defende que existe uma regulagdo das respostas emocionais na sali€ncia das identidades

sociais, em que as avaliagoes das emog6es sflo feitas em fungdo das suas consequ6ncias

para o grupo, desencadeiam emog6es baseadas nos grupos e tend0ncias de

comportamentos colectivos.

Contudo, assumimos conceitos apresentados pelo modelo de Smith e Mackie (2006)

baseado na teoria integrativa das emog6es de Russell (2003) que concebe as emogOes

como estados epis6dicos, que ocoffem num especifico ponto no tempo e que se

relacionam com mudangas no estado de afecto. A transposigdo dos conceitos deste autor

para a Perspectiva da ldentidade Sociol6 feita por Smith e Mackie (2006) na 6rea das

reac96es emocionais intergrupais que explicita as emogOes grupais-

De acordo com os conceitos dos autores para explicar as reaca6es emocionais,

podemos tamb6m dizer que as emogdes grupais s5o epis6dicas, est6o ligadas a

acontecimentos especificos e podem variar ao longo do tempo. Explic6mos as emogOes

grupais como um estado dependente do tempo ligado a epis6dios emocionais, ou seja,

acontecimentos relativos ao grupo, que modificam o decto nuclear dos membros do

ggpo, cujo processo de atribuigdo identifica o endogrupo e as suas relagOes de

comparagdo com outros gupos. Os membros vivem estes epis6dios, partilham

representagoes mentais do que significam para o grupo e expressam estados afectivos e

comportamentos de acordo com essas viv6ncias e representagOes. Particularmente

interessant e 6 a variagdo ao longo do tempo: os efeitos imediatos estSo relacionados

com os epis6dios emocionais que podem interferir na interacado com os membros do

exogrupo ou com a alteragdo da capacidade cognitiva e motivacional dos membros do

grupo. Nos efeitos acumulados ao longo do tempo, as emog6es sentidas num grupo

ficam ligadas ds representagdes mentais desse grupo e fazem parte das percepgOes e
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respostas automSticas do sujeito que percepciona a situag6es que relembrem os

epis6dios emocionais e desta forma podem influenciar comportamentos.

Nos efeitos ou consequ6ncias ao longo do tempo explicitados pelos autores (Smith

& Mackie, 2006), distinguimos enteo um tempo pr6ximo dos epis6dios emocionais, no

qual consideramos que podem existir "ecos" desses epis6dios nos membros do grupo

mas tambdm consequ6ncias a mais longo prazo que podem influenciar um estado

afectivo gen6rico (tom afectivo de grupo) ou 6nimo do grupo, especialmente se esses

epis6dios emocionais se repetirem ou forem vfrias vezes recordados

Aceitamos a definigdo de Russell (2003) do 6nimo como um estado prolongado de

"afecto nuclear" e com Kelly (2003) ficiimos a saber que o inimo e o afecto podem

influenciar aspectos cognitivos e comportamentais.

SalientSmos que os epis6dios podem ser desencadeados pela performance do grupo

e esta relaciona-se com o estatuto em dimens6es de compet6ncia e contextos de sucesso.

No sucesso, explicit6mos o efeito BIRG (Cialdini et a1., 1976). No insucesso,

explicitimos o efeito CORF (Snyder et al., 1986, citado por Bizman & Yinon, 2002).

Bizman e Yinon (2002) tentaram medir a influ6ncia destes dois efeitos (BIRG e CORF)

na auto-estima e nas emogdes do adepto e verificaram que eram mais fortes nos

membros mais identificados.

Vimos que faltava a identificagdo com o grupo e a auto-categorizagdo nestes estudos

e realg6mos outro (Fisher & Wakefield, 1998) que vem demonstrar que quanto maior a

identificagdo grupal, mais comportamentos de apoio sdo expressos pelos adeptos. Os

membros do grupo de insucesso focalizam-se em caracteristicas do grupo e dos seus

membros que s6o ben6ficos para a auto-estima e ignoram a performance. Nos membros

do grupo de sucesso a performance do grupo torna-se o factor dominante. Contudo,

vimos que quer no sucesso ou insucesso existem sempre comportamentos de apoio.

Em suma, os comportamentos ligados i identidade social sdo influenciados por

epis6dios emocionais que se ligam i performance do grupo. Nesses comportamentos

estio tambdm comportamentos nio verbais que transmitimos na nossa forma de vestir e

de nos apresentar perante os outros.

Vimos que na identidade social, os epis6dios emocionais influenciam o afecto no

geral (Russell, 2003, Smith & Mackie, 2006) mas tambdm os aspectos cognitivos

(Tiedens & Linton, 2001). Nos epis6dios emocionais positivos existem motivos de auto-
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estima, que determinam o estatuto do grupo, que pode ser avaliado socialmente como

mais competente do que outro (Ridgeway, 2003). Nos epis6dios emocionais negativos

os membros concentram-se noutras caracteristicas positivas do grupo e na atracafio

social de membros importantes, de forma a n6o diminuir a auto-estima.

Vimos com Johnson et a1., (2006), que o afecto positivo facilita o processamento

elaborado da informagSo, aumenta a flexibilidade cognitiva e facilita a interacado com

membros de outros grupos. O afecto negativo produz um pensamento mais elaborado,

respostas mais cautelosas, aumentando a atengdo a estimulos de ameaqa, diminui a

flexibilidade cognitiva, aumenta o pensamento baseado no grupo e dificulta a

interacAdo.

Em suma, os epis6dios emocionais na performance do grupo, ligados a necessidades

de auto-estima positiva,para al6m de influenciarem o estado afectivo do grupo, podem

alterar os aspectos cognitivos e os comportamentos, muito particularmente os

comportamentos sociais e de auto-apresentagdo que regulam a interacaSo social nos

contextos relacionais. Dentro destes comportamentos podemos incluir os

comportamentais ndo verbais e dentro destes incluimos o comportamento facial.

Na Perspectiva da ldentidade Social verific6mos que existem alguns trabalhos que

t6m utilizado medidas de comportamento n6o verbal ou mesmo reaca6es faciais, no

estudo do preconceito e da cooperagSo intergrupal. Estas investigagOes constituem

indicadores de que o comportamento ndo verbal, especificamente o comportamento

facial pode estar associado i saliOncia das identidades, constituindo informag6es em

contextos relacionais.

Acenfu6mos que os processos que alteram os comportamentos associados e

saliOncia das identidades, podem tamb6m alterar os comportamentos faciais. Para al6m

disso as estrat6gias de auto-apresentagdo nas identidades tamb6m podem incluir

comportamentos faciais como modos de apresentagdo nas relag6es sociais, j6 que

tamb6m sdo comportamentos.
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C omportamento Facial: Informagdes em contextos relacionais

L. Comportamento Facial: Introdugflo

N6s necessitamos de aprender que tipo de informagdo

deriva de uma expressdo facial, de quem

e em quais contextos sociais e culturais

(Ekman, 1989, p.160)

Dentro dos tipos de comportamento nio verbal, o comportamento facial tem

recebido uma atengEo especial por parte dos investigadores que deriva do facto de ser

uma 6rea central que tem sido associada ir expressdo das emog6es e aos aspectos

comunicativos.

Assim, quando Ekman e Friesen (1969) distinguiram cinco categorias de

comportamento n5o verbal, como os emblemas, os ilustradores, os reguladores, os

adaptadores e as exibigdes de afecto, ligaram imediatamente o afecto i face. Mais tarde,

Ekman (1979) distingue as express6es emocionais e as acgdes de conversagdo como

dois tipos de sinais faciais sociais que podem estar associados ao mesmo ou a diferentes

movimentos faciais. Afirma, contudo, que os sinais encontrados nas express6es

emocionais raramente se encontram como sinais de conversagdo. Consequentemente,

devido a esta associagdo, a expressSo facial ligada i emogdo tem sido uma das 6reas

mais estudadas no comportamento ndo verbal. Contudo, outros elementos como o gesto

e a postura s6o tamb6m relevantes (Philippot, Feldman & Coats, 1999).

Como o comportamento n6o verbal tem sido tambdm associado ao conceito de

comunicagdo ndo verbal, o comportamento do rosto 6 visto como a Srea de maior

importdncia no plano expressivo e comunicativo, sendo considerado nesta 6rea o canal

privilegiado para a expressdo das emog6es, atitudes interpessoais e sinais de interacado

(Ricci-Bitti & Zani, 1997). O comportamento do rosto engloba o comportamento

mimico e o comportamento visual. Para al6m deste, Ricci-Bitti e Zati (1997) definem

como principais comportamentos ndo verbais, o comportamento espacial (e.g., dist6ncia

interpessoal, postura, orientagSo) e o comportamento motor-gestual (e.g., movimentos

das mdos e acenos de cabega), sendo de realgar que os movimentos da cabega aparecem

separados dos comportamentos do rosto.
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Verificamos, no entanto, que Ricci-Bitti e Pogi (1991) reconhecem no

comportamento simb6lico n6o verbal a exist€ncia de movimentos faciais (que incluem

movimentos de cabega) muito importantes que acompanham os gestos simb6licos. Nos

elementos do comportamento social, tamb6m outros autores (Argyle, 1969) integram a

postura numa categoria e os movimentos faciais e gestos noutra, incluindo assim na

mesma categoria as express6es faciais, os movimentos das mdos, as posig6es e

movimentos da cabega. Em suma, podemos dizer que as categorias variam consoante as

fungdes de expressao das emog6es, da comunicagdo, do simbolismo ou do

comportamento social.

Parece-nos assim, pela integragSo destes elementos, que tamb6m podemos

compreender o comportamento facial como movimentos e condutas ligados d face,

incluindo expressOes, acg6es faciais, posigOes e movimentos da cabega, que como

comportamentos sociais e comunicativos Se centram sobre a Srea da face.

Independentemente de terem sido mais associados irs express6es faciais da emo96o

ou aos aspectos da comunicaglo, a realidade 6 que a centralidade do comportamento

facial no comportamento n6o verbal 6 reconhecida por muitos autores e especialmente

enfatizadapor aqueles que estudam as situagdes de ausdncia de expressividade ou perda

de reconhecimento facial (Sindroma de Mobius, Prosopagnosia) (Cole' 1998).

Se necessitamos de saber que tipo de informagdo deriva do comportamento facial,

de quem e em que contextos (Ekman, 1989), podemos tamb6m dizer que essas

informagdes sdo variadas e ndo se ligam s6 i emo96o (Kaiser & Wherle, 2001b).

Verificamos tamb6m com Philippot, Feldman e Coats (1999), que os

comportamentos nao verbais t6m v6rias fungdes e s6o modelados por forqas sociais

mais vastas mas tamb6m pelos efeitos mais imediatos da interacado social, como a

presenga de observadores. Contudo, o comportamento n6o verbal, onde incluimos o

comportamento facial, 6 tamb6m uma forma eficiente de influenciar a interacado social

ou modificar um contexto social

Podemos ent6o pensar que a regulagdo do comportamento facial se faz nos

contextos, atrav6s da presenga dos outros, de audiCncias reais ou imaginadas. Para al6m

disso pode dar-se atrav6s dos grupos a que pertencemos ou pelas pessoas singulares que

somos nas nossas relag6es sociais.
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Tambdm FernSndez-Dols (1999) realga que as mudangas do comportamento social

sdo melhor entendidas se articuladas com as vari6veis situacionais. Assim, parece-nos

importante articular as informagdes do comportamento facial com os contextos

relacionais mais imediatos, ou seja, se a presenga dos outros 6 colocada a um nivel

interpessoal ou a um nivel grupal, ndo esquecendo contudo, que o comportamento facial

tamb6m pode ser compreendido num contexto social mais vasto.

Tendo em conta estas reflex6es te6ricas, comegamos o nosso capitulo por abordar o

comportamento facial nos contextos sociais, descrevendo e explicitando o tipo de

informagdes que o comportamento facial pode transmitir, que vai para al6m das

informagdes emocionais. Em seguida, explicitamos os processos cognitivos e afectivos

que podemos ligar ao comportamento facial e concebemos a sua an6lise em fungdo de

um modelo componencial que entende que o significado dos componentes ou ac96es

faciais s6o importantes para a compreensdo do comportamento facial.

No ponto seguinte abordamos a regulagdo do comportamento facial nos contextos,

onde enfatizamos a compreensdo do seu significado nos contextos sociais e nas relagOes

sociais, definindo contextos relacionais interpessoais e grupais.

Ainda na regulagio nos contextos, explicitamos o que entendemos por nofinas e

motivos sociais, ligando estes conceitos ir auto-apresentagSo, compreendendo os

motivos como as razOes que determinam a presenga dos comportamentos faciais num

contexto social e as nofinas como regras que explicam as variag6es contextuais do

mesmo comportamento, que incluem convengOes sociais e normas gerais de auto-

apresentagdo que podem incluir aspectos afectivos.

Consideramos o comportamento facial como um comportamento relacional dirigido

para uma audiOncia, implicita ou explicita, que pode ser uma estrat6gia de regulagdo de

interacgdo, uma estrat6gia de auto-apresentagdo, mas tamb6m uma estrat6gia relacional

no contexto das relagdes sociais. Apontamos ainda alguns comportamentos faciais que

podemos ligar a estrat6gias de regulagSo da interacgdo e de auto-apresentagf,o.

Finalmente, salientamos alguns estudos que enfatizam a pertenga grupal como um

importante factor no reconhecimento e regulagdo do comportamento emocional que

tamb6m passa por uma regulagdo expressiva e que nos levam a pensar que a regulaglo

do comportamento facial tamb6m est6 associado i salidncia das identidades sociais.
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2. Tipo de Informagdes

Uma das questoes que tem impulsionado v6rios debates entre os investigadores do

comportamento facial, diz respeito ao tipo de informagflo que as express6es faciais

transmitem, ou seja, se estdo principalmente ligadas is emog6es ou se podem ter outro

tipo de informag6es. A este tema que se tem revelado controverso no estudo do

comportamento facial, estflo associados outros, igualmente controversos, que s6

brevemente mencionaremos, porque ndo fazem parte do nosso objectivo de esfudo.

Contudo, como tencionamos compreender as informagdes do comportamento facial nas

relag6es e interac96es sociais, clarificamos um pouco desta tem6tica.

Toda a gente sabe que Darwin escreveu acerca de expressdes faciais, mas nem toda

a gente concorda com aquilo que ele queria dizer (Rtssell & Fernilndez-Dols,

1997,p.5)7 . E assim pela interpretagSo dos trabalhos de Darwin que se iniciam questOes

controversas no esfudo das expressSes faciais, entre as quais distinguimos: se existe ou

ndo uma ligagdo directa entre express6es faciais e emog6es; se existe ou ndo uma

universalidade das express6es faciais da emogdo; se existem ou n6o expressOes faciais

emocionais inatas ligadas a emog6es bSsicas; se as express6es das emogdes slo

involunt6rias ou deliberadas. Uma outra mais recente est6 ligada d pr6pria utilizagdo do

termo expressdo.

Comegamos por esta questdo mais recente j6 que explica em parte a terminologia

que decidimos adoptar, que 6 a de comportamento faciaL Dizemos em parte porque

utilizamos comportamento na decorr6ncia de todas as reflex6es te6ricas que antecedem

este capitulo e se referem ao comportamento das identidades, que passa para o

comportamento n6o verbal e finalmente para o comportamento facial. E assim por uma

questdo de coer6ncia terminol6gica que adopt6mos este termo para al6m de

entendermos, como explicitdmos, que abrange mais elementos do que a expressdo focial

(Ekman, 1989) olexibiqdofacial (Chovil, 1997; Fridlund, 1997). Outra tazdo,prende-

se com o contomar de uma pol6mica que Ekman (1997a) referencia em torno da

utilizagflo do termo expressdo ot comunicaqdo, defendendo o autor que se deve manter

o termo expressdo por v6rias razdes: revela um estado interno, vai de encontro ao que o

7 Os autores referem-se d publicagdo da obra intitulada The expression of emotion in man and animals

(Darwin, 1872).
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pr6prio Darwin tinha em mente e designaria uma parte das modificag6es que ocorrem

internamente a nivel cerebral, sendo simultaneamente um sinal de que essas

modificag6es estdo a ocorrer. Contudo, o uso do termo expressdo, n6o quer dizer que se

ignore o impacto que as express6es t6m nos outros, pois segundo o autor (Ekman,

T997a), as express6es faciais comunicam informagdo, mas devemos ter cuidado com o

uso do termo comunicaEdo, pois pode implicar que as express6es emocionais sio feitas

intencionalmente para mandar uma mensagem.

De qualquer forma, outros autores t6m evitado o termo expressdo por transmitir uma

ideia de tirar para fora alguma coisa que est6 dentro (Fern6ndez-Dols, 1999; Parkinson,

Fischer & Manstead, 2005), enquanto exibigdo tamb6m implica fazer uma

demonstragdo para outros. Se o primeiro termo est6 associado ao significado emocional,

o segundo tem um significado mais pr6tico, surgindo ent6o o termo conduta facial que

no contexto interpessoal 6 muito mais complexo do que expressdo de emog6es ou

exibigdes de significado (Parkinson, Fischer & Manstead, 2005). Face a estas

pol6micas, decidimos preservar o termo comportamento facial por uma questSo de

coer6ncia terminol6gica e te6rica com o capitulo das Identidades e porque o definimos

como mais abrangente q'se expressdo FaciaL Mas conduta ou comportamento s6o para

n6s termos id0nticos.

Esta clarificagdo conceptual desperta outra, isto 6, se "as expressdes faciais da

emog6o"8 s6o involunt6rias ou deliberadas. Ekman (1997a) defende que "as expressdes

faciais da emog6o" s6o involuntilrias, isto 6, ndo sdo feitas intencionalmente para

mandar uma mensagem, confudo existem outros movimentos faciais feitos

deliberadamente para comunicar. Destas ideias, podemos dizer que estamos perante

p6los opostos de comportamento facial.

O esclarecimento desta quest6o 6 importante para o nosso trabalho, e podemos

verificar que existem outros autores (Russell & Fern6ndez-Dols, 1997) que consideram

que existe tm continuum, onde comportamentos faciais espontdneos, involunt5rios e

ndo dirigidos por um lado, e os artificiais, deliberados e posados, por outro lado, podem

ser os pontos extremos, mas que raramente ocorrem. At6 porque os comportamentos

faciais naturais podem ser espont6neos e simb6licos (comunicativos) na sua nafireza e

serem dirigidos a uma audiCncia. Assim, os comportamentos podem ser caracterizados

8 Coloc6mos este termo entre aspas, porque como veremos designa expressdes prototipicas em algumas
emogSes.
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por diversos graus de intencionalidade. Existiria assim uma distingdo entre

comportamento de comunicag6o, que implica que existam c6digos partilhados entre os

interlocutores, e comportamento de informagdo, guo n6o utiliza um c6digo mas 6

interpretado pelo observador (Fern6ndez-Dols, 1 98 8).

Destas reflex6es, podemos ent6o pensar que nem todo o comportamento facial 6

feito com intengdo de comunicar, mas 6 fundamentalmente informagdo em contexto

social. Para al6m disso, os comportamentos faciais nlo s6o opostamente deliberados e

conscientes, por um lado, espontdneos e nafurais, por outro, mas sdo mais ou menos

conscientes, mais ou menos espont6neos, ndo sendo assim possivel uma distingio

demarcada, pois: N6s espontaneamente fingimos, n6s naturalmente descobrimos poses

(Russell & Femrlndez-Dols, 1997, p.23).

Assumimos que esta questdo 6 fundamental, porque para al6m de justificar a nossa

escolha do comportamento facial como conduta informativa, vem clarificar a forma

como concebemos o termo estratdgia, que nos aparece ji na auto-apresentagdo

explicitada no anterior capitulo e que tendencialmente associamos a deliberagSo,

intencionalidade e consciCncia. Contudo, como comportamento facial nas relag6es

sociais e interac96es, especificamente associado i saliCncia das identidades neste

trabalho, ndo a compreendemos exclusivamente como intencional, podendo ser mais ou

menos consciente no sujeito. f entendida essencialmente como comportamento

relacional ligado d auto-apresentagdo dos sujeitos e i regulagdo das interacaOes e

relag6es sociais.

Abordando o tema central neste ponto do capitulo, que 6 o tipo de informagdo que o

comportamento facial pode transmitir, podemos dizer que tradicionalmente as

informagOes emocionais t6m tido um papel relevante nas investigagdes.

Numa revisSo dos estudos cientificos sobre as express6es faciais (Ekman, 1989;

Ekman & Oster, 1982), os defensores das informag6es emocionais direccionam o

enquadramento dos estudos paraa demonstragEo de que existe uma ligagdo forte entre

emo96o e expressdo facial, com fortes evid€ncias da universalidade de algumas

expressdes faciais emocionais. Ekman (1989) enfatiza que uma ligagdo directa entre

expressdo e emogdo j5 tinha sido evidenciada por Darwin. Contudo, para Russell e

Fern6ndez-Dols (1997) a forma vaga com que Darwin conceptualiza a emo96o e a

expressdo, permite que a sua obra seja interpretada de diferentes maneiras, j6 que o seu
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conceito de "estado da mente" 6 suficientemente vago para se adequar a qualquer

modelo da emog6o, incluindo outro tipo de abordagens mais cognitivas ou

comportamentais.

Assim, numa outra revisSo de estudos, Russell e Fem6ndez-Dols (1997)

preocuparam-se mais em enfatizar os estudos que diferiam da abordagem de Darwin

destacada por Ekman (1989), que de alguma forma evidenciavam outras fung6es da

expressio facial diferentes da expressdo emocional, realgando o papel do contexto e da

cultura ao contr6rio da tese da universalidade. Acentuam tamb6m que por volta de 1980

a pesquisa sobre face foi dominada pelo Programa de Expressdo Facial (Ekman, 1989),

que se centrou numa lista de emog6es b6sicas especificas, encaradas como causa e como

sinal recebido pelas express6es faciais, que . ..clama Darwin como seu originador,

Tomkins como o seu tedrico moderno, e lzard, Ekman, e dilzias de outros cientistas

como seus prdticos (Russell & Fern6ndez-Dols, 1997,p.4).

Encontramos ainda outra revisSo te6rica feita por Chovil (1997) que referencia

estudose que demonstram que os comportamentos faciais sdo afectados pela presenga de

um receptor, realgando tamb6m a importdncia dos factores sociais e comunicacionais.

Em suma, vemos assim que consoante a abordagem, 6 dada menos importincia a

determinados estudos e slo enfatizados outros, mas isso s6 nos indica que por detrSs

destas revisdes est6 uma multiplicidade de estudos que indicam as diversas informag6es

que os comportamentos faciais possuem, que est6o muito para al6m da emogdo.

Na diferenqa de valorizagdo das informagdes, emergem abordagens no estudo do

comportamento facial, uma Abordagem da Expressdo Emocional (Eknan, 1989) que

enfatiza as emog6es, uma Abordagem Ecoligica Comportamental, (Fridlund, 1994) que

enfatiza os aspectos sociais e ainda uma Abordagem Comunicativa Social (Chovil,

1997) que integra os aspectos emocionais e sociais numa perspectiva comunicacional.

Revendo alguns dos conceitos principais da Abordagem da Expressdo Emocional,

para compreendermos a oposigdo de muitos investigadores a estes, podemos dizer que

esta se centra principalmente no individuo e nos processos psicol6gicos, em que os

comportamentos faciais sdo vistos como "express6es" de emog6es subjacentes. Nos

mecanismos subjacentes i ocorrOncia dos comportamentos faciais, esta abordagem

e Entre os quais se encontram os estudos de Krautz & Jonhson (1979) referenciados tambdm por outros

autores que t€m enfatizado os aspectos sociais do comportamento facial (Ruiz-Belda, Ferniindez-Dols,
Carrera & Barchard, 2003; Russell & Fernrindez-Dols, 1997;Femindez-Dols & Ruiz-Belda, 1995).
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defende que um estimulo desencadeia uma emogdo e esta leva ao comportamento facial.

Os comportamentos faciais espontdneos ocorreriam independentemente da presenga de

um receptor e seriam bastante diferentes dos actos comunicativos (o discurso), que

estariam especificamente ligados aos outros individuos. Com a Abordagem da

Expressdo Emocional, o valor comunicativo n6o 6 a primeira explicaqdo para a

ocorr6ncia dos comportamentos faciais, pelo contr6rio, o comportamento facial s6 tem

valor comunicativo no sentido em que pode ser encarado pelos outros como um sinal do

estado emocional de algu6m.

Ekman (1989; 1993, 1994), defende ainda que existem estados emocionais

primiirios ou emog6es b6sicas a que correspondem "express6es faciais tipicas". Esta

abordagem (Ekman, Friesen & Ellsworth,1982a; Ekman, 1989) afirmou tamb6m que os

aspectos "universais" poderiam ser procurados nas express6es tipicas das emogdes

fundamentais, enquanto que as diferengas culturais deveriam ser procuradas nos

estimulos ambientais que desencadeiam reaca6es emocionais especificas, nas regras que

governam e orientam a expressdo nas diferentes situag6es (regras de exibigSo) e em

algumas consequ6ncias da activagdo emocional. Pela realizagdo de estudos inter-

culturais, estes autores afirmam que h6 especificas expressdes faciais das emogdes que

est6o universalmente associadas a determinadas emog6es. Nesta decorr6ncia, foi

formulada uma teoria da expressdo facial das emogOes denominada de "Teoria

Neuroculturalo', com o objectivo de enfatizar dois factores, um relativo aos aspectos

universais e outro is diferengas culturais.

O termo "neuro" refere-se ir relagSo entre as emog6es particulares e i activag6o de

determinados mfsculos faciais, aquilo a que chamam o Programafacial das Emogdes e

que seria, pelo menos em parte, inato. O termo "cultural" refere-se is circunstincias

activantes que suscitam a emogdo, ds regras que govemam a sua manifestagdo e irs

consequ€ncias dai resultantes, sendo tudo isto aprendido e vari6vel com a cultura. No

fundo, as expressOes seriam as mesmas, os estimulos 6 que poderiam mudar de cultura

para cultura, consoante as normas sociais definidas. Quando a emogdo 6 suscitada, ela

activa entdo o Programa de Expressdo Facial, que 6 o elemento universal. Ou seja, o

termo "programa" indica um conjunto de instrug6es codificadas ao nivel neural que

modela as respostas ao nivel do comportamento observ6vel, as modificagdes ao nivel do

sistema nervoso central e aut6nomo e as modificagOes relativas i experi0ncia subjectiva.
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Os processos cognitivos podem ou ndo intervir, consoante os estimulos. Quando o

contexto n6o 6 interpessoal a expressSo 6 quase um reflexo. Numa situagdo interpessoal

complexa existe uma elaboragdo cognitiva mais complicada. Contudo Ekman (de 1969

a 1997b), nunca se deteve muito a analisar os eventos que antecediam a emogSo e ndo

especifica que tipos de elaborag6es cognitivas complicadas serao estas. Slo as teorias da

avaliaqdo (Scherer,200La; Kaiser & Wherle,2001a) que t€m esmiugado esta questSo.

Elas analisam o impacto das situagOes sociais nos processos cognitivos, na avaliagdo

dos eventos emocionais antecedentes e nas reac96es fisiol6gicas e expressivas. Por isso

sdo teorias que nos interessa realgar, j6 que defendem que existe uma

multifuncionalidade de fungdes subjacentes is expressdes faciais que implicam

informaqOes sobre processos cognitivos, para al6m das informag6es emocionais.

Resumindo, o que parece ser importante para Ekman (1989) 6 que o "programa" liga

cada emogdo a uma diferente e particular configuragdo de impulsos neurais, afirmando

assim a invariabilidade e universalidade das "express6es faciais" associadas a cada

emoq5o. Nesta teoria, Ekman (1989) prev6 que antes de o "programa expressivo" ser

activado pode haver algumas interferEncias a que o autor chama de regras de exibigdo

que sdo culturalmente determinadas e aprendidas.

Os te6ricos da Abordagem da Expressdo Emocional parecem ter um consenso

quanto d exist6ncia de seis emoq6es fundamentais: medo, firria, surpresa, tristeza,

felicidade e avers6o. A estas t6m sido acrescentadas algumas outras, como o interesse

ou o desprezo, mas quanto a estas o consenso ji 6 menor (Ricci-Bitti & Zani, 1997).

Outros autores analisaram este Programa de Expressdo Facial (Fern6ndez-Dols &

Russell, 1997; Fernfndez-Dols, Carrera, Oceja, & Berenguer, 2000) descrevendo uma

vasta assumpgSo de corol6rios te6ricos que este implica. Contudo, segundo Fern6ndez-

Dols et al. (2000), os investigadores ndo sdo uninimes no seu apoio a cada um dos

pontos citados, mas o Programa de Expressdo Focial parece principalmente sugerir que

a expressdo de emog6es b6sicas 6 um conceito psicol6gico universal. Assim, estes

corol6rios t6m sido muito debatidos e segundo a opinido de Russell e Fern6ndez-Dols

(1997), surgem de imediato duas tem6ticas que t6m intensificado as discuss6es e

conduzido a um repensar de todo o Programa de Expressdo Facial, ou seja: a primeira,

refere-se is evid6ncias acerca da universalidade das express6es faciais e, a segunda, i
assumida ligag6o da emogdo com a face.
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Relativamente i controv6rsia da universalidade/cultura das expressdes faciais da

emog6o, Russell e Fern6ndez-Dols (1997) rebatem-na seriamente, propondo uma

"Universalidade Minima", que prev0 uma certa quantidade de semelhanqas inter-

culturais na interpretagio das expressdes faciais, sem postular um sistema inato de

sinalizagSo emocional. Tamb6m lzard (1997), grande defeusor da Abordagem

Emocional, diz-nos pelos seus mais recentes estudos que as emog6es b6sicas podem ser

expressas atravds de uma vasta gama de padr6es faciais e n6o somente pelos prot6tipos.

Igualmente Fern6ndez-Dols e Carroll (1997) acrescentam que no Programa de

Expressdo Focial, todos os autores que o desenvolveram enfatizaram a importincia do

comportamento facial como independente e auto-suficiente fonte de informagdo

emocional, ideia que estes desafiam, ji que tal como qualquer estimulo, a interpretagdo

das expressdes faciais depende do contexto.

Embora partilhando muitos dos corol6rios te6ricos do Programa de Expressdo

Emocional, Ekman e Rosenberg (1997), v6m acentuar algumas diferengas nas linhas de

pesquisa seguidas pelos investigadores, especificamente a possibilidade de existirem

sinais da personalidade na actividade facial, que muito provavelmente estariam ligados

i emog6o, para al6m de enfatizarem a importdncia das diferengas individuais na

expressividade facial e a relagdo entre expressdo e experiCncia subjectiva.

Contudo, apesar de algumas modificag6es na linha de investigaglo empirica,

continua a existir, na Abordagem Emocional do Expressdo, uma evidente ligaqdo

directa da emogdo com a face, mesmo nos sinais hipoteticamente ligados a

personalidade, para al6m de uma centralizagdo dos estudos nos factores emocionais, que

encara o comportamento facial como portador essencialmente de informag6es

emocionais.

Como alternativa a esta cl6ssica abordagem, aparece a Abordagem Ecoligica

Comportamental (Fidlund, 1994, 1997), que contesta os prot6tipos expressivos das

emogdes, jrl que as exibigdes faciais s6 t6m significado em contexto, onde acontecem

para servir motivos sociais de cada um, sem necessidade de existirem emo96es. Este

autor defende tambdm a exist€ncia de uma audiOncia implicita a par da audiOncia

explicita (presenga fisica), j6 que muitas vezes agimos e interagimos como se os outros

estivessem presentes, imaginando ou recordando. Manstead, Fischer e Jakobs (1999) a

prop6sito dos contrastes te6ricos entre a Abordagem da Expressdo Emocional, qte jb
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analis6mos e a Abordagem Ecoligica Comportamental (Fridlund, 1994), realgam a

importdncia desta riltima abordagem em se opor d relag6o directa entre emog6es e

comportamentos faciais, enfatizando que as emog6es ndo produzem relag6es

sistem6ticas com o comportamento facial. Contudo, segundo Manstead, Fischer e

Jakobs (1999) a oposigdo d ligagdo directa entre emogdo e comportamento facial ndo

deve excluir as emog6es na explicagdo das fung6es do comportamento social, j6 que os

motivos sociais que Fridlund (1994)10 defende tamb6m podem ser considerados

ambiguos do ponto de vista emocional e podem ser descritos como reacgdes a eventos

emocionais.

Finalmente a Abordagem Social e Comunicativa (Chovll, T997) ndo nega que os

comportamentos faciais possam tradtzir informagdo acerca das reacaSes emocionais,

mas assume que existe um dominio mais vasto que 6 transmitido pelas nossas exibigdes

faciais. Assim, as expressdes emocionais, aquelas que ffansmitem emogdo, seriam

encaradas como um subconjunto na vasta informagdo dos comportamentos faciais. Esta

abordagem demonstra que: os comportamentos faciais como o sorriso, geralmente

ocorrem mais frequentemente em sifuagdes sociais do que em nio sociais; que a

disponibilidade de um receptor aumenta a probabilidade dos comportamentos faciais;

que os comportamentos faciais ocorrem mais vezes nas interacgdesface aface do que

nas interacgdes n5o visuais. Esta abordagem acentua as fun96es sociais e comunicativas

dos comportamentos faciais, considerando que estes sdo expressivos para outra pessoa e

ndo transmitem s6 um estado psicol6gico.

Fundamentalmente, em vez de se examinar as acAdes faciais como um caminho para

os processos psicolilgicos, elas sdo acompanhantes exteriores para a interacqdo social

(Chovil, 1997, p.321). E um comportamento que fornece informagEo a outras pessoas,

transmite mensagens em contextos comunicativos, onde a interacado social 6 essencial

para compreender a ocorrdncia de acgdes faciais. Para al6m de realgar o efeito da

exibigdo facial no receptor, esta vis6o te6rica afirma que a relagdo emissor-receptor 6

vista como essencial para compreender porque 6 que os comportamentos faciais

ocorrem. Mais ainda, actos verbais e ndo verbais comunicativos, n6o sdo encarados

como separados uns dos outros, mas como partes do mesmo processo.

l0 A prop6sito dos motivos sociais e dos efeitos de audiCncia, analisaremos melhor as ideias deste autor.
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Integradas nesta abordagem, Bavelas e Chovil (1997), propuseram que a

comunicagdo face a face 6 um conjunto integrado de actos verbais e ndo verbais. De

certa forma estes actos podem ser muitas vezes especializados nas informagdes que

melhor transmitem, mas ao mesmo tempo existe muita flexibilidade na forma como nos

expressamos. O nosso sistema de comunicagdo d tambdm adaptativo ds exigAncias da

situaqdo (Chovil, 1997, p.323).

Verificamos que houve assim um consider6vel interesse em identificar as fun96es de

comunicag6o nas interacgdes sociais, especificamente nas comunicagles face a face.

Segundo Chovil (1997) a hip6tese de que os comportamentos faciais s6o actos

comunicativos 6 suportada pela evidCncia de que t6m mais tend6ncia em ocorer quando

os outros est6o presentes, especificamente aqueles que estSo a encarar a pessoa e podem

ver as ac96es. Esta abordagem enfatiza os factores sociais mas nao defende que estes

t6m sempre o mesmo potencial. Chovil e Fridlund (1991) sugeriram que as acades

faciais t€m mais probabilidade de acontecer quando existe um receptor disponivel,

quando s6o fteis a transmitir uma informagdo particular e quando essa informagdo 6

pertinente ou adequada i interacado social.

Em suma, a Abordagem Social Comunicativa (Chovil, 1997) enfatiza assim os

aspectos comunicacionais e sociais das ac96es faciais, para al6m de ndo esquecer a sua

ligagao com aspectos cognitivos e experiCncia pessoal e a sua integragdo no vasto

mundo da comunicagdo n6o verbal, desempenhando uma fungdo importante na

comunicagdoface aface e na interacado social. Sugere tamb6m uma relagdo pr6xima do

comportamento facial com o discurso. Os comportamentos faciais ndo poderdo ser

isolados da produgdo verbal que os acompanha e o contexto comunicacional 6

essencialmente um contexto relacional dentro de um contexto social, onde podemos

analisar o significado duma expressdo facial, que nflo se esgota na produgdo verbal ou

no discurso. A mesma opinido 6 partilhada por Wagner e Lee (1999) que abordam o

interesse em conhecer o discurso verbal que acompanha o comportamento ndo verbal,

neste caso, o comportamento facial. Assim, o discurso 6 mais um aspecto contextual a

valoizar.

Estes estudos (Bavelas & Chovil, 1997;' Chovil, 1997), sdo integrados por Ginsburg,

(lgg7), nos estudos comunicativos, que enfatizam a importincia das situagOes sociais e

dos contextos nafurais. Consideram ent6o que os comportamentos faciais podem ser
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usados como componentes nao verbais no processo de comunicagdo. Nesta perspectiva,

as exibiEdes faciais s6o muito mais expressivas para outra pessoa do que expressivas de

um estado emocional interno. A sua produg5o seria mais linguistica do que afectiva.

Para defender esta ponto de vista os autores afirmam que: as exibig6es faciais sdo mais

frequentes nas situagdes sociais do que ndo sociais; aparecem mais quando um receptor

est6 presente; s6o mais frequentes em situagOes/ace aface do que noutras interacgSes e

fazemclaramente parte da interac96o social.

Assim, para podermos compreender as ac96es faciais no seu conjunto, devemos

investigar mais acerca das situag6es onde sdo exibidas. Como os comportamentos

faciais manifestados nem sempre coincidem com a experi€ncia emocional (por

exemplo, chorar emvez de sorrir numa situagdo de alegria), a sua ligagfio com a emogdo

pode ser mais uma sobreposigSo de vSrios sistemas (emocional, social e comunicativo)

do que somente uma parte do sistema emocional. Estudos apontados por Chovil (1997),

apesar de considerarem que as ac96es faciais transmitem informagdo acerca da nossa

reacgso aos eventos, consideram que estas exibigOes s6o mais influenciadas pelos

factores sociais do que emocionais.

Nestas controv6rsias acerca do tipo de informagdo que a face pode transmitir, vimos

que a relagSo directa entre comportamento facial e emogdo est6 socialmente

ultrapassada, que a face transmite mais informagdes do que aquilo que 6 proposto pela

visSo emocional estrita da Abordagem da Expressdo Emocional. No comportamento

facial s6o tamb6m importantes os factores sociais e as fung6es de comunicagdo. Tendo

em conta o objectivo do nosso estudo s6 podemos assumir que as influ€ncias afectivas e

os motivos sociais, ndo t6m que ser opostos, pelo contr6rio, devem complementar-se

nos contextos sociais, desde que sejam esfudadas nesses mesmos contextos, j6 que: as

mudangas no comportamento facial sdo melhor entendidas em termos de varidveis

situacionais (Fem6ndez-Dols, 1999, p.246).

Em suma, a an6lise dos comportamentos faciais requer igualmente a an5lise do

contexto social onde se manifestam e regulam.

Assumimos portanto que a face pode estar associada a mais do que somente a

emog6o. Por exemplo, pode estar associada a acontecimentos psicol6gicos confundiveis

com a emog6o, como a dor, a fadiga, o aborrecimento, ou o interesse (Russell &

Fern6ndez-Dols, 1997), a factores sociais muito importantes (Chovil, 1997), ao indice
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de processos cognitivos, como a atengdo, a resolugdo de problemas (Smith & Scoff,

lggT), assim como vastas tend6ncias de ac96o podem ser inferidas por observadores da

face (Fridja & Tcherkassof, 1997). Para al6m disso, a mensagem expressada pela face e

recebida pelo observador pode estar nas inteng6es e motivos sociais daquele que

expressa (Fridlund, lgg7), existe uma fung6o comunicativa das expressdes faciais

(Bavelas & Chovil, 1997) e tamb6m est6o ligadas i interacado social (Fern6ndez-Dols

& Ruiz-Belda, 1995).

Para reforgar a nossa posigdo, podemos citar tamb6m a opinido de Kaiser e Wherle,

(2001b), que afirmam que os comportamentos emocionais, t6m tamb6m fun96es

comunicativas que ndo sdo emocionais. Assim, um sorriso ou um franzit de

sobrancelhas t€m significados diferentes nas diversas interaca6es sociais. Podem assim

ser um sinal de regulagdo de discurso, um sinal relacionado com o discurso, um modo

de sinalizar uma relagSo, um indicador de um processo cognitivo, de uma emo96o, ou

sinal de afecto.

E importante acentuar, que estes autores (Kaiser & Wherle, 2001b) defendem uma

multifuncionalidade do comportamento facial nos contextos, que vem complementar as

premissas te6ricas que assumimos acerca da diversidade de informag6es em contextos

sociais. Enfatizam tamb6m a flexibilidade ou rapidez das modificag6es expressivas nos

contextos e que os individuos podem usar os comportamentos faciais, de uma forma

mais ou menos consciente de forma a atingir um motivo social (e.g. obter atengdo ou

suporte), onde pode haver tambdm regulagdo da auto-apresentaqdo.

Para al6m disso, afirmam os autores (Kaiser & Wherle, 2001b), que o significado

concreto de um comportamento facial s6 pode ser determinado tendo em conta todo o

contexto situacional e temporal. Nas interac96es quotidianas n6s conhecemos o

contexto e podemos usar toda a informagdo que est6 disponivel para interpretar o

comportamento facial de outra pessoa. Como tal, os comportamentos faciais devem ser

estudados em contextos interactivos. Esta opinido 6 tamb6m partilhada por outros

autores (Fern6ndez-Dols, 1999; FernSndez-Dols & Ruiz-Belda, 1995). Al6m disso,

segundo Russell e FernSndez-Dols (1997), estes contextos devem ser, quando possivel

contextos nafurais.

Nas razdes te6ricas invocadas, assumimos que o comportamento facial pode

transmitir uma diversidade de informag6es para al6m das emocionais, sem contudo
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esquecer a importincia destas, mas afirmando que devem ser estudadas em contextos

sociais, nas interacgdes e nas relag6es sociais.

Defendendo tamb6m uma multifuncionalidade do comportamento facial, assumimos

que o estudo dessas multifungOes ndo pode partir do conceito de "padr6es expressivos

prototipicos" de emogdes inatas e universais, j6 que este esquece o papel dos contextos

e representa uma abordagem molar ao comportamento facial. Assim, de acordo com o

objectivo do nosso trabalho, o estudo dessas variadas fungdes passa por uma an6lise nos

contextos sociais, mas tambdm por uma abordagem componencial enfatizada por outros

autores (Kaiser & Wherle, 2001a,2001b; Smith & Scott, 1997).
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3. Processos e Componentes

3. 1. O Modelo dos Componentes

Verific6mos que o comportamento facial pode transmitir diversos tipos de

informag6es, por isso para analisar o seu significado temos que usar um modelo de

an6lise que v6 para al6m das "expressdes tipicas da emogdo". De acordo com Smith e

Scott (1997), existem tr6s tipos de modelos de an6lise do significado do comportamento

facial, que brevemente explicitaremos: o modelo categ6rico puro, o modelo

componencial e o modelo componencial puro.

Relativamente ao modelo categ6rico puro, o significado 6 transmitido atrav6s das

express6es faciais que colrespondem a categorias das diversas emog6es. Assim, as

ac96es faciais dos individuais que n6o sejam configuragdes mas s6 componentes, n6o

t6m qualquer significado (e.g., levantar de sobrancelhas). No modelo componencial

puro,pelo contrdrio, a configuragdo facial ndo 6 mais do que a soma das suas partes e a

configuragdo s6 tem significado pela infer6ncia que 6 feita e nunca pela produgSo de um

comportamento facial distinto (Smith &Scott, 1997).

Por riltimo, o modelo que os autores defendem e que n6s tamb6m assumimos como

mais adequado ao objectivo deste estudo, 6 o modelo componencial (Smith & Scott,

lggT), que adopta a perspectiva de que uma configuragio facial pode ter um significado

categ6rico, mas por outro lado, os componentes, ou as acgdes faciais, tamb6m podem

revelar informagdes. Para defender este modelo os autores verificam empiricamente

que: a) muitas unidades de acgdo facial estSo presentes em diferentes expressSes de

emog6es; b) as evid€ncias sobre comportamentos faciais espontineos que representam

expressoes completas das emog6es s6o raras; c) a mesma emogio pode ser evidenciada

por diferentes expressSes porque partilha unidades de acado facial; d) os individuos

costumam reportar a experiEncia subjectiva de uma a quatro emog6es misturadas.

Por outro lado, as razOes te6ricas apontadas para a defesa deste modelo reportam-se

a caracteristicas adaptativas, funcionais e flexiveis das emog6es, baseando-se nas teorias

da avaliagdo e muito especificamente nas investigagOes de Fridja, Scherer e Smith

(estudos citados por Smith & Scott, 1997), que ligaram os componentes do

comportamento facial a tend6ncias de ac96o associadas com emogdes e formularam

hip6teses sobre as relagdes entre componentes faciais e avaliag6es especificas. Juntando
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os estudos de Darwin (187211965, citado por Smith & Scott, 1997) a estes trabalhos, os

defensores do modelo componenclal (Smith & Scott, 1997) sumariaram relag6es que

evidenciam dois eixos principais, fornecendo cada um deles informag6es integradas

numa vasta Srea de significado.

O primeiro eixo, inclui o frarzir de sobrancelhas e uma variedade de actividades que

envolvem a boca, providenciam informagdo acerca da subjectiva agradabilidade do

estado emocional do sujeito e avaliag6es relacionadas com a percepgdo de obst6culos

aos objectivos ou antecipagdo da necessidade de esforgo. O segundo eixo, que inclui o

levantar das sobrancelhas e uma variedade de actividades d volta dos olhos, providencia

informagdo acerca da actividade de atengSo associada com o estado emocional,

incluindo a novidade da situagdo e o grau de certeza sobre as circunstdncias.

De acordo com Smith e Scott (1997) estas relag6es englobam duas dimens6es que

sdo a agradabilidade e a actividade de atengdo. O nivel de activagdo ot arousal seia

mais reflectido pela intensidade das ac96es faciais do que pela sua presenga ou ausEncia.

Uma irltima dimensdo especificada estaria relacionada com o controle ou actuagdo

pessoal. As ac96es faciais associadas a altos niveis de atengdo estSo tamb6m associadas

com baixos niveis de controlo pessoal. Embora com desacordos entre autores, 6

sugerido que os componentes faciais podem ter um significado ainda mais especifico

nas dimensdes gerais que sdo definidas (Smith & Scott, 1997).

Russell (1997) tamb6m defende uma abordagem dimensional na percepgdo da

emogdo nas faces, que ndo 6 feita em termos das configurag6es faciais especificas de

cada emog6o, mas em termos de agradabilidade ou nivel de actividade (arousal).

Em suma, o tipo de relag6es especificadas Smith & Scott (1997) sugere que alguns

tipos de informagdo podem ser representados por acgdes faciais mfltiplas e uma fnica

acgao facial pode significar informag6es distintas. Para al6m de estarem ligadas a

informag6es emocionais, tamb6m podem servir fung6es de comunicagdo (Smith &

Scott, 1997). Esta posigSo te6rica est6 de acordo com a posigdo da multifuncionalidade

do comportamento facial defendida por Kaiser e Wherle (2001b), que n5o 6

necessariamente, como j6 vimos, um indicador de processos emocionais. Assim, para

estes autores, as ac96es faciais tamb6m pode estar ligadas a actos de comunicagdo um

ou mais parceiros de interacgdo Defendem tambdm que com maior ou menor

consciOncia os individuos usam o comportamento facial em fungdo de motivos sociais.
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Para al6m disso uma falta de correspond6ncia entre comportamento facial e afecto pode

tamb6m ser o resultado de um processo de regulagdo de expressividade em fungio da

auto-apresentagao e de processos de controlo da expressividade em fungEo de normas

(regras de exibiglo) (Kaiser & Wherle, 2001b). Ali6s, o controle da expressSo pode

interferir na regulagdo interpessoal mas tamb6m 6 uma estrat6gia intra psiquica para

lidar com afectos muito fortes. Como jL enfatizimos, uma aca6o facial pode ser um

sinal de regulagfio do discurso, um modo de sinalizar uma relag6o, mas tamb6m um

indicador de processos cognitivos e de processos afectivos.

Em suma, estes autores ddo-nos directrizes gerais para pensarmos no

comportamento facial como indicador de processos cognitivos e afectivos, como

indicador de estrat6gias de auto-apresentagdo, sinais relacionais e de regulagdo da

interacgso. Antes de compreendermos melhor o que sabemos sobre estes processos,

vamos especificar algumas relag6es encontradas na literatura entre especificas aca6es

faciais e possiveis significados para diversos autores.

O Franzir de sobrancelhas (AU4)rr tem sido ligado como percepgdo de obst6culo ao

objectivo (Smith & Scott, 1997; Kaiser & Wherle, 2001), incompreensSo, sinal de

ateng6o com o outro (Kaiser & Wherle, 2001), esforgo antecipado, desagrado (Smith &

Scott, 1997). Relativamente a esta ac7do facial outras explicag6es t€m sido dadas, como

sendo um sinal conversacional mais associado a importdncia, seriedade, drivida,

dificuldade, do ponto de vista emocional est6 associado i expressdo de frrria (Ekman,

Lg79). O franzir de sobrancelhas tamb6m tem valor adaptativo e est6 relacionado com a

diminuigSo do campo visual (Ekman, 1979).

Outras perspectivas interessantes afirmam que se trata de um sinal social (Tipples,

Atkinson & Young, 2OOZ). Ou seja, estes autores a prop6sito de uma experi€ncia com

faces esquem6ticas de ameaga, concluiram que os seus dados suportam a ideia de que os

humanos desenvolveram uma habilidade para detectar rapidamente as sobrancelhas

franzidas, aquilo que eles chamam a "vantagem da detecado da ameaga". Assim, o

franzir de sobrancelhas nf,o s6 atrai a ateng6o, mas tamb6m providencia uma eficiente

detecgdo por parte do outro, explicada pela grande familiaridade social desse sinal. O

fra1g;ir de sobrancelhas pode ser o resultado de uma transformagdo no contexto social,

sendo mais um sinal apreendido do que o resultado de um processo de adaptagdo na

rr AU significa "Action unit " (unidade de aca6o) no sistema de c6digo facial (FACS).

t4l



Comportamento Facial: Informagdes em contextos relacionais

evolugdo. Tipples, Atkinson e Young (2002) defendem que o franzir de sobrancelhas 6

um sinal social muito saliente, que 6 mais rapida e eficientemente detectado pelo outro

do que uma configuragSo facial com forma inversa.

Tanto o levantar de sobrancelhas (AUl+AU2) como o frarzir de sobrancelhas

(AU4) podem ser utilizadas em Cnfase de uma questdo (Ekman, 1979). Contudo, este

autor tamb6m afirma que s6o acgdes que aparecem mais por serem mais f;iceis de

executar, sendo mais f6ceis ...porque sdo sinais sociais prevalentes (Ekman, 1979,

p.1e0).

De acordo com Parkinson, Fischer e Manstead (2005) os movimentos faciais

tamb6m podem indicar a ideia de pensamento na literatura, tendo encontrado

significados especificos para o franzir de sobrancelhas que est6 associado d ideia de

mente e o levantar de sobrancelhas que pode querer dizer "estou a pensar agora".

Por outro lado, o levantar das sobrancelhas estS mais associado i actividade de

atengSo, d incerteza. d novidade, ao inesperado (Smith & Scott, 1997; Kaiser & Wherle,

2001a,2001b). Aparece tamb6m ligado a um menor controlo ou actuagdo pessoal

(Smith & Scott, 1997). Como sinal emocional est6 associado a emogOes mais positivas

do que negativas, podendo ser um sinal de surpresa ou de interesse (Ekman, 1979). Nos

sinais conversacionais significa questionar, duvidar, saudar, enfatizar. Verificamos que

este sinal tamb6m tem valor adaptativo e assinala uma maior atengdo visual (Ekman,

1979). De acordo com Wherle, Kaiser, Schmidt e Scherer (2000) a associagdo do

levantar de sobrancelhas com um sorriso est6 ligada a uma dimensSo mais positiva das

emogdes como agradabilidade, jirbilo e orgulho.

De mencionar tamb6m que o sorriso e o controle do sorriso n6o estS s6 ligado ao

nivel interactivo ou emocional, mas tamb6m a uma estratdgia individual para lidar com

afectos negativos (Kaiser & Wherle, 200lb; Wherle et al., 2000)

Assim, o levantar dos l6bios, que pode ser a acg6o que leva ao sorriso, tem sido

associado a agradabilidade (Smith & Scott, 1997). O duchenne smile estS associado a

emog6es como a felicidade e a alegria (Ekman, 1990), mas tambdm pode estar ligado a

contextos de humor (Zaalberg, Manstead & Fischer, 2004). Por outro lado, o duchenne

smile e o sorriso em geral t€m sido ligados is situagOes sociais e eventualmente i
interacgdo (Fern6ndez-Dols & Ruiz-Belda).
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A boca aberta pode estar ligada a um menor controlo pessoal, a maior prazet,

agradabilidade e a uma maior actividade de atengdo (Smith & Scott, 1997).

O levantar da p6lpebra inferior do olho est6 associado a mais certeza (Smith &

Scott, I9g7) enquanto que o levantar da prllpebra superior estS associado a maior

atengdo i actividade, maior novidade e menor actuagdo pessoal (Smith & Scott, 1997).

Na actividade dos olhos temos tambdm o piscar de olhos que pode estar relacionado

com processos cognitivos, j5 que segundo a hip6tese da atengdo que afirma que quando

uma actividade cognitiva 6 complexa, aumenta a frequ6ncia mas diminui quando uma

tarefa requer atengdo para acontecimentos extemos. Assim, quando a atengdo est6

dirigida para o interior, pode haver um aumento (Teece, 1992). Tamb6m se relaciona

com os estados de 6nimo, havendo aumento nos negativos. As Tempestades de

pestanejar (Blinkstorms) est6o relacionadas com apreens5o, mas tamb6m diminuem nos

estados de 6nimo positivos, segundo a hip6tese hedonista (Teece, 1992).

Podemos ainda mencionar outras fung6es das aca6es faciais, mas vamos apont6-las

nas estrat6gias de regulagdo de interacaflo e nas estrat6gias de auto-apresentagSo, pois o

seu significado n6o se liga directamente a processos cognitivos e afectivos, embora

possam tamb6m fazer uso destes. Vejamos primeiro como entendemos o

comportamento facial como indicador de processos cognitivos e quais as aca6es que

podemos distinguir nestes.
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3.2. Processos Cognitivos

Sabemos que pelo simples processo de categorizagdo social, os processos cognitivos

d6o mais sentido ao nosso mundo social, ordenando-o em categorias de informagio. Ao

ligarmos esses processos cognitivos aos comportamentos n6o verbais, com possiveis

indicadores no comportamento facial, podemos desde ji abrir a possibilidade de estarem

ligados a uma activagdo das identidades, a uma afirmagflo de pertenga grupal, na medida

em que estdo basicamente associados ao processo de auto-categorizagSo.

Na Srea do comportamento ndo verbal, Patterson (1999) desenvolve um modelo

funcional da comunicagdo ndo verbal, onde enfatiza que a cognigdo afecta o

comportamento n6o verbal. Atravds da complementaridade dos processos cognitivos

com o comportamento social, rcalga a ideia de que uma modificagfio no afecto e nas

expectativas pode levar a um esforgo cognitivo e de ateng6o investido, quer no

comportamento (auto-apresentagdo), quer no julgamento da outra pessoa. Assim, uma

modificagdo de afecto pode influenciar o comportamento social e os pr6prios aspectos
J.

cognitivos. E importante tamb6m acentuar que este autor concebe os processos

cognitivos e afectivos como mediadores da cognigSo social e processos

comportamentais.

Embora este autor (Patterson, 1999) se fundamente em processos diferentes do que

foram explicitados na Perspectiva da Identidade Social (Turner, 1999), interessa

acentuar que na 6rea do comportamento ndo verbal valoiza tamb6m os processos

cognitivos na interacgso, afirmando que se estendem a uma sdrie de preocupag6es

ligadas ao outro, ao self e i pr6pria interacgdo. Em consondncia com as modificagSes

afectivas explicadas por n6s no anterior capitulo, este autor tamb6m realga o facto de os

processos cognitivos poderem alterar os comportamentos n6o verbais e que

modificag6es no afecto modificam os aspectos cognitivos e de comportamento social.

Na Srea do comportamento facial, as teorias da avaliagdo (Scherer, 200lb; Kaiser &

Wherle, 2001a) s6o consideradas como as "teorias cognitivas da emogdo", Por

afirmarem que existem processos de avaliagdo de estimulos que desencadeiam os

epis6dios emocionais, ou seja, enfatizam a codificagdo de estimulos (Scherer, 2001b).

Trata-se de uma posigdo te6rica, que dentro da pesquisa do comportamento facial

representa aquela que se aproxima mais do ponto de vista conceptual do processo de
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categorizagdo dos estimulos e da auto-categoizaqdo social defendida pela Perspectiva

da ldentidade Social (Tumer, 1999). De acordo com estes autores, podemos afirmar que

independentemente do tipo de processos que s6o mais consensualmente utilizados para

explicar o processamento de informagfio (Top-down e Bottow-up), se toma necess5ria

uma maior ligagdo das teorias da avaliagio is teorias cognitivas (Scherer, 2001b).

As teorias cognitivas da avaliagdo da emogSo sugerem que as emog6es s6o o

resultado de uma avaliagdo cognitiva de um acontecimento que 6 pessoalmente

importante, sendo assim ligadas aos processos individuais. Contudo como vimos no

anterior capitulo, Garcia-Preto e Scherer (2006) articulam essas teorias com a teoria da

identidade social, ou seja, ao nivel dos grupos de pertenga e da saliOncia. Esta

aproximagao com a teoria da identidade social sugere-nos tamb6m a possibilidade de

uma maior aproximagdo atrav6s dos comportamentos faciais que est6o ligados aos

processos cognitivos e que se podem manifestar na sali€ncia das identidades. E nesse

sentido que iremos investigar.

Os defensores das teorias da avaliagdo que estudam o comportamento facial,

baseados numa abordagem de componentes, assumem que as emogOes sdo

desencadeadas por uma avaliaglo cognitiva e que existem reac96es em diferentes

dominios como a fisiologia, a expressdo, as tend6ncias de ac96o e o sentimento. Dai que

os comportamentos faciais sdo considerados como indicadores de processos cognitivos

ligados is emogdes (Kaiser & Wherle, 200Ia,2001b). Poderiamos ainda acrescentar

que tambdm Russell (1980) afirma que as pessoas possuem uma estrutura cognitiva

capaz de representar o afecto, sugerindo que para al6m das emog6es, o afecto pode ser

representado por indices cognitivos.

Em suma, na abordagem dos componentes associados aos comportamentos faciais,

j6 vimos tamb6m que podemos ligar algumas acgdes faciais a uma diversidade de

fung6es cognitivas. Vamos especificar alguns possiveis marcadores de processos

cognitivos no comportamento facial associado i saliCncia das identidades, j6 referidos

anteriormente, a prop6sito do modelo componencial, mas que agora agrupamos em

fungdo da sua ligagdo a esses processos.

Existem duas ac96es com um maior consenso entre os autores. Primeiro, o franzir

das sobrancelhas que tem sido associado a dificuldades cognitivas (Kaiser & Wherle,

2001a) e muito geralmente i percepgdo de obstSculos e discrepdncias de objectivos
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(antecipagSo de esforgo) (Smith & Scott, 1997). Chega-se mesmo a afirmar que o

franzir das sobrancelhas est6 mais ligado a avaliag6es cognitivas do que avaliag6es de

desagrado (Pope & Smith, 1994). Foi tamb6m usado como ac96o facial com um

significado cognitivo (dificuldade) num estudo de reac96es faciais is express6es faciais

da emoglo (Hess, Philippot & Blairy, 1998). Tamb6m est6 relacionado com a

diminuigSo do campo visual (Ekman, 1979) e aparece associado i ideia de "mente"

(Parkinson, Fischer e Manstead, 2005).

Segundo, o levantar de sobrancelhas tem sido associado d actividade de atengdo, d

novidade e ao inesperado (Kaiser & Wherle, 2001; Smith & Scott, 1997). Tamb6m

assinala uma maior atengdo visual (Ekman, 1979), e pode significar "estou a pensar

agora" (Parkinson, Fischer e Manstead, 2005).

O levantar da p6lpebra inferior do olho (AU7) estS associada a mais certeza (Smith

& Scott, L997), enquanto que o levantar da p6lpebra superior (AU5) est6 associado a

maior atengdo 5 actividade e maior novidade (Smith & Scott, 1997). A boca aberta

(AU25, AU26) tamb6m pode indicar uma maior actividade de atengdo (Smith & Scott,

1997). Existem evid6ncias de que a diminuigdo do pestanejar tambdm se pode ligar a

processos de atengdo dirigidos para o exterior, enquanto que o seu aumento significa

que esses processos est5o dirigidos para o interior, sendo indices cognitivos. Tamb6m as

tempestades de pestanejar (blinkstorm), podem significar apreensdo cognitiva (Teece,

19e0).

Assim, no nosso trabalho, 6 importante referenciar de que o modelo componencial

articulado com as teorias cognitivas da avaliagdo, concentra-se em acgdes faciais e

deixa de se focalizar na questdo da universalidade das "express6es faciais da emogdo",

pretendendo...estudar as expressdes faciais espontdneas nas interacqdes sociais.

(Kaiser & Wherle, 200Ia, p.259). Uma intenglo que est6 de acordo com os nossos

objectivos.
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3.3. Processos Afectivos

O comportamento facial tem sido associado principalmente ds emog6es (Ekman,

1989), que as considera como um estado psicol6gico individual com relagdo directa

com a expressfio. Contudo, outras abordagens ao conceito de emogdo concebem este

processo de forma diferente, que nos v6o permitir distinguir tamb6m os epis6dios

emocionais e o afecto como importantes conceitos para os processos afectivos.

Com Averill (1994b), podemos enfatizar o conceito de pap6is emocionais, de acordo

com as expectativas que os outros t6m sobre as regras que constituem uma emogdo.

Com Parkinson (1996, 1998), verificamos que as emog6es servem para comunicar um

estado aos outros. Al6m disso, as emog6es s6o sociais, s6o fen6menos sociais quer nas

suas causas, quer nas suas consequ6ncias ou fungdes. Existe assim uma definigSo

interpessoal, cultural ou institucional das emog6es, com consequ6ncias dirigidas aos

outros e as suas fungOes s6o interpessoais ou culturais. 56o comunicagOes, mais que

estados internos ou fen6menos reactivos.

Verificamos que podemos tamb6m considerar na din6mica das emog6es (Femindez-

Dols et al., 2000), uma dimensdo temporal dos epis6dios emocionais, explicitada por

Averill (1994b) que afirma que a experiEncia emocional n6o 6 est6tica no tempo, pois as

emogoes diferem no seu curso temporal. Por exemplo, um epis6dio de firria pode durar

horas ou mesmo dias. Para al6m disso, quando falamos com algu6m sobre os nossos

epis6dios emocionais, nunca dizemos que durante dez segundos nos sentimos muito

contentes por o nosso filho ter comegado a andar, 6 provSvel que digamos que estamos

tdo contentes por ele ter comegado a andar, numa narrativa que tem em conta uma

perspectiva temporal. Averill (1994b) afirma que os sentimentos ligados i emoglo s6o

como hist6rias que n6s contamos a n6s pr6prios de forma a orientar o nosso

comportamento.

Outros conceitos importantes das ideias de Parkinson, resumidos por Averill (1998)

afirmam que: a) as emog6es ndo constituem categorias unificadas e os epis6dios

emocionais podem ndo ter uma estrutura comum, mas ocolTerem num contexto e tempo

em que partilham semelhangas uns com os outros; b) as emogOes s6o formadas por
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componentes, sdo uma forma de comunicagAo e s6o construidas "on-line"l2 como

epis6dios progressivos, dindmicos; c) as emog6es s6o interpessoais e n6o

acontecimentos privados porque acontecem relativamente a um mundo social; d) as

emogdes est6o influenciadas pelas crengas, valores e nornas de uma sociedade.

De acordo com Fern6ndez-Dols et al. (2000), estes dois autores integram-se numa

perspectiva construtivista das emog6es, que as explica centrando-se na sua fungAo e

estrutura. Assim, as emogdes n6o sdo estilticas mas sim din0micas, pois as normas que

determinam a reacgso emocional s6o culturais mas a execugSo e comunicagdo destes

papdis emocionais 6 um processo que acompanha a interacgdo social e que se insere

numa rede de relagdes sociais. Seguindo esta perspectiva as emogdes sdo fen6menos

sociais e comunicagdes mesmo quando estamos sozinhos, pois temos sempre uma

audiCncia imaginSria (Fern6ndez-Dols et al., 2000).

Das ideias destes autores (Parkinson, 1996; Averill, 1994b), podemos enfatizar

aspectos essenciais para o nosso esfudo. Primeiro, a ideia de que as emog6es sdo sociais,

comunicagdes, dirigidas aos outros, o que nos permite conceptualizil-las nos contextos

sociais e relacionais de saliCncia das identidades. Segundo, s5o processos que

acompanham as relag6es interpessoais, podendo desde j6 ser definidas a esse nivel de

an6lise. Terceiro, t€m consequ6ncias temporais, ou seja, existe uma dimensdo temporal

que j6 tinha sido explicitada na irea das identidades e que volta a ser confirmada com

estes autores.

Contudo, 6 com Parkinson, Fischer e Manstead (2005) que as emogOes sdo

entendidas como processos relacionais, com fung6es sociais e relacionais que tamb6m

ocorrem no nivel grupal, nas relag6es grupais e intergrupais.

Como os processos afectivos sdo mais gerais do que as emog6es e sdo os que

particularmente nos interessam na articulagdo com a saliCncia das identidades,

necessitamos de explicar como as emog6es se ligam ao afecto.

Verificamos que na iirea do comportamento facial, as teorias da avaliagSo (Scherer,

2001b; Kaiser & Wherle, 2001a), enfatizam a ideia de que as pessoas processam e

avaliam informaqdo de acordo com o seu bem-estar. Desta forma, desenvolvem-se

processos de avaliagdo que conferem significado aos estimulos e o resultado deste

'2 Termo original utilizado por Averill (1998, p.850).
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processo de avaliagdo 6 que produz os epis6dios emocionais. Contudo, oufras

explicagSes podem adequar-se melhor aos objectivos do nosso estudo.

Russell (2003) apresenta uma dessas explicag6es, ao propor uma integragSo da

perspectiva dimensional em torno das dimensdes agrad5veVdesagrad6vel,

activo/inactivo (Russell, 1980) com a perspectiva da categoria das emo96es. Desenvolve

a noglo de afecto nuclear, um estado neurofisiol6gico de que temos consciOncia,

definido em termos dos eixos destas dimens6es e sem um objecto. Contudo a atribuigdo

deste afecto nuclear pode ser dirigida a um objecto. Neste estado, o nivel de consciOncia

6 prim6rio. As causas ligadas a este afecto nuclear podem ser diversas, ou seja, podem

ser intemas e (e.g., virus, ritmos circadianos, alterag6es hormonais, medicamentos),

externas (ver animal perigoso), podem ser simult6neas (pessoas, lugares) e complexas

(relacionadas com expectativas, objectivos), ou mesmo inconscientes e virtuais. Nas

suas consequ€ncias o afecto nuclear influencia directamente a percepgdo, a atengdo, o

pensamento e outros processos de acordo com principio de congruCncia com o 6nimo. O

6nimo 6 definido como estado prolongado de afecto nuclear (Russell,2003). Este estado

de 6nimo, se agradSvel pode facilitar a atengdo e acessibilidade para estimulos positivos,

se desagradivel direcciona esses processos para estimulos negativos. Ou seja, o afecto

nuclear representa a qualidade afectiva do contexto de cada um.

Particularmente importante, 6 que o afecto nuclear tamb6m pode influenciar os

processos cognitivos. Por exemplo, um desempenho cognitivo 6ptimo 6 proporcionado

por um nivel intermddio de activagdo. Um afecto nuclear negativo leva a um

pensamento mais detalhado e critico, enquanto que um afecto nuclear mais positivo,

leva a um pensamento mais heuristico e divergente (Russell, 2003). As consequ6ncias

comportamentais tamb6m sdo congruentes com o tipo de afecto, em que um estado de

optimismo em oposigdo i depressdo pode levar a diferentes opg6es e decis6es

comportamentais, conforme sabemos.

Os estados afectivos podem ser situados num dos quadrantes definidos pelas duas

dimensdes (por exemplo, um estado de enfusiasmo ou alegria est6 entre o activado e o

agrad6vel). Mais, as pessoas tentam regular o seu estado de afecto nuclear pelas

actividades sociais, exercicio, drogas, etc., e tendencialmente procuram atingir estados

agrad6veis e mant6-los. O afecto nuclear 6 tamb6m uma preparagdo para a acaSo que
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pode envolver mem6rias (morte de algu6m que altera o estado afectivo) ou dificuldades

acerca do futuro.

Em suma, embora Russell (2003) tenha explicado este processo a nivel psicol6gico

e individual, foi atrav6s de Smith e Mackie (2006) que ele foi articulado com as

reaca6es emocionais intergrupais, e a dimensdo temporal que the 6 acrescentada por

estes autores 6 j5 delineada por Russell (2003). Nesta sequ6ncia, assumimos no anterior

capitulo que um estado afectivo nuclear pode entdo caracteizar um grupo e n6o s6 um

individuo, j6 que o grupo tamb6m pode ser influenciado por epis6dios emocionais.

Assumimos tamb6m que esses epis6dios emocionais podem ter efeitos imediatos que

alteram a cognigdo, o comportamento e o afecto, de acordo com Russell (2003), que

sendo epis6dios emocionais intensos desencadeiam uma r6pida e complexa sucessdo de

movimentos faciais, um fluxo de movimentos que se transformam em configuragdes

faciais mais est6veis, que segundo alguns autores (FernSndez-Dols, 1999), sdo muito

distintas das "express6es emocionais tipicas", defendidas pela abordagem emocional

Vimos tamb6m que acrescentando a estes epis6dios uma perspectiva temporal

podemos ter dois tipos de consequ6ncias afectivas. Num tempo mais curto (e.g., horas,

um dia) pode-se observar aquilo que chamamos de ecos (ou consequ6ncias) que podem

alterar os aspectos cognitivos e os comportamentos ndo verbais, especificamente os

comportamentos faciais. Numa perspectiva de tempo mais alargada, os epis6dios

emocionais podem transformar o estado afectivo gen6rico que caracteiza o grupo.

Epis6dios emocionais semelhantes podem contribuir para reforgar uma experiCncia

subjectiva de emogdo que ao ser partilhada num contexto grupal se torna numa meta-

emoqdo grupal (conscidncia grupal de que se est6 vivendo uma emogSo). As meta-

emog6es grupais seriam representagdes mentais de emogdes experimentadas e

conscientes numa pertenga grupal, ir semelhanga das reacgdes emocionais como

representagdes mentais do grupo definidas por Smith e Mackie (2006). Estes epis6dios

emocionais aos quais seriam atribuidas qualidades afectivas semelhantes e, em fungdo

da sua proximidade ao prot6tipo da emog6o, levariam a experiOncias de meta-emog5es

que contribuiriam cada vez mais para consolidar um estado afectivo nuclear e gen6rico

do grupo.

No anterior capitulo, j6 esbog6mos a abordagem de Russell (2003) integrada com

uma perspectiva grupal e intergrupal dos epis6dios emocionais. Vejamos o que este
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autor inclui nos componentes de um epis6dio emocional prototipico, para melhor

comprendernos a sua influ6ncia no afecto.

Num epis6dio emocional prototipico, este autor (Russell, 2003) afirma que existe

um acontecimento antecedente, que 6 percebido em termos das suas qualidades

afectivas (agrad6veVdesagrad6vel) e 6 nesse sentido que vai alterar o estado afectivo

nuclear i medida que o epis6dio ocorre. Este estado afectivo 6 atribuido ao

acontecimento que constitui o objecto. Segundo Russell (2003) 6 nesta fase que dizemos

que nos sentimos furiosos ou com medo por causa daquela pessoa ou daquele animal.

Desencadeia-se ent6o um processo de avaliagdo do objecto, perceptivo e cognitivo, que

de acordo com o principio da congru6ncia do inimo ir6 percepcionar mais facilmente as

caracteristicas positivas ou negativas. Em seguida h6 uma aca6o instrumental que

decorre de uma activagEo geral direccionada para o objecto e envolve aca6es especificas

no conjunto de recursos disponiveis. Modificag6es fisiol6gicas e expressivas sdo

determinadas pelo estado de afecto nuclear e como parte ou preparagdo da aca6o

instrumental.

Russell (2003) considera que ap6s uma primeira experiCncia subjectiva consciente

que decorreu da percepgdo da qualidade afectiva do objecto, desencadeiam-se agora

julgamentos metacognitivos que sdo acompanhados pelo estado afectivo nuclear e que

vdo resultar numa meta-experiOncia emocional, ou seja, a pessoa experimenta uma

emoqdo especifica que 6 categ6rica, resulta de uma categoizaqdo do estado afectivo.

Essa categ orizagdo 6 baseada em todos os componentes do epis6dio (antecedente,

afecto) que sdo enquadrados no prot6tipo de uma emog6o (furia, medo) tal como 6 vista

pela cultura popular. Finalmente pode haver uma regulag5o emocional, pois ao

categorizarmo-nos estamos a incluir-nos num conjunto de normas sociais e pap6is

relacionados com essa categoria, e tentamos deliberadamente exercer um controle sobre

n6s pr6prios (alterar a categoria da emogSo onde nos encontramos). Contudo, um

epis6dio emocional prototipico com todos os componentes 6 raro, mas isso n5o invalida

que cada um dos componentes possa ocorrer sozinho, existindo muitas formas de se

assemelhar ao prot6tipo e neste processo nenhum componente 6 particularmente

necess6rio.

Em suma, um epis6dio emocional 6 assim definido como um evento ou

acontecimento que 6 um membro de uma categoria de emog6o. Um epis6dio emocional
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prototipico 6 aquele que melhor representa o prot6tipo. Para frnalizar, queremos s6

acrescentar com o autor que a vida emocional:

...consiste emflutuagdes contlnuas de decto nuclear, em penetrantes percepqdes de

qualidades afectivas, e na frequente atribuiEdo de afecto nuclear a um ilnico

objecto, todos interagindo com processos perceptivos, cognitivos e

comportamentais. Ocasionalmente, estes componentes formam um dos podrdes

prototipicos, como as es trelas formam constel agdes (Russell, 2003, p. 1 52).

Vimos tamb6m que conceituados te6ricos da Perspectivo da Identidade Social

articularam esta construgdo psicol6gica das emog6es com o nivel grupal, enfatizando

dentro das relagOes interpessoais, o desenvolvimento de reaca6es emocionais a outros

grupos (Smith & Mackie, 2006).

Por outro lado, a regulagdo de afecto a nivel individual faz-se por acades

objectivadas para alterar o afecto nuclear, que podem ir desde o exercicio fisico at6 ir

procura de actividades sociais mas ndo h6 um objecto envolvido (Russell, 2003). Esta

regulagSo difere da regulagdo emocional que inclui uma regulagSo do afecto nuclear,

das avaliag6es, acg6es e movimentos faciais, todos dirigidos ao objecto, objectivando

v5rias coisas, incluindo a auto-apresentagdo e a apresentagdo aos outros. Em conjunto

t6m os comportamentos que podem ser dirigidos a outros.

Parkinson e Totterdel (1999), tamb6m incluiram a reavaliagSo e a busca de suporte

social nas estrat6gias de regulagdo do afecto. Sabemos que a busca de suporte social 6

um comportamento essencialmente social, interpessoal ou grupal.

A prop6sito da regulagdo social do afecto, podemos apontar um estudo de Prkachin

e Silverman (2002) sobre hostilidade e saride, que descobriu que o ndo uso de duchenne

smile pode reflectir tamb6m um uso limitado de apazigtamento, que contribui para

relag6es interpessoais pouco confort6veis e fraco suporte social. Acrescentam ainda os

autores que os resultados s6o congruentes com uma perspectiva ecol6gica e

comportamental (Fridlund, 1994), que sugere que a regulagio social pode ser tdo

importante como o papel do afecto negativo nas consequEncias da hostilidade.

Outros autores afirmaram que as teorias da avaliag6o das emog6es (aspectos

cognitivos) deveriam ser complementadas com os aspectos sociais e relacionais das

emog6es. Mais, que a pesquisa destas deveria analisar as suas fung6es, privilegiar os

contextos naturais e prestar mais atengdo d estrutura din6mica dos epis6dios ao longo do
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tempo, durante e ap6s um epis6dio emocional, utilizando medidas repetidas em estudos

longitudinais de curto prazo (Parkinson & Manstead, 1993). Como veremos mais i
frente no nosso trabalho empirico, seguimos esta sugestEo.

E contudo com Parkinson, Manstead e Fischer (2005) que compreendemos melhor

as fungdes relacionais das emog6es, que influenciam as relag6es sociais. Estes autores

consideram que existe uma regulagdo emocional ao nivel interpessoal, mas tamb6m a

um nivel grupal.

Em suma, se na 6rea das identidades vimos que as emog6es e o afecto se podem

analisar ao nivel grupal, 6 na 6rea do comportamento facial que melhor definimos o

nivel interpessoal, para al6m de realgarmos investigag6es que os estudam j6 a um nivel

grupal. Para al6m disso, esta 6rea permite-nos clarificar as fungOes sociais e relacionais

das emogdes e do afecto, da sua regulagSo, que passa tamb6m por um nivel grupal.

Outro aspecto importante estd relacionado com uma dimensdo temporal associada aos

epis6dios emocionais e ao afecto, com os colrespondentes aspectos perceptivos e

comportamentais.

Nos componentes jrl referidos anteriormente vamos agora agrupi-los em fun96o do

seu significado e ligagdo a processos afectivos. Assim, o sinal que maior concorddncia

tem obtido entre os autores 6 o sorriso (AU12), que tem sido associado a agradabilidade

(Smith & Scott, 1997). Entre os tipos de sorriso, o duchenne smile tem sido associado d

felicidade e alegria (Ekman, 1990) e a contextos de humor (Zaalberg, Manstead &

Fischer, 2005), que podem significar agradabilidade. O sorriso com o levantar de

sobrancelhas (AU+A[J2+AUL2) pode estar ligado a uma dimens6o mais positiva das

emogoes como agradabilidade, jirbilo e orgulho (Wherle et a1.2000). O controle do

sorriso pode ser uma estrat6gia individual para lidar com afectos negativos (Kaiser &

Wherle, 2001a;2001b; Wherle et al., 2000) ou a pr6pria presenga do sorriso ser uma

estratdgia para conciliar emog6es negativas (Hess, Beauprd & Cheun, 2002). O

pestanejar (AU45) relaciona-se com os estados de 6nimo, havendo aumento nos

negativos e diminuig6o nos positivos. As tempestades de pestanejar (Blinkstorms)

tambdm diminuem nos estados de 6nimo positivos (Teece, L992).

Tambdm a intensidade das aca6es tem sido ligada ao nivel de activagSo (arousal)

(Smith & Scott, 1997), assim como os movimentos mais r6pidos e amplos, com maior
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ritmo, podem estar associados a elagdo (agradabilidade), e poucos movimentos, mais

lentos, hesitantes, podem estar associados a depressdo (desagrado) (Argyle, L975).

A compreensdo destes componentes, ligados a processos afectivos mas tamb6m aos

cognitivos focados no ponto anterior, passa como acentu6mos, pela sua articulagAo com

os contextos sociais e relacionais onde decorrem. Vejamos entdo como podemos

perceber a regulagdo dos comportamentos faciais a eles associados nos contextos.
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4. Regulagflo nos Contextos

4.1. Significado e Relagdes Sociais

Na abordagem emocional dos comportamentos faciais (Ekman, 1989) o

comportamento facial 6 independente e n6o necessita do contexto para ser interpretado

em termos de significado. Contudo, Ekman (1997a) afirma mais tarde que quando uma

express6o 6 vista fora do contexto (sem discurso, movimento do corpo, postura e

conhecimento do que est6 acontecer), a expressdo transmite informagdo, mas n6o tanta

do que quando 6 vista no contexto.

Ndo faz sentido, face a todas as assumpg6es te6ricas que tom6mos em conta no

papel do contexto na sali€ncia das identidades e dos comportamentos associados,

adoptarmos a perspectiva de que o comportamento facial 6 independente do contexto.

Compreendemos antes que se para a abordagem emocional, o que 6 importante 6 a

quantidade de informagSo, para outros (Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997) 6 o tipo de

informagdo que 6 completamente alterado, diferente, por isso o comportamento facial

n6o pode ser dissociado do contexto.

Os estudos de Fernflndez-Dols e Carroll (1997) sobre contexto e significado

demonstram precisamente que o tipo de informagdo depende do contexto que the serve

de fundo. Evidenciam os autores que um observador tanto pode reconhecer tisteza

como alegria no choro, alegria ou um convite social no sorriso. Apresentam duas

fotografias que constituem dois exemplos muito interessantes das diferengas de

percepgdo quando estdo isoladas ou integradas no contexto. Fora do contexto s6o

percepcionadas como uma mulher com uma expressdo de dor e um homem com uma

expressao de frrria. Integrados nos contextos situacionais, a mesma mulher 6 uma

campeS Olimpica, com uma medalha de ouro, vivendo momentos de felicidade, a ouffa

trata-se da expressdo de um soldado americano libertado depois de ter sido feito ref6m e

que foi classificada por uma revista como alegria.

De acordo com estes autores (FernSndez-Dols & Carroll, 1997), a selecado dos

mriltiplos e variSveis significados da face depende do contexto. Mais, o reconhecimento

de emog6es a partir da face est6, como em qualquer processo perceptivo, sujeito aos

principios que relacionam a figura com o fundo, e se muda o fundo, tal como noutro

estimulo qualquer, a interpretagdo do comportamento facial tamb6m muda. Acentuam
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assim que um determinado comportamento facial num contexto pode ser parte de um

epis6dio emocional diferente e ter um significado emocional diferente em relagdo ao

mesmo comportamento facial noutro contexto.

Vemos assim que o contexto social, definido como os acontecimentos situacionais

que rodeiam o comportamento facial (Fernrindez-Dols & Carroll, 1997), influencia o

significado dos comportamentos faciais, e as discrep6ncias te6ricas relativamente a este

facto sdo influenciadas sobretudo por opg6es metodol6gicas na andlise dos

comportamentos faciais. Ou seja, t6m-se utilizado mais estudos de julgamento e

fotografias est6ticas do que estudos em contextos sociais.

Numa anSlise da metodologia dos estudos de julgamento, Wagner (1997), salienta

que a lista de crit6rios para o estudo das faces utilizada por Ekman, Friesen e Ellsworth

(1982b) 6 muito restritiva. Ou seja, foram formuladas para lidar com quest6es que ndo

requerem necessariamente um nivel elevado de validade ecol6gica e actualmente n6o se

aplicam a muitas quest6es que preocupam os investigadores. Da mesma opinido, s6o os

autores Russell e Ferndndez-Dols (1997), que consideram que as quest6es ecol6gicas

tanto s6o relevantes para os estudos de produgSo do comportamento facial como para os

esfudos de reacgso ds faces, sendo necess6rio investigar se as reacg6es espontdneas dos

observadores est6o bem representadas pelo tipo de escalas de julgamento

frequentemente usadas nos estudos dos comportamentos faciais.

Outros autores acenfuam que as imagens apresentadas aos observadores ndo devem

ser isoladas dos contextos, ndo devem ser "ir prova de contexto" (Ferndndez-Dols &

Carroll, 1997, p.290), porque os estudos de julgamento que utilizam imagens isoladas

do contexto, ignoram um factor: cada face 6 apresentada num contexto constituido por

uma s6rie de faces e este contexto que ndo 6 nada ecol6gico exerce uma poderosa

influ6ncia sobre a emogdo vista. Mais ainda, os observadores s6o livres de imaginar

qualquer situag[o que escolham para cada pessoa cuja face lhes seja mostrada

(Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997;' Ginsburg, 1997).

De uma forma geral, podemos ent6o dizer a relagdo entre aquilo que causa o

comportamento da face e aquilo que o observador pensa que causa deve ser uma

questdo empirica e ndo uma assumpgdo implicita. Existe assim uma confusdo entre

distintas questdes de pesquisa, que esteve muito presente nos estudos da Abordagem

Emocional, os quais utilizaram quase sempre estudos de julgamento (Russell &
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Ferniindez-Dols, 1997). Afirmam os autores que s6 porque um comportamento facial 6

causado pela raiva de que quem expressa, ndo implica necessariamente que os

observadores poder6o saber isso. Inversamente, s6 porque observadores leigos inferem

raiva de uma face, n6o implica necessariamente que quem expressa est6 realmente

enraivecido.

Relativamente ir utilizagdo de fotografias est6ticas que representam faces em duas

dimens6es, expressoes fixas e im6veis, verificamos que s6o usadas em muitos estudos.

Contudo, dado que as faces humanas, em contraste com outros primatas, sdo altamente

flexiveis, com um extraordin6rio nrimero de grupos musculares independentes, bastante

enervados, podemos dizer, de acordo com Bavelas e Chovil (1997), que as faces em

di6logo ou em interacgso, se movem rapidamente para transmitir informagdo em

conjungdo com outros actos simb6licos simultineos. Para estudar este tipo de fen6meno

n6o se pode usar descrigoes fisicas de fotografias paradas. Conv6m analisar os

comportamentos faciais ir medida que ocoffem na interacado social real, com o

objectivo de compreender o seu significado no contexto'

Esta 6nfase na flexibilidade dos comportamentos faciais leva-nos a questOes que

gostariamos ent6o de explicitar. IJma, 6 a questdo da utilizagfio dos contextos naturais, a

outra diz respeito ir relagdo entre o comportamento facial e o contexto.

Relativamente ao uso de contextos naturais, verificamos com alguns autores

(Fern6ndez-Dols & Carroll, lg97), que o estudo actual dos comportamentos faciais

ainda inclui muitas fotografias de expressdes faciais posadas, para al6m de hist6rias

artificiais de uma situagdo. Estes autores acentuam assim a necessidade de se utilizarem

mais procedimentos ecol6gicos, mais fontes naturais de express6o e informagdo

contextual que se paregam mais com a vida quotidiana. Em contraste com estes esfudos

de julgamento que abordam o comportamento facial como vari6vel independente,

enfatiza-se tamb6m a necessidade de estudar o comportamento facial mais como

vari6vel dependente (Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997; Ekman & Rosenberg,1997).

Assumimos entao que diferentes contextos estSo associados a diferentes

informagdes transmitidas pelos comportamentos faciais e para al6m disso, podemos

dizer tamb6m que as reaca6es a uma face podem variar consoante o quanto uma

expresslo 6 comum ou invulgar num dado contexto (Russell & Fernrindez-Dols, 1997).
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Perante isto, toma-se entao necess6rio ter melhores descrig6es do contexto e usar

mais contextos naturais, j6 que o contexto 6 uma sequ6ncia dos acontecimentos que

incluem as causas e consequ6ncias do comportamento facial (Ginsburg, 1997).

Outro ponto levantado por Fern6ndez-Dols e Carroll (1997) questiona em que

medida as informag6es faciais e as informag6es contextuais est6o ligadas por um

processo aditivo, linear ou integrado. Estes autores fornecem evid6ncias de um sistema

integrado, a partir do qual podemos dizer que em periodos de intensa emo96o, o

comportamento facial 6 uma corrente complexa e r6pida de movimentos faciais,

encarados como o resultado de um sistema de tensSo com forgas afectivas e situacionais

(Ferniindez-Dols, 1999).

Para al6m disto, todos os acontecimentos e processos est6o envolvidos em contextos

e qualquer acontecimento ou processo constitui um contexto para outros acontecimentos

e processos (Ginsburg, 1997). Mais ainda, um evento ou processo ocorre no final de

algo que acabou de ocorrer e ocorre tamb6m como um componente de algum processo

ou acontecimento mais vasto. Assim, segundo Ginsburg (1997) os comportamentos

faciais t6m tanto contextos lineares como hieriirquicos, sdo cumulativos, uns precedem

os outros, o que leva o autor a defender um sistema dinimico em que os

comportamentos faciais ocorrem num fluxo de acgdes situadas e s6 podem ser

compreendidas como caracteristicas desse fluxo. A estas caracteristicas cumulativas e

dindmicas s6 pode estar subjacente uma flexibilidade contextual que Chovil (1997)

tamb6m acentua quando afirma que o sistema de comunicagdo em que incluimos o

comportamento facial6 adaptativo ds exig6ncias da situagdo.

Estas explicag6es levam-nos ent6o a defender um sistema dinimico e integrado com

relag6es reciprocas de influ6ncia, em que os acontecimentos contexfuais influenciam o

significado do comportamento facial e as caracteristicas do contexto, como o nivel de

sociabilidade por exemplo, influenciam o nivel de interacgdo associado ao

comportamento facial. Assim, tamb6m o comportamento facial pode mudar o contexto

social e regular, atravds deste, a interacgso social (Ginsburg, 1997).

Para al6m disso, o sistema 6 tambdm cumulativo e s6 podemos compreender os

comportamentos faciais em relagdo com outros comportamentos e se existe flexibilidade

na forma como nos expressamos, isso depende da flexibilidade de adaptagSo dos
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comportamentos faciais aos contextos sociais, que como vimos tamb6m permite um

fluxo das modificag6es no tempo.

Em suma, os estudos mais recentes sobre comportamento facial t0m tenddncia a

enfatizar o papel do contexto na an6lise do mesmo e da interacado social como factor

privilegiado para o seu aparecimento (Ginsburg, 1997). Verificamos tamb6m que o

contexto social pode modelar o comportamento facial atrav6s das caracteristicas desses

mesmos contextos, como a presenga dos outros e as exigencias da situagao (Philippot,

Feldman e Coats, lggg). E assim que os contextos relacionais orientam o

comportamento facial como comportamento social na interacaao.

Estes contextos de relag6es sociais, podem ser definidos a tr€s niveis: cultural,

grupal e interpessoal. Da mesma forma, mas para a an6lise da regulagdo emocional

parkinson, Fischer e Manstead (2005) definiram os mesmos tr6s niveis de an6lise social.

euanto ao nivel cultural, os comportamentos faciais podem ter uma universalidade

minima em determinadas eventos emocionais (Russell & Fern6ndez-Dols, 1997), por

isso podem tambdm ter significados muito especificos e diferentes de cultura paru

cultura. Contudo, como o nosso objectivo de estudo n6o passa por este nivel relacional,

vamos s6 acrescentar que tamb6m para Parkinson, Fischer e Manstead (2005) as

emog6es podem ter um significado muito especifico nas culturas. Como referem

Elfenbein e Ambady (2003) existem dialectos emocionais especificos de cada cultura.

Este significado cultural, contrasta com a universalidade defendida pela Abordagem

Emocional, em que as diferengas culturais s6o explicadas pela prescrigSo cultural das

regras de exibigio, definidas por Ekman e Friesen (1969).

O nivel interpessoal tem sido o mais estudado na fureado comportamento facial, mas

isso ndo implica que os seus conceitos nio possam ser aplicados aos membros de um

grupo, e o nivel grupal s6 recentemente tem sido relevantemente considerado. A

pertenga grupal 6 vista, nesses estudos, como um importante factor na regulagdo do

comportamento facial. Apresentamos a pertenga grupal como riltimo ponto deste

capitulo, precisamente paru enfatizar a falta de estudos nesta 6rea e a pertin€ncia do

nosso estudo.

O nosso objectivo de estudo passa por compreender a regulag6o dos

comportamentos faciais associados ir saliOncia das identidades sociais e pessoais em

contextos relacionais. Interessa-nos tambdm entender o que 6 que determina as
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variag6es nesses contextos. Se concebermos o conceito geral de normas como

concebemos no capitulo anterior sobre as identidades, verificamos tambdm que essa

questdo no comportamento facial tem sido alvo de algumas controvdrsias que passamos

a explicar no pr6ximo ponto.
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4.2. Normas, Motivos e Auto-apresentaqflo

As variag6es e consequente regulagdo do comportamento facial nos contextos t6m

sido explicadas em fungdo de regras sociais de exibiEdo que se ligam a aspectos

emocionais ou em fungdo de motivos sociais, que se ligam irs intengdes sociais daquele

que expressa.

O conceito de regras de exibiqdo (Ekman & Friesen, 1969)t3 tem sido utilizado para

explicar as diferengas culturais de um comportamento facial ou a regulagflo desse

mesmo comportamento em situagSes sociais. Segundo estes autores, o desenvolvimento

infantil e a aprendizagem social permitem is criangas aprenderem a controlar alguns

comportamentos faciais, escondendo sentimentos verdadeiros e falsificando express6es

de emog6es n6o sentidas, criando-se assim regras de exibigdo, que se tornam h6bitos e

funcionam de forma autom6tica. Estas regras referem-se a convengdes sociais acerca do

comportamento expressivo, que diferem de cultura para cultura e s6o passiveis de ser

aprendidas na infincia. Explicariam assim as diferengas culturais e sociais das

express6es faciais associadas i emog6o, dado que prescrevem o quanto uma emoqdo 6

apropriada para ser mostrada numa determinada circunstdncia social.

Estas regras t6m sido estudadas por alguns autores, por quem s6o sistematizadas da

seguinte forma: intensificagdo ou minimizagdo, que consiste na facilitagdo ou inibigdo

do comportamento facial; neuffalizag6o, que consiste na inibigEo extrema; mascarar,

que consiste em ndo mostrar uma emogdo sentida e substitui-la por outra ndo sentida;

simulagdo, que consiste em falsear uma emogdo que n6o foi sentida; qualificagfio, que

envolve adicionar uma expressdo para caracteizar uma emogdo mostrada (Zaalberg,

Manstead & Fischer, 2004).

Ekman (lggzb) acentua que a regulagdo da expressividade tamb6m pode ser

deliberada em fungdo das regras de exibiqdo e muito particularmente em contextos em

que os sujeitos querem mentir. E talvez devido aos seus estudos sobre a mentira que

Ekman (Ig92b) acentua que 6 necess6rio distinguir entre express6es emocionais

involuntfrias e expressdes faciais deliberadas que se destinam a esconder, ocultar,

t3 Display rules,no termo original (Ekman & Friesen, 1969).
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mascarar as express6es emocionais verdadeiras. As express6es emocionais verdadeiras

ocorrem porque as ac96es faciais podem ser produzidas involuntariamente, sem

pensamento ou intengdo. Pelo contr6rio, as express6es emocionais falsas ocoffem

porque existe controle volunt6rio da face, permitindo ds pessoas interferir com o que

sentem e transmitirem o falso. Ekman (1992b) distingue inclusivamente alguns

comportamentos faciais, que sdo pistas para descobrir o engano, entre os principais:

micro expressdes; expressdes reprimidas; piscar de olhos; dilatagdo da pupila; l6grimas;

corar e empalidecer; assimetria; sorrisos falsos.

Em suma, o uso das regras da exibigdo reporta-se assim a uma menor ou maior

consciCncia do comportamento e consequentemente a comportamentos autom6ticos ou

deliberados. Sdo consideradas por alguns autores como a "etiqueta emocional de uma

cultura" (Friedman & Miller-Herringer, l99L), conjunto de conhecimentos que nos

orientam para agir adequadamente, ou conhecimentos das conveng6es sociais que

determinam que reacgdes sdo apropriadas numa situagdo social (Zaalberg, Manstead e

Fischer, 2001, 2004). Para outros, s6o aquelas que explicam as variag6es culturais e

sociais na abordagem emocional do comportamento facial (Jakobs, Manstead &

Fischer, 1999), e por isso mesmo sdo mais associadas a informagdes emocionais no

comportamento facial (Parkinson, Fischer & Manstead, 2005).

Por outro lado, os motivos sociais, explicam a regulagdo do comportamento facial

em fungdo das exigdncias situacionais. Fridlund (1994) dentro de uma abordagem

ecol6gica e comportamental dos comportamentos faciais, define os motivos sociais

como movimentos intencionais, que comunicam ou permitem predizer o

comportamento de quem expressa. Noutras interpretag6es, s6o as raz6es que explicam

porque 6 que adaptamos o nosso comportamento facial numa situagdo social, se em

fungdo das regras de exibigdo (Zaalberg, Manstead e Fischer, 2001, 2004) se de

objectivos sociais que o individuo tem numa situagdo especifica (Fischer, Manstead &

Zaalberg, 2003). Nesta perspectiva, os comportamentos faciais s6o encarados como

instrumentos sociais, que comunicam inteng6es sociais em contextos sociais e sdo

explicados sem recorrer ao estado emocional dos individuos. Contudo, Fridlund (1997)

afirma que esta visdo te6rica ndo d antagonista da emogSo, mas encara o termo como

ndo sendo necess6rio para entender o comportamento facial, pelo menos da forma como

tem sido concebido pelaAbordagem Emocional do comportamento facial.
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Em tomo de assumpg6es te6ricas ligadas a estes conceitos, gerou-se um debate

sobre a importdncia dos factores emocionais, por um lado, e dos contextos sociais por

outro, no comportamento facial. Se as regras de exibigdo se ligam a razOes emocionais

na abordagem emocional, as pr6prias emog6es para Fridlund (1994) s6o encaradas

como sinais sociais ao servigo dos motivos sociais de cada um num contexto especifico.

De acordo com alguns autores (Jakobs, Manstead & Fischer, 1999), podemos dizer

que os efeitos dos contextos t6m sido interpretados em funglo da visSo de que os

comportamentos faciais reflectem motivos sociais e que algumas pesquisas apontam

para o facto de variag6es no contexto social afectarem os motivos sociais que estes estdo

relacionados com os comportamentos sociais. Outros estudos assumem que na

manipulag6o dos contextos sociais tambdm variam os motivos sociais, o que 6 em parte

determinado pela relagSo entre os intervenientes (Hess, Banse & Kappas, 1995; Jakobs,

Manstead & Fischer, 1999).

Contudo, tamb6m existem evid6ncias de que os motivos sociais sdo mediadores dos

efeitos dos contextos nos comportamentos faciais, mas que as regras de exibig6o

tamb6m explicam algumas variagdes do comportamento facial (Zaalberg, Manstead, &

Fischer, 2004). Estes autores definiram alguns motivos como "prossociais" (ndo ofender

o outro, querer tranquilizar o outro, ndo querer parecer desleal) e explicam o sorriso

como um motivo social de partilha, enquanto o dissimular de emogdes negativas estaria

mais ligado is regras de exibigdo social. Para estes autores estas categorias ndo s6o

exclusivas, adiantando a possibilidade das avaliagdes sociais serem uma possibilidade

de explicagao, principalmente nos resultados que sugerem que a presenga fisica 6 um

aspecto mais fundamental no contexto do que a imaginada, sugerindo que o contetdo

das avaliag6es sociais 6 um aspecto que deve ser estudado quer na influ€ncia das regras

de exibigdo, quer dos motivos sociais.

Outros autores afirmam que, para aldm das regras de exibigdo, que no fundo sdo

regras que explicam a n6o "expressdo universal das emog6es", existem comportamentos

faciais que s6o considerados como verdadeiros momentos de satisfagdo dos individuos,

diferentes do que 6 considerado adequado socialmente e que sdo momentos n6o

controlados pelos individuos, ou seja, n6o sdo conscientes (Fern6ndez-Dols, 1999).

Verificamos que tal como acentua o autor, as regras de exibigdo n6o podem ser
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concebidas como uma "panaceia universal"lt qu. impedem a manifestagdo das

verdadeiras express6es, devem ser integradas num quadro te6rico mais vasto que inclua

a regulagdo do comportamento facial. FernSndez-Dols (1999) prop6em entSo que o

contexto social, as emog6es e as ac96es faciais se podem incluir num sistema de tensdo

de relagOes bidireccionais, e n5o s6 relagdo causa-efeito das regras de exibigdo e

comportamento facial. Esta nogSo de regulagdo dos comportamentos faciais nos

contextos sociais 6 fundamentalpara o objectivo deste trabalho.

Vimos ent6o que o comportamento facial pode transmitir informag6es emocionais e

sociais, por isso na descrigdo dos factores que influenciam esse comportamento temos

que incluir a possibilidade de haver influ6ncia das convengdes sociais em determinados

comportamentos faciais, mas tamb6m dos motivos sociais. A prop6sito das identidades

e das suas relaq6es com o comportamento, os motivos referem-se essencialmente i
razdo da exist6ncia das identidades e da sua activagio nos contextos sociais. Por outro

lado, as nofinas regulam a expressSo dos comportamentos e dos afectos em

determinados contextos sociais, explicando as variag6es nos contextos, principalmente

dos contextos grupais para os interpessoais.

Assim, regras de exibigdo, podem ser comparadas com este conceito de normas para

o comportamento na saliOncia das identidades, mas estas s6o normas de regulagdo social

desse comportamento e explicam variagdes comportamentais no contexto, mas n6o s5o

a razdo fundamental da exist6ncia desse comportamento. A razdo fundamental prende-

se mais com os motivos (auto-estima, regulagdo da incerteza, distintividade 6ptima ou

motivos sociais) que determinam o comportamento.

Em suma, para o objectivo deste trabalho necessitamos de neste ponto, distinguir

motivos para a presenga de comportamento facial de normas de regulagSo por uma

questSo de articulagdo te6rica com os motivos e nornas que influenciam os

comportamentos associados ds identidades . Para aldm disso, a investigagdo na 6rea do

comportamento facial permite esta distingdo. Necessitamos, no entanto, de clarificar que

compreendemos o conceito de normas como um conceito mais abrangente do que as

regras de exibigdo anteriormente definidas e que a clarificagdo deste conceito nos

aparece associada i auto-apresentag5o.

la Este termo d utilizado por n6s, para acentuar a necessidade de clarificaqSo deste conceito, tal como

outros autores (Monteiro, Lima, & Vala, 1991) o utilizaram para realgar a necessidade de clarificagEo do

conceito de identidade social.
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Na auto-apresentagdo, Goffman (195911993) remete-nos para o conceito da

expressividade e aparOncia adequada para lidarmos com os outros, apresentando

imagens de n6s pr6prios que possam influenciar os julgamentos e os comportamentos

dos outros em relagdo a n6s. Numa analogia com a vida social, podiamos dizer com

Goffman (lg5gllg93) que somos actores no palco da vida, representando pap6is sociais

para audiCncias a quem queremos agradar.

Pensando desta forma, 6 natural que queiramos modificar o modo como nos

apresentamos aos outros para os impressionar da forma que queremos. As ideias de

Goffrnan levam-nos assim a pensar na auto-apresentagSo de uma forma funcional nlo s6

para o individuo, mas tamb6m para a interacglo social (Leary, 1995).

A nossa auto-apresentagSo pode ent6o ser explicada em fungdo das exigdncias

situacionais e dos factores contextuais ligados i interacado social (Leary, 1995).

Contudo, tamb6m 6 em fungEo das consequ€ncias sociais do comportamento afectivo

(Friedman & Miller-Herringer, 1991) que podemos compreender a preocupagdo

individual de cada um de n6s em regular o seu comportamento.

Friedman e Miller-Herringer (1991) estudaram as diferengas individuais de auto-

monitorizagdo na expressdo e regulagdo das emog6es como importantes compet6ncias

sociais numa situagdo competitiva. De uma forma geral, encontraram evid€ncias de que

em situag6es de epis6dios emocionais, a forma como revelamos o nosso afecto e nos

apresentamos depende da presenga dos outros, em que os sujeitos adaptavam o seu

comportamento ndo verbal em fungdo das expectativas sociais numa determinada

situagSo. Consideram que existe tamb6m nestas situagdes uma regulagfio expressiva que

esti relacionada com uma audiCncia. Embora este estudo seja direccionado para as

diferengas individuais, deixa antever pelo comportamento de triunfo alguns

participantes que este 6 muito semelhante ao comportamento dos membros de uma

equipa de desporto triunfante, gloriando-se perante os seus adversSrios. (o que nos

lembra o efeito BIRG nos contextos de sucesso).

Assim, a regulagdo da auto-apresentagdo nos epis6dios emocionais 6 uma

possibilidade a considerar tanto nos contextos interpessoais, mais individuais, como nos

contextos grupais, pois sabemos, como j6 referimos, que em fungdo das consequ€ncias

sociais para o grupo regulamos o comportamento grupal de acordo com as normas

(Marques et al., 2003), e que este comportamento pode ser ndo verbal.
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Entre as nofinas de auto-apresentagdo geral que se podem aplicar aos contextos

sociais e relacionais, existem, segundo Leary (1995), regras ndo escritas na auto-

apresentagdo que funcionam como orientag6es sociais gerais no comportamento, das

quais destacamos a "norma da auto-apresentagdo positiva", que especifica que as

pessoas se devem apresentar aos outros na interacgdo de uma forma positiva, favor6vel.

Outra, 6 a "norma da profundidade da revelag6o", ou seja, devem adequar a revelag5o

sobre si pr6prias consoante a profundidade ou intimidade da relagdo com o outro, que

tamb6m revela coisas sobre si. E interessante notar que esta norma, numa situagSo de

estranhos, implica que se um revela algo de pessoal, o outro vai sentir-se pressionado a

retribuir revelando-se, o que est6 de acordo com as observag6es sobre o riso feitas por

Ginsburg (2001) na situagSo de estranhos. Outra nonna consiste na "consist€ncia da

auto-apresentagdo", ou seja, a pessoa deve ter comportamentos consistentes com as suas

crengas e atitudes e apresentar um grau de consist6nciarazoirvel em v6rias situagdes.

Verificamos que estas normas gerais de auto-apresentagdo no contexto social

(Leary, 1995) conjuntamente com a regulagdo da auto-apresentag6o nas situagdes

afectivas (Friedman e Miller-Herringer (1991), podem ser integradas com os estudos

sobre as regras de exibigdo da comunicag6o n6o verbal de Saarni e Weber (1999) que as

concebem de forma funcional, ou seja, nas sociedades ocidentais s6o indices para

regular a interac96o.

Se estas norrnas de comunicagdo (Saarni & Weber, 1999) ajudam a regular a

emogdo, tamb6m funcionam como reguladores de afecto na interacgso social. O papel

do contexto social tamb6m ndo 6 esquecido por estes autores pois explica a relagfio enfe

o estado afectivo e a o comportamento ndo verbal, podendo desenvolver-se estratdgias

de auto-apresentagdo que estdo ligadas i regulagdo do afecto.

Em suma, segundo Philippot, Feldman e Coats (1999) estes autores demonstram

como as regras de exibigdo ou norrnas ndo verbais, pelo seu papel na interacgflo e na

regulagdo do afecto, t6m um papel fundamental durante a interacgdo social.

Verificamos ent5o que esta perspectiva das regras de exibigdo para o

comportamento ndo verbal onde se enquadra o comportamento facial, a que preferimos

chamar normas ndo verbaisl5, 6 muito diferente daquela que usualmente 6 defendida

pelas "regras de exibigdo da expressdo emocional" na abordagem emocional (Ekman,

'5 Utilizamos este termo para evitar pressupostos te6ricos ligados ds regras de exibigdo.
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1969). A integragdo das regras de exibigdo para o comportamento facial neste quadro

conceptual diferente vem ao encontro da opinido de outros autores que afirmam que: 4s

regras de exibiqdo podem tornar-se a principal causa do comportamento facial- Nesse

caso, o conceito de regra de exibiqdo deve ser incluldo num quadro conceptual mais

vasto... (Fern6ndez-Dols, 1999, p.257). Este autor realga tamb6m o conceito de

regulagSo do comportamento facial enfatizado por Saarni e Weber (1999).

Em suma, falamos assim de normas do comportamento nlo verbal e de auto-

apresentagdo, actuantes em contextos sociais e relacionais, funcionais, que s6o tambdm

reguladoras do afecto na interacgdo social e sdo indices para a pr6pria interacado social.

De acordo com Fern6ndez-Dols (1999) as pessoas regulam simultaneamente quer o

comportamento facial, quer a experiCncia emocional no decurso da interacaSo social.

Nesta perspectiva, as estrat6gias de regulagdo de interacalo que s6o veiculadas pelo

comportamento facial, podem estar relacionadas simultaneamente com motivos para a

sua presenga mas tamb6m com nornas de regulagdo de afecto.

Assim, existem tamb6m motivos que podem explicar os comportamentos faciais

ligados i auto-apresentagdo. Segundo Saarni e Weber (1999) a auto-apresentagdo 6

motivada por tr6s necessidades bSsicas fundamentais referenciadas por Baumeister

(lgg3, citado por Saarni & Weber, 1999): a primeira,6 a necessidade de pertencer a

grupos sociais, formar e manter ligagOes sociais, o que nos remete para as identidades

sociais, em que a auto-apresentagdo 6 feita de acordo com essas relag6es grupais e

sociais; a segunda, 6 a necessidade de construir uma identidade do self (mais individual,

mais pessoal), em que neste caso a auto-apresentagdo 6 necess6ria para convencer os

outros daquilo que somos, e a apresentarmo-nos conforme desejamos ser; a terceira, 6 a

protecgdo e o aumento da auto-estima, apresentando-nos aos outros de uma forma

favor6vel, positiva, atravds de uma auto-imagem amig6vel, de confianqa e com empatia.

Em suma, verificamos assim que os motivos ligados d auto-apresentagdo, s6o

essencialmente motivos sociais e relacionais, de valorizagdo nas relagOes sociais, de

auto-estima e de avaliagdo positiva pelos outros.

Desta forma, podemos entender a auto-apresentagdo em fungio de motivos e de

nornas no comportamento facial, que desencadeiam estrat6gias de auto-apresentagdo

que podem estar ligadas ir regulagdo da interacado. Vejamos como podemos entender

estas estratdgias nas relag6es sociais e na interacado social.
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4.3. Estrat6gias de Auto-apresentagflo e Interacgflo

Temos vindo a desenvolver a ideia de que a regulagSo do comportamento facial se

pode fazer em contextos relacionais que podem ser interpessoais ou grupais. Estes

contextos envolvem relagdes sociais entre pessoas que produzem determinados

comportamentos sociais com o objectivo de regular a interacg5o. Nestes

comportamentos podemos incluir os comportamentos faciais (Fridlund, 1997).

Sabemos que o contexto social pode influenciar o comportamento facial atrav6s de

caracteristicas desses mesmos contextos, presenga dos outros, exig6ncias da situagdo,

(Philippot, Feldman & Coats, 1999). Por outro lado, o comportamento facial 6 um meio

eftcaz de influenciar a interacgdo social, de modificar um contexto social, ou regular a

auto-imagem ou estado afectivo num determinado contexto (Philippot, Feldman &

Coats, 1999). Dentro dos factores contextuais que podem afectar o comportamento

facial associado is emog6es, tamb6m Manstead, Fisher e Jakobs (1999) referem que a

papel social de cada um afecta as suas emogOes e os motivos sociais, o que nos leva a

pensar na possivel influ€ncia do estatuto e das pertengas grupais ligadas e esse estatuto.

Assim, 6 importante explicitar a influ€ncia destes factores contextuais no

comportamento facial, na nossa auto-apresentagdo perante os outros, na interacgdo e nas

relag6es sociais.

Podemos comegar por dizer que, de um ponto de vista funcional, podemos afirmar

com Fridja e Tcherkassof (1997), que o comportamento facial tem uma actividade

relacional, porque 6 o comportamento que directamente modifica a relagdo do individuo

com o seu ambiente. Certos comportamentos faciais sio sinais sociais feitos com

intengdo de influenciar os outros (sorriso e choro). Funcionalmente, actividade

relacional e sinais sociais, estdo interligados, j6 que, de uma forma directa akav6s da

prontiddo para a ac96o a actividade relacional influencia ou modifica um tipo de relagdo

e de uma forma indirecta os sinais sociais servem essa relagdo porque apelam i
actividade do outro.

Compreendemos assim que, quer associado a informagdes quer emocionais, quer

sociais, existe no comportamento facial uma actividade relacional dirigida ao outro, ou

seja, ele 6 um comportamento relacional na Srea das relag6es sociais. Assim, podemos

168



Comportamento Facial : Informagdes em contextos relacionais

tamb6m entender que 6 um tipo de comportamento importante na interacado social

(Fernrindez-Dols, 1999).

De acordo com FemSndez-Dols (1988) a interacado 6 um processo de influ6ncia

mritua nos comportamentos de dois ou mais individuos, que ndo 6 necessariamente

consciente. Nesta 6 necess6rio descrever o que os individuos estSo a fazer e como o

fazem(Hinde, 1982). Num outro nivel aparece-nos o conceito de relagdo, descrita como

um conjunto de interacgdes, em que 6 necessfrio descrever o conteirdo e a qualidade das

interac96es, assim como a sua frequ€ncia e orgatrzaqdo temporal.

No comportamento facial, o conceito de interacado ligado ir presenga dos outros 6

explicado por Fridlund (1997) pela sucessdo de comportamentos faciais das pessoas que

interacfuam e das respostas a eles. Assim, o contexto da interaca5o seria um contexto

social, constituido n6o s6 pelas caracteristicas estruturais, como o lugar e as relagOes

entre os individuos, mas tamb6m por um plano comum que vem de interaca6es

anteriores.

Contudo, a sociabilidade n6o se liga s6 ir presenga fisica dos outros e a uma

audiQncia explicita, mas passa fundamentalmente pela presenga psicol6gica e audi€ncia

implicita (Fridlund, 1997). De acordo com este autor, mesmo quando estamos sozinhos

muitas vezes: tratamo-nos a n6s pr6prios como interactivos (conversa com o selfl;

agimos como se os outros estivessem presentes; imaginamos que os outros est6o

presentes; prevemos a interacado e adoptamos comportamentos faciais apropriados e

finalmente tratamos animais ou objectos como interactivos.

A estes efeitos do contexto que influenciam o comportamento facial., Fridlund

(1997) chama efeito das audiOncias, audi6ncia implicita ou explicita. Quando as pessoas

estdo sozinhas ou na presenga de outras o que difere ndo 6 a "quantidade" da

sociabilidade, mas a sua direcgdo ou o envolvimento social com outros que s6o

especificos.

Alguns estudos t6m confirmado a influ6ncia dos motivos sociais e do efeito das

audiCncias no comportamento facial. Chovil (1991) j6 tinha afirmado a influ6ncia dos

tipos de sociabilidade, pois demonstrou que a probabilidade dos comportamentos faciais

ocofferem era afectada pelos par6metros comunicativos da situagdo. Trata-se de um

estudo filmado que envolvia o escutar de uma experiCncia pessoal de outra pessoa em

quatro condig6es experimentais:face aface, separado por uma divis6ria, pelo telefone
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ou sozinho, isto 6, ouvindo um gmvador. Assim, esta autora verificou que a maior

frequ6ncia de comportamentos faciais do ouvinte foi encontrada na condigdo face a

face.

Estes estudos de interac7do face a face desencadeiam mais comportamentos faciais,

contudo Fridlund (T997) acentua, que nem sempre assim acontece, pois depende muito

do papel social que estamos a desempenhar relativamente aos outros, distinguindo enfre

a condigio "amigos" e "estranhos".

Fridlund (1994, 1997) afirma entSo que a presenga dos outros 6 particularmente

relevante nos sorrisos que s6o comportamentos faciais ligados a motivos sociais e ndo

s6o necessariamente uma expressdo de felicidade.

Assim, tamb6m os estudos de Kraut e Johnston (1919, citados por Fern6ndez-Dols

& Ruiz-Belda, 1995) t6m sido considerados como uma evid6ncia da teoria de Fridlund

(1994), pois verificam que o sorriso n6o ocorre nos acontecimentos que deveriam

despertar felicidade mas sim durante as interac96es com amigos.

Nesta linha, podemos tamb6m referenciar os estudos de Fern6ndez-Dols e Ruiz-

Belda (1995). Estes autores realizaram um estudo que utilizou filmagens de campe6es

dos Jogos Olimpicos na cerim6nia da entrega de medalhas. Distinguiram tr6s fases de

observagdo do comportamento: uma em que os sujeitos se preparam para assumir a

posigdo no p6dio, outra em que interagem com o priblico, e uma fase final em que os

atletas ouvem o hino nacional. Verificamos que observaram mais sorrisos nas fases

interactivas, ligando estes comportamentos mais a motivos sociais.

Um outro estudo (Ruiz-Belda, Fern6ndez-Dols, Carrera & Barchard, 2003) realizado

com jogadores de bowling, tamb6m revelou mais sorrisos nas fases interactivas em que

os participantes olhavam para os amigos, do que nas fases em que demrbavam os pinos.

Podemos ainda referenciar outro estudo (Ruiz-Belda et a1.,2003), que utilizou adeptos

de futebol, filmados enquanto visionavam importantes jogos de futebol, distinguindo os

epis6dios em que os adeptos reportavam terem tido uma emog6o, de fases ndo

interactivas em que olhavam para a televisdo e de fases interactivas enquanto falavam

uns com os outros. Neste estudo, os autores voltaram a encontrar mais sorrisos nas fases

interactivas.

De acordo com Fern6ndez-Dols e Ruiz-Belda (1997), todos estes estudos reportam

evid6ncias de um "efeito de audi6ncia social" que 6 restrito aos epis6dios de interacgdo
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social. Sugerem assim que a interacgdo social 6 um factor que induz o sorriso, enquanto

que a experi€ncia de felicidade ndo o induz, mas facilita o seu aparecimento.

Considerando entdo os sorrisos como sinais sociais, estes autores prop6em assim que as

causas do sorriso sdo os encontros interactivos e a presenga de qualquer emogdo, mas

uma emogdo que n6o seja necessariamente especifica. Realgam tambdm a importdncia

dos factores sociais e comunicativos na interacaSo social.

Outros estudos (Hess, Banse & Kappas, 1995) tentaram comprovar estes efeitos

sociais, utilizando caracteristicas contextuais como a presenqa de um amigo ou um

estranho e a intensidade do estimulo, com sujeitos que tinham que visionar um filme

divertido. Concluiram que os efeitos do contexto social s6 eram visiveis na condigdo

amigo, enquanto a intensidade do estimulo explicava muitos dos restantes resultados. A

este prop6sito, Wagner e Lee (1997) argumentam que se os sujeitos sorriem mais na

condigSo "amigo", quer pela presenqa fisica, quer pelo filme mais divertido, 6 porque 6

tambdm importante pensar-se naquilo que est6 a ser comunicado. Ou seja, 6

perfeitamente compreensivel que se algu6m usa o comportamento facial para sinalizar

que acha um filme divertido, comunique o quanto 6 que acha esse filme divertido ao

amigo.

Noutro estudo sobre motivos sociais, sentimentos emocionais e sorriso, Jakobs,

Manstead e Fischer (1999) descobriram que o contexto influencia o sorriso, pois na

condigSo "amigo" sorriem mais do que na condigdo "estranho", e que o sorriso aumenta

mais na condig6o "face a face". Parece que neste estudo a relagdo (amigo) influencia os

comportamentos faciais e os motivos. Tamb6m se encontraram evid€ncias de que o

comportamento podia estar ligado a informagdes emocionais. Contudo, o que

particularmente nos interessa 6 que o comportamento facial (sorriso) 6 usado como

comportamento relacional num contexto de relagdo id€ntico (amigo/presenqa fisica) ao

estudo anterior, independentemente de transmitir informagdo emocional ou n6o.

Em suma, segundo Parkinson, Manstead e Fischer (2003) os efeitos de audiOncia

podem estar relacionados com a presenga de amigos ou estranhos, e os diferentes efeitos

da condigdo "amigos" e da condigdo "estranhos" podem depender dos motivos que

estdo por detrSs do comportamento facial mas tamb6m da qualidade emocional do

estimulo. Segundo estes autores, algumas mensagens sdo mais adequadas para algumas

audiOncias e outras n6o.
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A estas ideias podiamos acrescentar que alguns comportamentos faciais sdo mais

apropriados para determinadas audiEncias do que outras, tendo em conta o contexto

relacional em que enquadramos essas audidncias, o tipo de relagdo que temos e

esperamos desenvolver, tendo certamente que usar para isso estratdgias de regulagdo da

interacgdo social. E certamente que podemos concluir que o sorriso, para al6m do facto

de ser utilizado em contextos emocionais comunicativos, constitui, sem drivida, uma

forte estrat6gia de regulagdo de interacgdo em todos os contextos estudados.

Em suma, compreendemos o comportamento facial nos contextos relacionais, como

social e relacional, onde 6 tamb6m uma forma de comunicar emogdes e afectos

socialmente e uma estrat6gia de regulagdo da interacgSo. Contudo, esta fungdo

estrat6gica, que se liga d auto-apresentagdo dos comportamentos faciais na interacgSo e

nos contextos relacionais, n6o 6 concebida por n6s como deliberada, como explicitSmos

a prop6sito do termo estratdgia, no tipo de informag6o que o comportamento facial

transmite.

Conv6m no entanto relembrar que definimos auto-apresentaqdo como a aparOncia

adequada para lidarmos com os outros, apresentando imagens de n6s pr6prios que

possam influenciar julgamentos positivos e comportamentos emp6ticos dos outros em

relagdo a n6s (Goffman, 195911993;' Leary, 1995). Na vida social, os nossos

comportamentos de auto-apresentagdo s6o dirigidos a audiCncias a quem queremos

agradar. Assim, 6 de esperar que queiramos modificar o modo como nos apresentamos

perante as audiCncias, implicitas ou explicitas. Mas isto ndo implica que as nossas

estrat6gias de auto-apresentagdo sejam deliberadas, mas tamb6m podem ndo ser

espontdneas.

Assumimos assim que as estrat6gias da auto-apresentagdo s6o essencialmente

funcionais, ndo s6 para o individuo, mas tamb6m para a interacgdo social e para as

relag6es sociais (Leary, 1995). Assim, 6 em fungdo dos contextos relacionais, onde

podemos englobar as exig6ncias e as consequ6ncias sociais e relacionais do

comportamento facial (Friedman & Miller-Herringer, l99l), que podemos compreender

a preocupaglo individual de cada um de n6s em regular o seu comportamento.

Falamos ent6o do conceito de auto-monitorizagdo, que explicita a nossa capacidade

para observar e orientar o nosso comportamento, que originou o desenvolvimento de

uma escala, Self-monitoring scale (SMS, Snyder, 1974, citado por Friedman e Miller-
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Herringer, lggl, Leary, 1995) e que nos possibilita conhecer melhor as diferenqas

individuais em termos de compet6ncias para monitorizar e controlar o comportamento,

em fungdo da forma como nos apresentamos aos outros em sifua96es sociais. Pessoas

com alto nivel de auto-monitoizagdo sdo particularmente sensiveis is pistas de

informagdo para um comportamento apropriado, observando os outros, e usando essa

informagdo como orientagdo para monitorizar a sua pr6pria auto-apresentagdo Esta 6

essencialmente uma diferenciagdo individual que pode ter repercuss6es diferentes em

contextos relacionais interpessoais, ou em contextos relacionais grupais, j6 que os

outros que observamos para orientar o nosso comportamento, pode ser um "outro"

muito pr6ximo, ou membros do mesmo grupo.

Como vimos, tamb6m existem nornas de auto-apresentagdo geral que se podem

aplicar aos contextos relacionais, guo seriam orientag6es sociais gerais no

COmpOrtamentO, OU Seja: a "norma da aUtO-apreSentagdo pOSitiva", a "norma da

profundidade da revelagdo", e a "norma da consistOncia da auto-apresentagflo" e estas

influenciam as estrat6gias no nosso relacionamento com os outros.

Assim, as nossas estrat6gias de interaca6o ou de auto-apresentagSo sdo tamb6m

estrat6gias dirigidas aos outros e is relag6es sociais, s6o estrat6gias relacionais que sdo

mais ou menos deliberadas, mais ou menos conscientes-

De acordo com Russell e Fem6ndez-Dols (1997), n6o existem comportamentos

faciais espontdneos, involunt6rios, ndo intencionais, de um lado e comportamentos

faciais artificiais, posados a pedido, noutro, mas sim comportamentos integrados num

continuum, nlo existindo assim uma distingdo tdo linear entre estrat6gias de auto-

apresentagio que s6o feitas de forma habitual pelo individuo, ou estrat6gias que sdo

deliberadas para modificar uma interacado. E assim como comportamento relacional

que devemos compreender estas estrat6gias, que pela sua fungdo relacional especifica

nos contextos sflo mais ou menos conscientes, mais ou menos intencionais.

Em relagdo ao comportamento facial, existem algumas estrat6gias de auto-

apresentagdo que gostariamos de enfatizar.lJma delas est6 relacionada com as v6rias

fung6es sociais do sorriso, que tem sido considerado como uma estrat6gia de regulagSo

de interacgdo.

Um estudo evidente da concepgSo do sorriso como estrat6gia de regulagdo de

interac96o 6 o estudo de La France e Hecht (1995) sobre o significado social do sorriso,
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em que o tipo de sorriso emitido pelo transgressor (sorriso autCntico, sorriso falso e

sorriso miser6vel) ndo influenciou o efeito de suavidade e de brandura para com ele. O

que, na opinido dos autores, influenciou, foi um "efeito de lenidade ", ou seja, o sorriso

funcionou porque os juizes viam os transgressores como sujeitos em quem se podia

confiar mais, bons, honestos, obedientes, sinceros, em relagdo aos ndo sorridentes.

Este estudo ilustra que o sorriso pode ser usado como uma estrat6gia de regulagSo

de interacgdo em situagdes complicadas do ponto de vista relacional, tanto como nas

simples, ou talvez mais. Ginsburg (2001) tamb6m se refere a este estudo (La France &

Hecht, 1995) como uma indicagdo de que o sorriso est6 fortemente ligado i interac96o

como gesto de apaziguamento.

Um outro estudo sobre os efeitos da sociabilidade no comportamento de riso feito

por Ginsburg (2001), que pressup6e teoricamente que o riso 6 mais fdcil de ocoffer em

relagdes j6 existentes e com outras pessoas, desenvolve hip6teses que prev6em que o

riso ir6 aumentar i medida que a sociabilidade aumentar, e que ser6 maior quando

houver uma relagdo preexistente (amizade). Pressup6e ainda o autor que a exist6ncia de

pr6vias relagdes poderdo influenciar o tipo de relagdes desenvolvidas. Mais, que a

relagdo entre o riso e a sociabilidade existe independentemente das respostas

emocionais reportadas. Verificamos que, de uma forma geral, os resultados apoiam a

hip6tese da sociabilidade, j5 que sempre que havia a presenga de algu6m (amigo ou

estranho) havia mais riso do que na condigdo "sozinho". Contudo, ao contrSrio do que

era esperado, o riso na condig6o mais social (amigos) n6o foi mais frequente do que na

condigdo menos social (estranho).

Ginsburg (2001) avanga ent6o a explicagdo de que as exig6ncias da situagdo podem

ser mais importantes para o comportamento do que o nivel de sociabilidade. Ou seja, a

situagdo com o estranho pode n6o ser t6o social como a interacgflo com um amigo, mas

as exigCncias da situagdo podem requerer uma reacgdo (compreens6o) mais social, que

leve a uma menor flexibilidade na resposta (existem correlagdes mais altas entre as

respostas de riso dos estranhos). Aldm disso, a interacgfio entre dois estranhos pode

requerer mais atengdo is normas, especialmente as nornas comunicativas e regras de

conversagSo.

Em suma, Ginsburg (2001) argumenta que as exig€ncias situacionais de ver um

filme divertido com um esfanho podem ter mais compatibilidade com a resposta do
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riso, dado que a condigdo "amigo" 6 mais social mas tamb6m menos avaliativa,

afirmando que a explicageo das exig€ncias situacionais podem fazer com que

compreendamos melhor os resultados de esfudos anteriores com estranhos. Avanga

entdo a interessante explicagdo de que o riso pode ter um papel muito forte em criar

lagos, estabelecer relag6es, como tem sido evidenciado por alguns estudos (pares

sociais, solidariedade grupal, criagdo de ligag6es entre mde e frlho). Numa situagdo de

humor, 6 prov6vel que a nonna saliente, de acordo com as exigCncias situacionais, seja

entdo o riso. Esta norma pode ser menos forte na condigdo "amigo", dada a relagdo

existente entre os participantes. Assim, o comportamento de riso est6 dependente das

exig6ncias situacionais, mas tamb6m das relag6es existentes, sendo uma estrat6gia

relacional.

Existem pontos fundamentais para o nosso estudo nas ideias deste autor: primeiro, o

riso 6 uma estrat{gia relacional, mas tamb6m de interacado, no sentido de que ajuda a

criar e estabelecer relagdes em contextos sociais que necessitam previamente de uma

interacgdo entre as partes. Segundo, a ideia de que os contextos entre estranhos tamb6m

sdo sociais e requerem comportamentos relacionais. Terceiro, que a melhor forma de

implementar esse actividade relacional na interacgdo, continua a ser atrav6s de

estratdgias de ac96o que s6o bem representadas pelo comportamento facial, neste caso

especifico, o riso como gerador e regulador de interaca6es.

Relativamente is fung6es sociais do sorriso, podemos ainda dizer que nas

sociedades ocidentais este 6 um comportamento facial muito valorizado, j6 que as

pessoas que sorriem mais, geralmente s6o percebidas mais positivamente (Hess,

Beaupr6 & Cheun, 2002). Obviamente esta percepgdo tem influ6ncia na forma como

nos apresentamos aos outros. Pessoas que sorriem mais s6o percebidas como mais

agrad6veis, sociais, competentes e honestas.

De acordo com La France e Hecht (1999) um contexto em que as pessoas sorriem

mais 6 nas situagSes em que t€m um poder social mais baixo (estatuto) relativamente ao

outro. A ideia 6 a de que o sorriso seria um gesto de apazignmento ou de submissdo

(Hess, Beaupr6, Cheun, 2002; La France & Hecht, 1995,1999).

Assim, as faces menos sorridentes sdo percebidas como mais dominantes

relativamente is faces sorridentes (La France & Hecht, 1999). Em geral, dominincia e

alto poder social est6o associados a faces menos sorridentes, enquanto que submissdo e
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baixo poder social estdo associados a faces mais sorridentes (Hess, Beauprd & Cheun,

2002; La France & Hecht, 1999). Tamb6m o olhar tem uma fungdo dominante, ou seja,

quando as pessoas se sentem mais competentes numa tarcfa, olham mais directamente

para os outros quando falam (Brown, Dovidio & Ellyson, 1990).

Nestas situag6es de domindncia e submissdo, existem algumas explicag6es que

ligam o comportamento do sorriso a uma pressdo para sorrir por parte das pessoas com

baixo estatuto (La France & Hecht, 1999),j6 que se n6o o fizerem, 6 prov6vel que os

outros os vejam como menos simp6ticos, menos atenciosos. Por outro lado, existe

tamb6m um "efeito de lenidade" explicado a partir de situagdes de transgressores e

juizes, que envolve uma hierarquia de submissdo/dominincia, em que o sorriso seria

usado, como j6 explicit6mos, como uma estrat6gia de auto-apresentagdo, levando os

juizes a verem os transgressores como mais honestos, pessoas de maior confianga.

Assim, nestas situagOes, o sorriso 6 uma estratdgia de apaziguamento, de suavidade, de

brandura na regulagdo da interacgSo social, ou seja, no modo como nos apresentamos e

interagimos com os outros.

A fungdo do sorriso 6 tamb6m frequentemente estudada a nivel do gdnero (La

France & Hecht, 1999), verificando-se que as mulheres sorriem mais do que os homens,

mas mais interessantepara o nosso estudo 6 que mesmo nessa 6rea se pode relacionar

este comportamento facial com o estatuto e o poder, j6 que as pessoas com mais poder

t6m mais liberdade para sorrir e neste caso ainda existem muitos contextos em que as

mulheres tOm menos poder do que os homens.

Contudo, numa revisIo de estudos sobre o sorriso, alguns autores (Hess, Beaupr6, &

Cheun, 2002) acentuam que o sorriso ndo 6 uma actividade estritamente feminina, nem

6 uma actividade em que os individuos com menos poder t6m obrigagSo de sorrir, como

6 sugerido por La France e Hecht (1999), mas trata-se essencialmente de uma

expectativa social de que as pessoas mais percebidas socialmente como menos

dominantes sorriam, e como existe uma confusdo entre percepgdes de domindncia e

g6nero, a expectativa torna-se normativa e espera-se que as mulheres sorriam. Este

conceito de expectativa normativa tamb6m se pode aplicar ao prestigio e popularidade

de certas pessoas, que esperamos que sorriam mais. Confudo, 6 nas relagOes sociais e na

interacgso social que estas expectativas sdo definidas e 6 tamb6m nesta que as fung6es

sociais de auto-apresentagdo do sorriso se definem.
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Verificamos que a fungdo mais apontada do sorriso continua a ser a de

apaziguamento, a de pedir brandura ao outro, a de regular a interacado social. Como o

apaziguamento tambdm est6 ligado ao embarago 6 de esperar que haja sinais de

preocupagao, afligdo quando as pessoas se encontram nestas situagdes. (Hess, Beaupr6

& Cheun, 2002).

Outros estudos sobre "afiliagdo" conferem ao sorriso um sinal de regulagdo de

intimidade (assim como o olhar), ou mesmo de redugSo de conflitos, mas tamb6m uma

estrat6gia para conciliar emog6es negativas (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002).

Hess, Beaupr6 e Cheun (2002) encontraram evid6ncias de que o modelo geral de

expressdo para a situagdo de dominincia 6 o sorriso menos intenso, enquanto que o

modelo de expresslo para o apaziguamento 6 o duchenne smile de intensidade m6dia.

Igualmente, comportamentos faciais diferentes entre pessoas est6o geralmente

relacionados com diferengas de estatuto. Uma concepgdo muito interessante de Zivin

(19S2) sobre o dominio do uso dos sinais n6o verbais concebe estes sinais com fun96es

sociais, utilizando o conceito de Plus Face e de Minus Face como associados

respectivamente a situag6es de dominincia e submissSo. A Plus Face estaria associada

a situagdes de vit6ria num conflito, e teria tr6s caracteristicas distintivas: sobrancelhas

mediamente levantadas (ndo as sobrancelhas caracteristicas de surpresa ou medo), mais

contacto do olhar e queixo ligeiramente levantado. A Minus Face estaria associada a

situag6es de derrota, com caracteristicas tamb6m distintas: sobrancelhas franzidas (ndo

tanto como na frrria), o contacto do olhar 6 quebrado pelo olhar para baixo, e o queixo

est6 baixado e retraido.

Zivin (1982) efectuou um estudo deste tipo de faces ao longo de v6rias idades at6 i
idade adulta. No inicio da pesquisa estas pareciam estar ligadas ao gestos de ameaqa e

submissdo do ponto de vista biol6gico, ou seja, como eram observados nos primatas ndo

humanos. De acordo com esta ligagio a autora procurou relag6es entre Plus Face e

valores altos de domindncia. Descobriu ent6o um desenvolvimento social na utilizagSo

das faces, em que nas idades de 7 a 10 anos apareciam n6o como arneaqa em sifua96es

de conflito, mas como uma impressdo de vencedor e compet6ncia social, uma forma de

regulagdo da auto-apresentagdo em idades infantis. O fen6meno de apresentagf,o de Plus

Face em situag6es de n6o conflito tinha ent6o uma impress6o de vencedor em situa96es

neutrais. Estas impress6es eram emitidas para os outros e estavam integradas com

t77



Comportamento Facial: Informag6es em contextos relacionais

outros movimentos e com o discurso, de maneira que os sujeitos n6o tinham consciCncia

da sua performance.

Afirma a autora (Zivin, 1982) que este tipo de faces podem ser "culturalmente

invisiveis", mas subliminarmente percebidas como uma impressdo de vit6ria. Os sinais

que caracterizam este tipo de faces transformam-se ao longo do tempo e aparecem com

sinais mais leves nas faces maduras. Assim, a Plus Face demonstrou ter uma fungdo de

sinalizagdo e esta fungSo segue as linhas da socializagSo.

Noutro estudo, observou ainda que estes tipos de faces tinham efeitos diferentes na

pessoa que observa, ou seja, os tempos de reacgio ao ver wa Plus Face, em contraste

com a Minus Face, eram duas vezes mais longos para qualquer resposta e tr6s vezes

mais longo para retaliag6es. Aponta uma explicagSo integrada numa perspectiva

interactiva para este facto, afirmando que a emiss6o destas faces e o imediato tempo de

reacgso resultam de selec96es de dois padrdes de interacgdo basicamente diferentes, um

tendo uma Plus Face, outro com uma Minus Face.

Em suma, este tipo de faces estS sujeito a um processo de desenvolvimento social

em que a sua frequ6ncia estS correlacionada com niveis de domindncia. O contexto em

que a Plus Face muda paru a compet6ncia social dos individuos, 6 por volta dos 7 anos.

Ao longo da idade os seus sinais tornam-se mais leves e abreviados, havendo uma maior

estabilizagdo no queixo. Estes tipos de faces seriam para a autora (Zivin, 1982) fortes

sinais sociais, decorrentes de uma aprendizagem social, que passam assim de simbolos

muito usados de infhncia, para movimentos sociais mais gerais e controlados, que

contribuem para a infer€ncia social dos outros acerca de n6s.

Em suma, seriam estratdgias de auto-apresentagdo na interacado social, ligadas d

compet€ncia social. A expressdo de vencedor, a Plus Face (ou Winner Face),levaria a

um padrdo de interacgdo menos reactivo nos outros enquanto que a Minus Face estaia

mais ligada a situagSes de submissdo, mas tamb6m a uma auto-apresentagdo que

desencadearia um pa&do de interacgso mais reactivo.

De referenciar ainda que outros comportamentos faciais, tal como os movimentos da

cabega tamb6m t6m sido relacionados com a auto-apresentagio em contextos de

dominAncia, em que algumas posig6es contrariam as posigdes de ameaga verificadas em

alguns primatas (cabega baixa). Argyle (1970) descobriu que sujeitos que ocupam um
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papel superior adoptam uma posigdo de cabega levantada, ao contr6rio de outros que

ocupam um papel inferior, adoptam uma posigdo de cabeqa baixa,

Ricci-Bitti e Zani (1997) consideram que existe uma diferenga entre posturas

dominantes-superiores e posturas submissivas-inferiores. Por exemplo, o porte direito,

ou seja poucos movimentos da cabega, movimentos pouco amplos (portanto postura

mais controlada), cabega levantada para tr6s, podem indicar uma vontade de dominar.

Um sinal da condigdo social, de um lugar importante, 6 sentar-se direito e em posigSo

central, de frente para os demais. Mehrabian (1972, citado por Ricci-Bitti & Zad,1997)

afirma que a inclinagdo para a frente, onde podemos tamb6m incluir os movimentos da

cabega, comunica uma atitude positiva perante o interlocutor. A colocagEo assim6trica

dos ombros, inclinagSo obliqua ou reclinada, medidas especificas paru a descontracado

das mSos e do pescogo, s6o indicadores de relaxamento postural. Os movimentos da

cabega (aceno e inclinagEo) tamb6m t6m sido ligados a afiliagEo e a exfroversdo, como

gestos de auto-congratulagdo, em contextos sociais ligados ao sucesso (Friedman &

Miller-Herringer, I 99 1).

Em suma, verificamos que 6 nos contextos que o comportamento facial transmite

informagdo, adquire significado, podendo mudar os pr6prios contextos e regular a

interacgdo nos contextos das nossas relag6es sociais.

Compreendemos assim que 6 atravds destes contextos relacionais, que implicam

uma audiOncia, que o comportamento facial se dirige paft a actividade relacional, sendo

ai compreendido como um comportamento relacional. No comportamento dirigido aos

outros, podemos transmitir indices de aspectos cognitivos, indices de estados afectivos,

ou regular a imagem social, atrav6s de estrat6gias de auto-apresentagdo, que podem

tamb6m ser estrat6gias de regulagdo da interacgso ou estrat6gias relacionais.

Vimos tamb6m que em contexto, o comportamento facial pode ser flexivel e

adaptativo is situagdes, com uma dindmica no tempo. E altura de realgar que 6 o nivel

interpessoal e o nivel grupal dos contextos relacionais, que nos interessa analisar no

imbito do nosso estudo.

Assim, a nossa explicitagdo da regulagdo dos comportamentos faciais tanto passa

por um nivel de an6lise interpessoal como por um nivel de anilise grupal, susceptiveis

de serem relacionados respectivamente, como vimos no capitulo anterior, com as

identidades pessoais e sociais.
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Conv6m salientar que os estudos na 6rea do comportamento facial t6m sido mais

conceptualizados a nivel interpessoal, confudo, como comportamentos relacionais de

individuos que se definem pela pertenga a um grupo, que tOm uma identidade social,

tamb6m podem ser compreendidos como estratdgias de auto-apresentagdo e de

interacgdo social, transpostas para os contextos grupais. Ali6s, 6 precisamente pelo

reconhecimento da pertenga grupal como um importante factor de influ6ncia na

regulagSo das emog6es e do comportamento facial que vamos referenciar alguns

estudos.

Em tltima anSlise, a apresentagdo separada de investigagOes ao nivel grupal na

estrutura do nosso trabalho, visa tamb6m demonstrar a falta de investigag6o na 6rea da

pertenga grupal, o que confere mais pertin€ncia i nossa abordagem.

180



Comportamento Facial: Informagdes em contextos relacionais

5. A Pertenga Grupal

Poucas investigag6es se t6m centrado na influ6ncia das pertenqas grupais nos

comportamentos faciais. No entanto, podemos apontar algumas evid€ncias empiricas

que nos levam a considerar fortemente a possibilidade de uma regulagdo do

comportamento facial associado d saliCncia identit6ria.

Verificamos que foi considerado um efeito de vantagem e um efeito de favoritismo

endogrupal no reconhecimento das emog6es e dos comportamentos faciais associados.

Na vantagem endogrupal, podemos apontar os estudos de Ambady e Elfenbein

(2002, 2003a,2003b) sobre a investigag[o das evidCncias universais e diferengas

culturais no reconhecimento da emogdo, que utilizaram fotografias de expressdes faciais

de v6rios grupos culturais, a quem pediram que reconhecessem as emo96es, tendo

verificado uma vantagem endogrupal no reconhecimento destas emog0es. Explicando

esta vantagem pela familiaridade cultural dos sujeitos, desenvolvem uma teoria

dial6ctica que integra a concepgdo da universalidade com a especificidade cultural na

comunicagdo das emog6es, afirmando ent6o a exist6ncia de dialectos emocionais

especificos de cada cultura.

Verificaram entdo que os sujeitos eram mais acurados no seu julgamento de

emogoes quando estas eram expressadas pelo grupo cultural com o qual tinham grande

familiaridade. Estes dados fomecem suporte empirico para as diferengas culturais na

compreensdo da emogdo. Na sua teoria dial6ctica, a vantagem endogrupal (grupos

culturais) 6 explicada pela adequagdo cultural entre aquele que expressa e aquele que

julga, e sugerem que a vantagem endogrupal deve estar na aparOncia das pr6prias

expressoes emocionais, pois alguns observadores ndo tinham mais pistas do que a

identidade cultural daquele que expressa.

O estudo da vantagem endogrupal no contexto emocional foi assim estendido ds

expressoes faciais, tom de voz e linguagem corporal, e consiste num efeito de

adequagdo entre aquele que expressa e aquele que percebe a mensagem emocional

(Ambady & Elfenbein,2002). Existe ent6o um comportamento colectivo relativamente

ao reconhecimento e expressdo da emogdo, que passa pela pertenga ao mesmo grupo

cultural e que 6 explicado pela exposigdo partilhada a uma mesma cultura, pela

familiaridade. Por vezes, os grupos culturais a que pertencemos, definem as nossas
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identidades sociais e este estudo traz evid€ncias para a argumentagdo de que existe uma

regulagdo do comportamento facial que passa pelas identidades.

Chamando-lhe favoritismo endogrupal, Beaupr6 e Hess (2003) tamb6m encontraram

evidCncias no estudo do sorriso que realgam a pertenga grupal. Ou seja, demonstram

que o sorriso como um comportamento social muito valorizado 6 atribuido mais

frequentemente aos membros do endogrupo do que do exogrupo. Estando o sorriso

associado com simpatia, honestidade, atrac7do e sociabilidade, 6 um comportamento

desejado para qualquer membro do endogrupo, existe assim uma influ6ncia da mesma

pertenga grupal na atribuig6o da exibigio do sorriso. Trata-se de um caso de favoritismo

endogrupal, enfatizando os autores que os seus estudos fomecem evid€ncia de que um

comportamento emocional mais valorativo 6 atribuido mais frequentemente aos

membros do endogrupo do que aos membros do exogrupo, enquanto existe uma

tend6ncia para atribuir menos sorrisos e express6es mais neutrais ao exogrupo.

Este estudo vem enfatizar a fungdo do sorriso na interacado social,

independentemente do facto de algumas vezes ser referenciado por autores (Beaupr6 &

Hess, 2003) como comportamento emocional valorizado ou como comportamento

social valorizado. Vem tambdm contribuir para a evid6ncia de que a regulagdo do

sorriso passa pela pertenga grupal e pelas identidades.

Pela auto-apresentagdo, Kirouac e Hess (1999) trazem-nos evid6ncias de que a

regulagdo do comportamento facial tamb6m se faz ao nivel grupal, tendo em conta o

estatuto social e a dominincia. Afirmam que a pertenga grupal influencia n6o s6 os

comportamentos faciais emocionais mas tamb6m o reconhecimento deles. Considerando

a interacgdo como passivel de regular aspectos das relag6es sociais como a intimidade e

o estafuto, afirmam que a pertenga grupal 6 um elemento muito importante dessa

interacA6o.

Kirouac e Hess (1999), realgam que os grupos sociais podem influenciar: a)os tipos

de acontecimentos que sdo ligados a um tipo especifico de emogdo; b) o grau de

adequaglo da expressdo de uma emogdo num contexto social atrav6s das regras de

exibigdo (normas); c) a fungdo apelativa de alguns comportamentos faciais (choro).

Estes autores (Kirouac & Hess, 1999), realgam as norrnas da emogdo, enfatizando

que algumas das diferengas encontradas est6o relacionadas com as pertengas grupais e

dentro destas com as diferengas de poder, onde segundo os autores a domindncia e o
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estatuto podem ser estabelecidos e mantidos pelo comportamento ndo verbal. Realgam

assim a dominfincia visual e menos sorrisos como associados a uma posigdo de maior

estatuto, particularmente nas diferengas de g6nero e nas hierarquias mais altas- Desta

forma, estes grupos sociais fornecem informag6o acerca destas noflnas e influenciam o

reconhecimento dos comportamentos emocionais. Igualmente as exibig6es emocionais

servem para comunicar uma pertenga grupal, especificamente a domindncia que se pode

ligar ao sexo de quem expressa e i origem 6tnica.

Em suma, para estes autores (Kirouac & Hess, 1999) a pertenga grupal pode

influenciar o reconhecimento dos comportamentos emocionais, quer pela influ€ncia de

nornas culturais, quer pela influ€ncia de normas emocionais associadas ao grupo de

pertenga gdnero.

Na regulag6o das emogOes pela pertenga grupal, Keltrer e Haidt (1999), numa

an6lise das fungdes sociais das emog6es a v6rios niveis, afirmam que embora poucos

estudos empiricos se possam colocar no nivel grupal, algumas assumpgOes te6ricas t6m

aparecido, sendo uma delas a argumentaglo de que diferentes experiCncias e exibigSo de

emogdes podem ajudar os individuos a definir e a regular pap6is e estatutos baseados no

grupo. E uma constatagdo que vem de forma indirecta evidenciar a importdncia dos

epis6dios emocionais e do estado afectivo nuclear do grupo para o estatuto.

Sdo contudo os estudos de Parkinson, Fischer e Manstead (2005) sobre emog6es nas

relagSes sociais, que ddo um maior contributo para o tema do nosso estudo. Afirmam os

autores que a regulagSo emocional passa pela pertenga aos grupos e enfatizam o

conceito de identidades sociais como tendo um papel importante na regulag6o

emocional. Para responder emocionalmente a algum evento temos de ter em conta as

consequQncias desse comportamento para as coisas que sdo importantes para n6s e as

identidades sociais s6o fundamentais porque nos definem como membros de grupos

sociais.

Embora estes autores n6o sigam a Perspectiva da ldentidade Social (Turner, 1999) e

adoptem alguns conceitos importantes da Teoria da Auto-Categoizaqdo (Turner et al.,

19S7) mas, divergindo desta teoria em outros, 6 importante acentuar que concebem que

a emogdo e a expressio associada a esta podem ser reguladas atrav6s do nivel grupal,

onde destacam o fen6meno grupal e o intergrupal. Distinguem este nivel grupal do nivel

interpessoal, distingdo que n6s tamb6m apresentamos nos contextos relacionais de
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an6lise. Para al6m disso, tambdm defendem uma regulagdo da emogdo quer pelo nivel

interpessoal, quer pelo nivel grupal.

Em suma, apresentam conceitos como didlogos emocionais, que podem ocolTer nos

grupos, tal como ocorrem a nivel interpessoal, enfatizam as emog6es baseadas no grupo,

como modos partilhados de interpretar e avaliar acontecimentos emocionais e

igualmente falam de normas para a express5o dessas emogdes nos contextos sociais.

Falam tambdm da composigdo afectiva do grupo e inclusivamente do efeito BIRG

(Cialdini et a1., 1976), nos contextos de sucesso do grupo como importantes conceitos

na regulagdo grupal e intergrupal das emogdes que tem fungdes relacionais.

Importante para o nosso trabalho, 6 que estes autores (Parkinson, Fischer e

Manstead, 2005) acentuam que compreender a regulagdo das emogdes ao nivel grupal

passa primeiramente pelo conceito de identidade e pelo conceito de normas.

Para estes autores, se a emogdo for considerada um acto comunicativo 6 mais

evidente o seu lugar no mundo social. T€m sido distinguidos diferentes aspectos do

processo emocional: acontecimentos emocionais; avaliagdo; mudangas fisiol6gicas;

tend6ncias de acgdo; expressdo e regulagSo. Parkinson, Fischer & Manstead (2005)

usam o termo "emog6o de grupo" referindo-se ao facto de que as pertengas grupais

podem interferir na forma como as pessoas experienciam e expressam as suas emog6es,

j5 que os membros podem estar expostos ds mesmas causas, interagem uns com os

outros e influenciam-se quanto is avaliagdes, emogOes e express6es. Ao partilharem

nofinas e valores, tamb6m aumentam as semelhangas nas suas avaliag6es, expressdes ou

conversas sobre as emogSes.

Em suma, estes autores consideram que as emog6es sdo processos relacionais e que

factores como os niveis interpessoais, grupais e culturais ...estabelecem o contexto para

a experiAncia, comunicagdo e regulaqdo da emogdo (Parkinson, Fischer & Manstead,

2005, p.219). Na regulagdo podemos modificar as reacgdes corporais, os nossos gestos,

as express6es. Uma assumpgdo b5sica para o nosso estudo 6 que a regulagdo emocional

proposta pelos autores implica uma regulagdo expressiva.

Ora, se a regulagdo emocional como processo relacional se pode fazer atrav6s das

pertengas grupais, ou seja, das identidades sociais, podemos igualmente pensar que a

regulaqdo do comportamento facial passa tamb6m pelas identidades pelas quais nos

definimos e interagimos em contextos sociais, especificamente contextos relacionais
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interpessoais ligados i identidade pessoal e contextos relacionais grupais ligados irs

identidades sociais. E nestes contextos que o comportamento facial se constitui uma

estrat6gia relacional e de interacgdo social, que passam por estrat6gias de auto-

apresentag6o.

185



Comportamento Facial: Informagdes em contextos relacionais

6. Comportamento Facial: Conclusflo

Inici5mos este capitulo com um esclarecimento daquilo que entendemos por

comportamento facial, enquadrando-o no comportamento ndo verbal, e afirm6mos que

nele incluimos ac96es faciais, sinais visuais, posig6es e movimentos da cabega, ou seja,

todas as condutas ligadas d face. As razdes que nos levaram a adoptar o termo

comportamento faciol devem-se a questdes de coer6ncia terminol6gica com o capitulo

das identidades, para al6m de se tratar de um termo mais abrangente que expressdo

facial e ndo estar tradicionalmente ligada a pressupostos te6ricos nesta 6rea.

Vimos que o comportamento facial pode transmitir mriltiplas informagdes, muito

para al6m da tradicional informagdo emocional, que estabelece uma relagdo directa

entre emog6es e comportamento facial. Yaloizimos tamb6m as informagdes sociais e

comunicativas e salientSmos o papel do contexto social. Referenci6mos que o

comportamento facial pode estar ligado a outros estados psicol6gicos como interesse,

fadiga (Russell & Fern6ndez-Dols, 1997), motivos sociais (Fridlund, L994), indices de

processos cognitivos (Smith & Scott, 1997) interacgdo social (Fern6ndez-Dols & Ruiz-

Belda), entre oukos. Como algumas controv6rsias de investigagdo nesta 6rea se ligam

directamente ao nosso trabalho, explicit6mo-las de uma forma breve.

Uma importante clarificagSo passa pela espontaneidade e deliberagdo dos

comportamentos faciais. Assumimos a posigdo de que estes dois tipos se integram num

continuum, onde sdo os pontos extremos, mas que raramente acontecem na realidade

social. Dissemos tamb6m que o mais prov6vel 6 encontrarmos simultaneidade, j6 que

podem existir comportamentos faciais espont6neos na sua natureza e intencionalmente

dirigidos a uma audidncia. Verific6mos que estes podem diferir no seu grau de

intencionalidade. Ao explicarmos esta assumpgdo te6rica para o comportamento facial,

estendemo-la ao termo estratdgia que tem sido conotada com deliberagdo.

Assumimos assim que o comportamento facial transmite diversas informagdes para

al6m das emocionais, que devemos analisar em contextos sociais, nas interacgdes e

relagdes sociais. Vimos tamb6m que ndo podemos usar o conceito de "padr6es

expressivos emocionais" inatos e universais, pois assumimos uma multifuncionalidade e

um modelo componencialpara o estudo do comportamento facial.
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Vimos que o modelo componencial defende que determinada configuragdo facial

pode ter um significado categ6rico (e.g., o duchenne smile) com v6rias aca6es faciais e

apar€ncia distinta. Contudo, neste modelo tamb6m os componentes ou aca6es faciais

por si s6 podem revelar informagdo (e.g., frar.zir, levantar de sobrancelhas, boca aberta).

Assumimos assim uma conjugagdo do modelo dos componentes (Smith & Scott,

l9g7) com a multifuncionalidade dos comportamentos faciais (Kaiser & Wherle,

2001b) e especific6mos algumas relagdes entre aca6es faciais e significados (Smith &

Scott, lggT), que nos permitiram conceptualizar o comportamento facial como

indicador de processos cognitivos e afectivos, como indicador de estrat6gias de auto-

apresentagdo, um sinal relacional e de regulaqdo da interacaSo.

Nos processos cognitivos ligados ao comportamento facial, vimos que podem estar

ligados ao processo de auto-categorizagdo e podem aumentar ir medida que aumenta a

saliCncia das identidades nos contextos.

Na 6rea do comportamento n6o verbal, vimos com Patterson (1999) que os

processos cognitivos e afectivos podem alterar os comportamentos. Na 6rea do

comportamento facial, vimos que as teorias da avaliagdo (Scherer, 2001b; Kaiser &

Wherle, 2001) enfatizam a codificaglo de estimulos (Scherer, 200lb) e sugerem que as

emog6es resultam de uma avaliagdo cognitiva de um acontecimento que 6

individualmente importante. Acentu6mos que estas teorias consideram que a teoria da

identidade social 6 importante (Garcia-Preto & Scherer, 2006) e, para al6m disso,

concebem os comportamentos faciais como indicadores de processos cognitivos (Kaiser

& Wherle,2001a).

Ao abordarmos os processos cognitivos que est6o associados aos comportamentos

faciais, vimos que ndo 6 s6 ao afecto ou is emog6es que se ligam mas a uma diversidade

de fung6es. Especific6mos possiveis indicadores cognitivos no comportamento facial

associado ir sali€ncia das identidades.

Nos processos afectivos, enfatiz6mos as emog6es, os epis6dios emocionais e o

afecto que podem influenciar o comportamento facial, mas n6o nos revemos na

abordagem cl6ssica das emog6es (Ekman, 1989), que encara as emogdes como um

estado psicol6gico individual com relagfio directa com a expressdo, o que n6o se

enquadra com o conceito de regulag5o das identidades nos contextos sociais.
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Consider6mos outras abordagens ao conceito de emo96o, com Averill (1994) e o

conceito de papdis emocionais, com Parkinson (1996,1998) com as emogdes como

comunicagdes e fen6menos sociais. Vimos que representam uma perspectiva

construtivista das emogdes, dindmicas, e comunicativas que acompanham a interacgdo

social e que se insere numa rede de relag6es sociais (FernSndez-Dols et al., 2000). Das

ideias destes autores, destac6mos ideias essenciais para o nosso estudo: as emog6es s6o

sociais, comunicag6es, dirigidas aos outros. Em fungdo disto, enfatiz6mos que podem

integradas nos contextos sociais e relacionais de saliCncia das identidades, com

consequ6ncias temporais.

Vimos que as emogdes devem ser ligadas ao afecto, j6 que s6o os processos

afectivos que nos interessam no nosso trabalho. Assumimos muitos dos conceitos

te6ricos propostos por Russell (2003) defende uma integragdo da perspectiva

dimensional em tomo das dimensdes agradixeVdesagrad6vel, activado/adormecido

(Russell, 1980) com a perspectiva da categoria das emo96es. Enfatizdmos tamb6m que

as suas nog6es de epis6dios emocionais e estado afectivo nuclear foram utilizadas para

explicar as reac96es emocionais entre os grupos (Smith & Mackie, 2006).

A articulagSo feita na Perspectiva da identidade Social para as reacgdes emocionais

intergrupais (Smith & Mackie, 2006), permitiu-nos assumir que um estado afectivo

nuclear pode ent6o caracteizar um grupo e n6o s6 um individuo, j6 que o grupo tamb6m

pode ser influenciado por epis6dios emocionais. Acrescentando a estes epis6dios a

dimensdo temporal acentu6mos dois tipos de consequ6ncias: num tempo mais curto

temos Ecos (ou consequCncias) nos comportamentos faciais; num tempo mais alargado

muda o estado afectivo gen6rico que caracteiza o grupo.

EvidenciSmos que alguns autores afirmaram que as teorias da avaliagdo das

emog6es (aspectos cognitivos) deveriam ser complementadas com os aspectos sociais e

relacionais das emogdes (Parkinson & Manstead, 1993) e outros concebem mesmo que

estas t6m fung6es relacionais, guo influenciam as relag6es sociais ndo s6 ao nivel

interpessoal, mas tambdm ao nivel grupal (Parkinson, Manstead e Fischer, 2005).

Especific6mos tamb6m algumas ac96es faciais que se podem ligar mais a processos

afectivos.

Vimos em seguida que a regulagdo dos comportamentos faciais se faz atrav6s dos

contextos sociais, em que a selecgso dos mriltiplos e variiiveis significados deste
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comportamento depende do contexto, de acordo com os principios perceptivos da

figura-fundo (Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997)-

Verific6mos a necessidade de usar contextos naturais, ter melhores descrigdes do

contexto, j6 que este 6 uma sequ6ncia de acontecimentos que incluem as causas e

consequ6ncias do comportamento facial (Ginsburg, 1997). Defendemos tambdm um

sistema dindmico e integrado com relagdes reciprocas de influ€ncia, pois

acontecimentos contextuais podem influenciar o significado do comportamento facial e

as caracteristicas do contexto (e.g. nivel de sociabilidade) podem influenciar o nivel de

interacgdo ligado ao comportamento facial, que assim pode mudar o contexto social e

regular a interacgflo social. Este sistema tamb6m 6 cumulativo, pois os comportamentos

faciais devem ser compreendidos em fungdo de outros no mesmo contexto, existindo

uma flexibilidade contextual e modificag6es ao longo do tempo.

Salient6mos que a interacgdo 6 um factor privilegiado para o aparecimento de

comportamentos faciais, mas tamb6m a presenga dos outros (real ou imaginada) e as

exig6ncias situacionais. Assim, estes aspectos t6m infludncia nas relagOes sociais e est6o

presentes nos contextos relacionais.

Em suma, ao entendermos que o comportamento facial pode estar ligado a fun96es

relacionais, que est6 ligado d interacgso, depende da presenga dos outros, das exig6ncias

da situagdo e que estas tamb6m podem ser relacionais, temos assim contextos

relacionais que orientam o comportamento facial nas relagdes sociais e na interacado.

Dissemos que para o nosso estudo nos interessam os contextos relacionais definidos

a nivel grupal e a nivel interpessoal. Acentu6mos que as investigagdes no

comportamento facial aparecem mais a nivel interpessoal e que recentemente t6m

aparecido algumas investigag6es que consideram a pertenga grupal como um factor de

regulagdo do comportamento facial.

Clarific6mos a forma como concebemos o conceito de normas e de motivos estes

dois conceitos. Para isso, vimos como tem sido concebida a influ6ncia das regras de

exibigdo e dos motivos sociais na regulagdo do comportamento facial. Se as regras s6o

consideradas a "etiqueta emocional de uma cultura" (Friedman & Miller-Herringer,

lggl),os motivos sociais explicam a regulagio do comportamento facial em fun96o das

exigdncias situacionais (Fridlund,lgg4),tendo-se gerado debates na investigagOes sobre

o papel das emogoes e dos factores sociais, respectivamente associados a estes
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conceitos. Acentu6mos tambdm que as regras de exibigdo explicam a "ndo expressSo

universal das emog6es" e devem ser integradas num quadro te6rico mais vasto que

inclua a regulagdo do comportamento facial (Fern6ndez-Dols, 1999).

Mostr6mos que existem evid6ncias de que os motivos sociais podem moderar os

efeitos dos contextos no comportamento facial e que as regras de exibigSo explicam

algumas variagOes (Zaalberg, Manstead & Fischer, 2004) por isso temos que considerar

a influOncia de conveng0es sociais mas tamb6m de motivos nos comportamentos

faciais.

Salient6mos ent6o que a forma como concebemos nonnas e motivos a prop6sito das

identidades e suas influ€ncias no comportamento nos ajuda a perceber melhor estes

conceitos no comportamento facial. Consider6mos ent6o que os motivos (e.g. auto-

estima, sociais) se referem d razdo fundamental de aparecimento do comportamento

facial enquanto as norrnas explicam as variagdes contextuais do mesmo comportamento

e a regulagdo nos contextos. Acentuimos que 6 com a auto-apresentagdo que melhor

compreendemos as normas e os motivos no comportamento facial.

Assim, incluimos o conceito de normas no comportamento facial nas nornas gerais

de auto-apresentagdo e do comportamento ndo verbal, havendo algumas no[nas que se

podem aplicar aos contextos sociais e relacionais: auto-apresentagdo positiva;

profundidade da revelagio; consist6ncia da auto-apresentagdo. As normas ndo verbais

podem influenciar a regulagdo do afecto e da interacado social.

Em suma, falamos de normas do comportamento ndo verbal e de auto-apresentagdo,

actuantes em contextos sociais e relacionais, funcionais, que sdo tamb6m reguladores do

afecto nas interac96es e s6o linhas de orientagSo para a pr6pria interacgdo social.

No conceito de motivos, quando ligados d auto-apresentagdo, estes podem ser

sociais e relacionais, ligados d valorizagdo nas relagdes sociais, d auto-estima e d

avaliagdo positiva pelos outros. Dissemos que estes motivos tamb6m passam pela

pertenga a grupos sociais e pela identidade pessoal.

Assumimos que a auto-apresentagdo se faz em fungdo de motivos e normas que

explicam os comportamentos faciais, desencadeando estrat6gias de auto-apresentagdo

que podem estar ligadas i regulagdo da interacgdo social.

Nas estrat6gias de auto-apresentagdo e interacgdo, explicit6mos que existe uma

influ0ncia das audiCncias (implicita ou explicita) que est6o actuantes nos contextos
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sociais e relacionais e que 6 em fungio destas que tamb6m regulamos o nosso

comportamento facial.

Finalmente, abord6mos o comportamento facial nos contextos relacionais, como

social e relacional, onde 6 tamb6m uma forma de comunicar emog6es e afectos

socialmente e uma estrat6gia de regulagdo de interacado. Esta funqdo estrat6gica liga-se

d auto-apresentagao perante as audi€ncias, onde desenvolvemos estrat6gias de auto-

apresentag6o que sdo funcionais ndo s6 para o individuo, mas tamb6m para as

interacgoes sociais e relagdes sociais. Especific6mos tamb6m diversos comportamentos

faciais que podemos ligar a estrat6gias de auto-apresentagdo e de regulagdo de

interacAdo.

Em suma, vimos assim que as estrat6gias de auto-apresentagdo sdo estrat6gias

dirigidas aos outros, mais ou menos conscientes, mais ou menos espontAneas e

salient6mos que podemos ent6o compreendO-las como estrat6gias relacionais.

Termin6mos este capitulo dando exemplos de estudos que t6m considerado a pertenga

grupal como um factor influente na regulagdo do comportamento facial, enfatizando a

escassez de investigagOes nesta 6rea, o que justifica mais a pertinOncia do nosso

trabalho.
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Identidades e Comportamento Facial: estrat6gias relacionais

l.Identidades e Comportamento Facial: Introdugeo

Nds ndo sabemos quondo ou em que circunstdncias
vdrio s tipo s de comportamento facial o correm...

(Russell & Fern6ndez-Dols, 1997, p. 23)

Para uma articulagdo mais sistemiitica dos conceitos te6ricos e evid6ncias empiricas

nos estudos sobre as identidades com os estudos sobre o comportamento facial, j6

evidenciados ao longo dos capitulos, 6 conveniente definirmos novamente o nosso

problema de estudo. Com base nele vamos especificar algumas hip6teses conceptuais

decorrentes dessa articulaqdo.

Parece-nos importante acenfuar uma constatagSo de alguns autores que, pela sua

pertinOncia, esteve sempre presente no nosso trabalho:

Embora a cogniqdo sociol tenha demonstrado que o pertenEa ao grupo tem um

impacto profundo na interpretagdo de muitos comportamentos e idormaqdo

relevante paro o individuo, e apesar da riqueza da pesquisa ndo verbal ter

estabelecido que durante a interacgdo social uma informagdo considerdvel d

transmitida ndo verbalmente, quase nenhuma pesquisa empirica tem sido dedicada

a estefoctor social central na codificaEdo e descodificaEdo do ndo verbal.

(Philippot, Feldman & Coats, 1999,p.9)

Com a Perspectiva da ldentidade Social (Turner, 1999), tamb6m demonstramos que

tanto as pertengas grupais que constituem as nossas identidades sociais, como as nossas

identidades pessoais, t6m uma influ€ncia muito grande no nosso comportamento. No

capitulo do comportamento facial evidenci6mos que este fornece diversas informag6es

nas relag6es e interac96es sociais. Necessitamos agora de articular estes estudos te6ricos

para perspectivar pesquisas empiricas.

Com Philippot, Feldman e Coats (1999), contextualizamos de forma mais geral o

nosso problema de estudo, ou seja, ao nivel dos comportamentos ndo verbais e do factor

da pertenga grupal. De forma mais especifica, o nosso trabalho tem um enfoque sobre as

identidades, sociais e pessoais, e o comportamento facial, onde podemos colocar o

nosso problema geral de estudo da seguinte forma: Como 6 que se processa a regulagfio

do comportamento facial na saliCncia das identidades?
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Ao respondermos a esta questeo esperamos de uma forma geral encontrar

comportamentos faciais que se podem relacionar mais com a sali€ncia das identidades

sociais e outros com a saliCncia das identidades pessoais em contextos sociais e

relacionais.

Num ponto que 6 comum is duas 6reas e que vem na decorr6ncia das reflex6es

anteriores sobre a falta de estudos empiricos que pudessem relacionar pertenqa grupal e

comportamento ndo verbal, verificamos que a questdo se acentua ainda mais na relagdo

entre identidades e comportamento facial. Mas, perante isto, o que nos levou ent6o a

supor que pudessem existir relag6es entre os conceitos de ambas as tem6ticas?

Primeiro, porque na saliCncia das identidades enfatizamos que os comportamentos

podem ser alterados pelas nossas identidades e nesses comportamentos incluimos os

comportamentos n6o verbais. Verificamos em seguida que um dos grandes

representantes do comportamento ndo verbal 6 o comportamento facial. Assim, 6

prov6vel que a saliCncia das identidades possam influenciar os comportamentos faciais.

Apesar de poucas, encontr6mos na literatura algumas evid€ncias indirectas que

suportam a nossa suposigdo te6rica de uma relagdo entre os dois conceitos ldentidades e

Comportamento faciaL sdo estudos que evidenciam a possibilidade de utilizagfio de

medidas ndo verbais (Mass, Castelli & Arcuri, 2000) ou que utilizaram o tom de voz, o

olhar (Weitz, lg72; Brown, Dovidio & Ellyson, 1990) ou mesmo reaca6es faciais

(Gaertner et al., 1999) na medigdo de conceitos que se relacionam com as pertengas

grupais (e.g., preconceito, cooperagdo intergrupal).

Segundo, porque nos comportamentos faciais existem algumas evid6ncias empiricas

que nos levam a pensar numa regulaglo do comportamento facial que passa pelas

identidades. Verificamos assim que alguns estudos enfatizam a pertenga grupal como

um factor de influ6ncia no reconhecimento emocional, que foi estendido is express6es

faciais, tom de yoz e linguagem corporal, chamando-Ihe vantagem endogrupal (Ambady

& Elfenbein, 2002, 2003a,2003b) ou favoritismo endogrupal no caso especifico de

atribuiqoes ao sorriso (Beaupr6 & Hess, 2003) o que nos leva a supor que esse factor de

vantagem existe tamb6m associado ao comportamento facial em geral. Por outro lado,

outros estudos afirmam que a pertenga grupal pode influenciar os comportamentos

emocionais, quer pela influ6ncia de norrnas culturais, quer pela influ6ncia de normas

emocionais associadas ao grupo g6nero (Kirouac & Hess, 1999). Contudo, 6

essencialmente pelos estudos posteriores de Parkinson, Fischer e Manstead (2005), que

mais claramente nos aparece essa possibilidade de relagdo entre os dois conceitos. Estes
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autores defendem que a regulag6o das emogdes se faz pelo nivel grupal, onde destacam

a importdncia da identidade social e das normas do grupo, e pelo nivel interpessoal. Ora,

se a esta regulagdo emocional est6 subjacente uma expressividade facial, podemos

tambdm acreditar que a regulagdo da expressividade e do comportamento facial se pode

fazer pela saliOncia das identidades sociais.

Por outro lado, podemos supor tamb6m que existe um nivel interpessoal na

regulagdo do comportamento facial que se liga is identidades pessoais, porque como

vimos, 6 neste nivel que estas s6o definidas e se tomam activas nos contextos e na

interacaSo social, e neste nivel de an6lise encontramos viirios estudos na 6rea da

comportamento facial.

Em suma, verificamos que ndo existem estudos empiricos nas duas 5reas de

investigagdo que sejam evid6ncias directas de uma relagdo entre ldentidades e

Comportamento facial, confudo existem alguns estudos que nos levam a essa

possibilidade.

A Perspectiva da ldentidade Social (Turner, 1999) constitui um campo conceptual

extenso e rico de possibilidades de investigagdo, ligado aos processos que podem

influenciar o comportamento geral, como os prot6tipos, os motivos, as norrnas e as

dimens6es das identidades (e.g., cognitiva, afectiva), que tamb6m nos permite pensar

em estratdgias de auto-apresentagdo com uma dimensdo social.

Na 6rea do comportamento facial, encontramos diversos estudos empiricos,

principalmente a nivel interpessoal, que nos fornecem informagdes diversas para

articularmos com esses processos e que podem ser enriquecidos pela forma como sdo

conceptualizados na 6rea das identidades. A nossa proposta passa por uma

complementaridade te6rica e empirica das duas 6reas, de forma a gerar possibilidades

de investigagdo que abranjam o nosso objectivo de estudo e nos permitam especificar

hip6teses conceptuais. Vejamos entSo como podemos articular os nossos conceitos.
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2. Estrat6gias em Contextos Relacionais

Tendo apresentado as razSes te6ricas e empiricas mais b6sicas que nos levaram i

suposigdo da relagdo entre ldentidades e Comportamento Facial,6 importante agora

sintetizarmos a forma como descrevemos esses conceitos em anteriores capitulos e

como nos parece plausivel a sua articulaglo.

No capitulo em que estud6mos as identidades, analis6mo-las como representagOes

de n6s pr6prios em contextos relacionais. Se essas representag6es sdo sociais e

relacionais em qualquer identidade (Onorato & Turner, 2001), seriam assim auto-

categorizagi5es que nos definem numa rede de relag6es sociais e possiveis interaca6es.

Sabemos tamb6m que essas auto-categorizag6es podem ter conteridos

representacionais que s6o colectivizantes, que nos definem enquanto membros de um

grupo, formando as nossas identidades sociais, outros que sdo singularizantes, que nos

definem enquanto pessoas singulares e fnicas, constituindo as nossas identidades

pessoais.

Podemos tamb6m dizer que essas representagdes sdo comparativas e contextuais,

cujos conteridos incluem aspectos relacionais ligados aos outros significativos- Estes

conteirdos representacionais, definidos pelas relativas semelhangas e diferenqas das

nossas comparag6es sociais, servem para estabelecer identidades positivas no mundo

das nossas relagdes sociais. S5o representag6es em contextos relacionais.

Se as identidades, influenciam os comportamentos em geral, os comportamentos

ndo verbais, e especificamente os comportamentos faciais, entdo podemos pensar que

esses comportamentos traduzem ou produzem informagio acerca delas.

Existem tamb6m processos comuns que nos permitem articular ldentidades com

Comportamento faciaL sabemos que na concepgdo multidimensional das identidades

(Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999) existem processos cognitivos e afectivos

que modificam os comportamentos. A par dessa concepgdo, ao assumirmos uma

abordagem componencial (Smith & Scoff, 1997), vimos que esses processos podem ter

indicadores diferenciados no comportamento facial, ou seja, existem algumas aca6es

faciais que s6o informag6es ou indices de processos cognitivos e outras de processos

afectivos.

Assim, podemos desde j5 pensar que a saliCncia das identidades poder6 modificar a

presenga desses indicadores, ou seja, regular o seu aparecimento no comportamento
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facial atrav6s de uma maior activagdo dos processos cognitivos, ou uma maior activagdo

de processos afectivos, com efeitos diferentes visiveis nos comportamentos faciais, de

acordo com as ideias de Deaux (2000) sobre a forga das dimensdes e diferentes padr6es

de comportamento.

Pelas concepg6es te6ricas da Perspectiva da Identidade Social salientamos que 6

possivel identificar esses processos separadamente (Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk,

1999). Contudo, sabemos tamb6m que a multifuncionalidade das ac96es faciais (Kaiser

& Wherle, 2001a) permite-nos ligar muitas vezes a mesma acgdo facial a processos

cognitivos mas tamb6m a processos afectivos.

Verificamos conceptualmente pela Perspectiva da ldentidade Social, que uma maior

activagdo dos processos cognitivos est6 ligada ao processo de auto-categorizagdo e a

uma maior saliCncia, e a maior activaqdo dos processos afectivos pode estar ligada a

epis6dios emocionais que modificam o afecto e t6m atrav6s do tempo consequ6ncias

comportamentais ligadas is emogdes grupais. Os epis6dios emocionais sio assim

estados epis6dicos que ocoffem num especifico ponto do tempo (Smith & Mackie,

2006), que influenciam o afecto em geral (Russell, 2003), mas tamb6m os aspectos

cognitivos (Tiedens & Linton, 2001), tendo em atengdo que a valOncia do afecto 6 um

moderador da categorizaqdo social (Johnson et al., 2006).

Para a modificagdo do comportamento pelos processos cognitivos e afectivos

encontramos tambdm evid6ncias desta possibilidade na 6rea do comportamento facial

que nos s6o apresentadas por Patterson (1999) nahrea do comportamento ndo verbal.

Na 6rea do comportamento facial, salientamos as teorias da avaliagdo (Scherer, 200lb;

Kaiser & Wherle, 2001a) que concebem o comportamento facial como indicador de

processos cognitivos e ligado a emog6es, mas tamb6m a afectos na teoria integrativa de

Russell (2003). Do conjunto de ideias de dois autores (Averill, 1994; Parkinson,

1996,1998) podemos dizer que as emogdes s6o sociais, sdo comunicagOes, sdo dirigidas

aos outros, acompanham as relagdes interpessoais e t6m consequ6ncias temporais. Para

a16m disso, t6m claramente fung6es relacionais nas relagdes intergrupais (Parkinson,

Fischer & Manstead, 2005). E desta forma que, para al6m de indicadores ligados a

processos afectivos, podemos tamb6m considerar que na saliOncia das identidades

alguns indicadores afectivos poderdo surgir mais como indicadores de processos

relacionais.

Em consonincia com esta assumpgdo te6rica, realgamos que na itea do

comportamento facial algumas das ac96es faciais ligadas a processos cognitivos ou
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afectivos, ou a ambos simultaneamente, sdo tamb6m ligadas a significados de

domindncia, compet€ncia social, interacgdo, entre outros, que no fundo representam

estrat6gias de auto-apresentagdo perante outro. Assim, estas estrat6gias de auto-

apresentaglo podem ter uma maior activagdo de processos cognitivos ou afectivos.

Relativamente d dimensflo estrat6gica das identidades (Modelo SIDE, Reicher,

Spears & Postmes, 1995), esta tem sido considerada por alguns autores (Spears, 2001;

Ellemers, Spears & Doosje, 2002) como importante para compreender os efeitos

contextuais, podendo ser uma estrat6gia de auto-apresentagdo do self perante uma

audi6ncia. Assim, os contextos determinam que tipo de identidade (pessoal ou social) se

apresenta aos outros (Spears, 2001), o que nos sugere a possibilidade de um efeito de

audi€ncia na regulag6o de saliCncia das identidades, integrado numa influ6ncia dos

contextos.

Desta forma, assumimos que 6 pelos contextos sociais que podemos compreender

esta dimensgo estrat6gica das identidades, particularmente a fungdo expressiva da

identidade (Ellemers, Spears & Doosje, 2OO2). Esta fun96o acentua, por exemplo, que

numa situag6o de grande envolvimento e de ndo ameaga existem modificagdes

perceptivas, afectivas e do comportamento em geral, orientadas para uma expressdo e

afirmagdo da pertenga.

Para al6m disso, se as preocupagdes sobre a auto-apresentagdo t0m sido mais aceites

na identidade pessoal, pois existem desejos de agradar aos outros (Abrams, 1996) esta

tamb6m pode existir na identidade social (Barreto & Ellemers, 2003), e se a

variabilidade do comportamento social 6 mais concebida em termos de mudanga entre a

identidade pessoal e a identidade social, isso ndo significa que a auto-apresentagdo ndo

ocora (Hogg & Abrams, 1988).

Sabemos que 6 possivel existirem estrat6gias de auto-apresentagdo nas identidades,

pois a teoria da identidade social n6o nega a sua exist6ncia, podendo mesmo haver uma

complementaridade da dimensdo social com uma dimensdo estrat6gica (Ellemers,

Barreto & Spears, 1999). Se no comportamento facial concebemos tamb6m esta

dimenslo estrat{gica na auto-apresentagio, 6 possivel pensarmos que na saliOncia das

identidades existem indicadores que s6o estrat6gias de auto-apresentagdo em contextos

sociais e relacionais.

A regulagdo pelo contexto 6 comum aos dois conceitos, Identidades e

comportamento focial, por isso, estes processos slo assim compreendidos em contextos

sociais e relacionais. Sabemos que a regulagflo da sali€ncia identit6ria se faz pelos
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contextos e a regulagdo do comportamento facial s6 tem significado em contexto. Desta

forma, entendemos que a regulagdo do comportamento facial na saliCncia das

identidades se faz pelos contextos sociais, que envolvem um mundo de relagdes sociais

que nos esforgamos por definir e uma din6mica de interac96es que procuramos

activamente regular.

Assim, nos contextos onde as identidades se tornam salientes, tamb6m os

comportamentos adquirem significado (Fem6ndez-Dols & Carroll, 1997). Sabemos que

a saliCncia de uma identidade significa entrar em funcionamento psicol6gico (Oakes,

1987), tornar-se activa num determinado contexto social (Hogg & Terry, 2001).

Conv6m clarificar que assumimos a simultaneidade da saliCncia, podendo existir uma

maior activagSo da identidade social sobre a identidade pessoal e vice-versa. Contudo,

mantemos a ideia base de que a sali€ncia da identidade social e da identidade pessoal

sdo diferenciadas do ponto de vista funcional, ou seja, podem ter diferentes influOncias

nas percepg6es, afectos e comportamentos (Tumer & Onorato, 1999). Assim, 6 possivel

pensar que as diferentes situagdes de maior ou menor activagSo produzam

comportamentos faciais diferentes.

Para al6m disso, nas situagOes em que a identidade social est6 pr6xima da exclusdo

da identidade pessoal, em que as nossas pertengas grupais 6 que sdo as principais

respons6veis pelas imagens que temos de n6s pr6prios, comparadas com as sifuagdes

em que a identidade pessoal est6 separada de qualquer pertenga grupal (e.g. dimens6o

caracteristicas pessoals) (Worchel et al., 2000), podemos eventualmente supor que

existem diferengas de comportamento facial que podem ser contrastantes. Porque para

al6m de uma diferenga funcional comportamental ligada ds diferentes saliCncias,

tamb6m o significado do comportamento facial 6 compreendido em contextos sociais e

relacionais diferentes.

Outro aspecto que nos permite relacionar os dois conceitos, 6 a sua flexibilidade nos

contextos e a dindmica atrav6s do tempo. Se nas identidades verificamos que a

flexibilidade contextual 6 uma das caracteristicas que permite a regulagdo das

identidades nos contextos (Condor, 1996), tamb6m o significado dos comportamentos

faciais varia de contexto para contexto (Fem6ndez-Dols & Carroll, 1997). Podemos

ent6o esperar que em diferentes contextos os significados dos comportamentos faciais

associados ds identidades possam ser diferentes.

Relativamente i din6mica no tempo, sabemos que as identidades tdm uma dimensdo

temporal e que podem mudar atravds do tempo (Condor, 1996). O pr6prio significado
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social das nossas identidades tamb6m pode mudar, muitas vezes num processo de

valorizagdo crescente (Deaux, 2000). Se as identidades mudam, mudam tamb6m os

processos cognitivos e afectivos que as acompanham e o modo como as apresentamos

atrav6s do comportamento facial. Assim, encontramos evid6ncias de uma dimensdo

temporal para os processos afectivos (Smith & Mackie, 2006, Averill, 1994b), que se

pode traduzir no comportamento facial. Baseados nestas evid6ncias e na relagf,o entre os

epis6dios emocionais e o afecto (Russell, 2003), assumimos a conceitualizaqdo de

"Ecos" ou consequpncias temporais dos epis6dios emocionais no comportamento facial,

observilveis num tempo mais curto e passiveis de mudar ao longo do tempo o estado

afectivo do grupo e os seus comportamentos faciais.

Definimos niveis de an5lise em que podemos compreender a regulagdo do

comportamento facial associado irs identidades, ou seja, temos um nivel grupal

subjacente d saliOncia da identidade social e i compreensSo do significado do

comportamento facial associado a essa saliOncia tamb6m. Num nivel interpessoal

compreendemos a saliEncia da identidade pessoal e contextualizamos o significado do

comportamento facial tamb6m a esse nivel de an6lise. Estes dois niveis estdo tamb6m

associados aos processos de regulagdo da interacado da identidade social e identidade

pessoal, que respectivamente se fazmais ao nivel grupale ao nivel interpessoal.

Assim, tamb6m as comparagdes sociais e relacionais que fazemos nas nossas

identidades envolvem o nivel grupal nas identidades sociais e o nivel interpessoal nas

identidades pessoais. Nas relag6es que temos com o nosso grupo tendemos a encontrar

semelhangas com os outros membros enquanto nas relag6es intergrupais procuramos

estabelecer diferengas com o exogrupo. Nas identidades pessoais, nas relagOes

interpessoais, estabelecemos comparag6es interpessoais, que envolvem diferengas

individuais, encaradas como aspectos idiossincr6ticos.

De uma forma geral estes niveis, grupal e interpessoal, determinam a forma como

podemos perceber os comportamentos faciais a eles associados, conformes aos

prot6tipos e aos aspectos colectivos da pertenga nas identidades sociais, mas mais

individuais nas identidades pessoais. Contudo, a par da identidade saliente, tambdm a

diferenciagdo dos contextos vai influenciar a maior ou menor activagdo dos processos

cognitivos ou afectivos e o desenvolvimento de estrat6gias de auto-apresentagdo e

estrat6gias de regulagdo da interacgdo como comportamentos dirigidos aos outros nas

relagoes sociais. Assim, contextos diferentes podem modificar tamb6m o

comportamento facial associado a diferentes processos. Por exemplo, num contexto
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mais afectivo de sali€ncia identit6ria, podemos esperar comportamentos diferentes de

um contexto mais cognitivo, at6 porque a componente afectiva das identidades d a que

nos permite pensar em maiores modificagdes comportamentais (Ellemers, 2001).

Sabemos que as identidades t6m orientag6es sociais e relacionais definidas em

fungdo dos contextos relacionais onde se tornam activas. Nesses contextos existem

audiCncias (implicitas ou explicitas), fazendo com que os comportamentos faciais

associados d salidncia das identidades sejam dirigidos aos outros, sendo entio

comportamentos relacionais.

Estas audiOncias podem tamb6m influenciar o modo como nos apresentamos perante

elas e como regulamos a nossa interacgSo (Fridlund, 1997). Se esta regulagdo passa

pelos motivos que determinam a activagdo das nossas identidades e dos

comportamentos a elas associados num determinado contexto, tamb6m passa pelas

noflnas que explicam as variagdes contextuais do mesmo comportamento facial na

saliOncia das identidades sociais comparado com a sali6ncia da identidade pessoal

(Terry, Hogg & White, 1999).

Em suma, 6 em fungdo das diferenciag6es dos contextos (mais afectivo ou mais

cognitivo) e dos processos envolvidos (cognitivos, afectivos, de auto-apresentagSo), dos

motivos que os determinam e das normas que os regem, que podemos compreender a

regulagdo dos comportamentos faciais associados i saliCncia das identidades.

Afirmamos tamb6m que 6 pela diferenciagdo dos contetdos, dos niveis de saliEncia, do

nivel de comparagdo social, dos diferentes motivos, e da presenga/aus6ncia de normas,

que supomos existirem diferentes comportamentos faciais na sali€ncia da identidade

social, comparativamente d saliCncia da identidade pessoal.

Ao compreendermos porque 6 que as identidades se salientam em determinado

contexto e porque razdo necessitamos delas, encontramos v6rias motivagdes na

Perspectiva da ldentidade Social (e.g., auto-estima, redugdo da incerteza). Contudo,

compreendemos estes e outros motivos de acordo com uma razdo funcional, defendida

por alguns autores (Deaux, 2000; Capozza et al., 2006), em que tanto a natureza das

identidades como as vari6veis contextuais podem influenciar a import6ncia dos motivos

nas situagdes e determinar os comportamentos.

Nos motivos subjacentes ao comportamento facial, conhecemos os motivos sociais

(Fridlund, 1994), que se podem articular com motivos de auto-estima (Hogg & Terry,

2001), pois a procura de uma avaliagSo positiva das identidades, tamb6m implica que

estas sejam reconhecidas pelos outros, por isso o modo como apresentamos essas
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identidades perante uma audi€ncia (grupal ou interpessoal) pode ser um motivo social

para o comportamento facial associado aos motivos de auto-estima das identidades.

De uma forma geral, os motivos da redugSo de incerteza (Hogg, 2006),ligam-se aos

prot6tipos e os prot6tipos influenciam a conformidade do comportamento i pertenqa

grupal, havendo uma maior certeza, maior ordem e estrufura do comportamento

enquanto que na identidade pessoal estes prot6tipos n6o existem, conferindo mais

incerleza e falta de controle no comportamento (Brown & Cappozza,2006)' Podemos

assim pensar que existe uma tend6ncia para que os comportamentos na sali6ncia das

identidades sejam mais organizados e controlados enquanto na sali€ncia da identidade

pessoal pode existir uma maior desordem e falta de controle, de acordo com a

conformidade comportamental aos prot6tipos e aspectos colectivos da pertenga.

O comportamento associado ir saliOncia das identidades tamb6m estS depende das

norrnas. Sabemos que estas determinam comportamentos mais uniformes, conformes is

norrnas nas pertengas grupais e mais idiossincrSticos nas identidades pessoais, pois aqui

regem-se por padroes pessoais. Como comportamento n6o verbal no imbito dos

comportamentos gerais, podemos pensar que a regulagSo dos comportamentos faciais se

faz emfungdo de normas grupais ou n6o. A concepgdo de noflnas nas identidades para

os comportamentos gerais (Marques et al., 2003, Cooper, Kelly & Weaver, 2003) 6

compativel com o conceito de normas dos comportamentos nlo verbais (Saarni &

Weber, lggg) e com as nofinas gerais de auto-apresentag6o (Leary, 1995). Falamos

entdo de normas do comportamento nlo verbal, acfuantes em contextos sociais e

relacionais, funcionais, que sdo tamb6m reguladoras do afecto na interacado social e sdo

indices para apr6pria interacgso social.

por outro lado, se existem norrnas de auto-apresentagdo e de comportamentos n6o

verbais num contexto grupal, estas podem enquadrar-se no conceito de exig6ncia

situacional (Ginsburg, 2001) que determina uma menor flexibilidade comportamental

nos membros do endogrupo, enquanto a ausdncia desta exigOncia pode levar a uma

maior flexibilidade comportamental na identidade pessoal.

Em suma, nos contextos com influ6ncia de normas grupais, os comportamentos

faciais podem ser mais uniformes e haver uma menor flexibilidade comportamental.

Nos contextos interpessoais de saliCncia da identidade pessoal, os comportamentos

faciais podem ser mais idiossincr6ticos e haver uma maior flexibilidade

comportamental.

203



Identidades e Comportamento Facial: estratdgias relacionais

Compreendemos tamb6m que 6 nestes contextos sociais e relacionais, nos quais

definimos as nossas identidades, gu€ as apresentamos aos outros, procurando uma

avaliagdo positiva das mesmas e ai desenvolvemos estrat6gias de auto-apresentagdo

favor6veis ds nossas identidades, eue podem ser mais ou menos espontdneas ou

deliberadas. Se as estrat6gias de auto-apresentagdo sdo essencialmente funcionais para o

individuo, mas tamb6m para a interacgdo social e para as relagdes sociais (Leary, 1995),

podemos dizer que tamb6m sdo importantes para o grupo nos v6rios contextos

relacionais em que se apresenta e insere. Sdo assim estrat6gias ligadas is nossas

relagdes sociais e is interacgdes que passam pela forma como apresentamos as nossas

identidades aos outros.

Vejamos entSo como podemos especificar algumas hip6teses conceptuais acerca da

regulag6o do comportamento facial na sali6ncia das identidades.
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3. Hip6teses ConcePtuais

Salioncia da identidade social versus saliOncia da identidade pessoal

podemos dizer que teoricamente existe um processo de auto-categoizaqdo id6ntico

irs duas identidades, mas com algumas diferengas de funcionamento quando se tornam

salientes. Na identidade social temos conteridos colectivos, sociais e relacionais

definidos em contextos relacionais grupais e intergrupais e na identidade pessoal temos

conteridos singularizantes, sociais e relacionais estabelecidos em contextos relacionais

interpessoais. Aceitando a simultaneidade da saliCncia, mantemos a ideia de que quando

entram em funcionamento psicol6gico, 6 de esperar que existam diferengas na auto-

percepgdo e na forma como estas identidades regulam os seus comportamentos nos

contextos (Turner & Onorato, 1999).

Na sali6ncia da identidade social, associados aos motivos, existem mais t6cticas

cognitivas (Hogg, 2006),ligadas a uma redugdo da incerteza e a uma maior ordem e

estrutura, enquanto na saliCncia da identidade pessoal h6 menos t6cticas cognitivas e

menor controlo e ordem (Brown & Cappozza, 2006). Alguns autores t6m acentuado

efeitos de superioridade e valorizaglo grupal na identidade social enquanto na

identidade pessoal existe uma necessidade de avaliagSo positiva (Brown & Capozza,

2006). Estas diferengas de funcionamento podem ter diferentes consequCncias no

comportamento facial. Os motivos de auto-estima, articulados com motivos sociais,

podem interferir nas duas identidades, mas como variam em fungflo da natureza das

identidades e de variiveis contextuais podem influenciar o comportamento facial de

formas diferentes nas duas saliOncias identit6rias que acontecem em contextos

relacionais diferentes.

As diferentes audiCncias a quem apresentamos as nossas identidades tamb6m t€m

diferentes influencias comportamentais. Se na sali€ncia da identidade social o fazemos

perante o endogrupo ou no contexto das relag$es intergrupais, atrav6s de

comportamentos colectivos, na identidade pessoal a audiEncia esti mais pr6xima, a um

nivel interpessoal e ai apresentamos comportamentos mais individuais. Para al6m disso,

as norrnas determinam uma maior uniformidade comportamental ou uma menor

flexibilidade na identidade social, como anteriormente enfatiz6mos. Na identidade

pessoal os comportamentos sio mais idiossincr6ticos e existe uma maior flexibilidade.
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Assim, para al6m de diferengas funcionais te6ricas (Turner et al., 1987; Turner &

Onorato, L999) existem evid6ncias empiricas de diferengas funcionais nas percepg6es

(aspecto mais cognitivo), no aspecto afectivo (Spears, 2001) e nas comparag6es sociais

com os outros (Spears, 2001; Dijksterhuis et al., 1998). Nestas comparagdes sociais,

desenvolvemos estrat6gias de auto-apresentagSo aos outros, que sio estratdgias

relacionais e estratdgias de regulaglo da interacgdo. Assim, a nossa primeira hip6tese

conceptual pressup6e estas diferengas nos comportamentos faciais associados is

diferentes saliCncias.

Hip6tese 1: Existem diferengas (ou contrastes) entre o comportamento facial

associado d sali€ncia da identidade pessoal e o comportamento facial associado d

salidncia da identidade social.

Marcadores cognitivos e afectivos das identidades

Como j5 vimos, os processos cognitivos e afectivos das identidades podem ter

indices ou ac96es faciais que sdo mais interpretadas como marcadores cognitivos e

outras como marcadores afectivos. O aspecto cognitivo pode ser definido pelo

conhecimento ou consciOncia da pertenga a um grupo, que envolve afirmagSes de

pertenga ao grupo. O aspecto afectivo pode ser definido pelo significado e envolvimento

emocional com o grupo (Ellemers, Kortekaas e Ourwerkerk, 1999). A dimensdo

cognitiva estS ligada ao pr6prio processo de categorizagdo, enquanto o aspecto afectivo

est6ligado a sentimentos de bem-estar e agradabilidade com a pertenga grupal.

Defendemos, de acordo com as sugest6es gerais de Deaux (2000), a prop6sito das

dimensdes, que uma maior forga dos processos cognitivos nas identidades (mais

sali0ncia e mais afirmagSo de pertenga), leva a determinadas modificag6es

comportamentais induzidas por essa componente, enquanto que uma maior forga dos

processos afectivos pode levar a modificagOes comportamentais diferentes. E

conveniente enfatizar que as maiores modificag6es quer ao nivel do contexto, quer ao

longo do tempo est6o mais ligadas aos processos afectivos, pois esta 6 a componente

que permite predizer maiores alteragdes comportamentais nas identidades. (Ouwerkerk,

Ellemers & De Gilder, 1999; Ellemers,200l; Ellemers eta1.,2003).
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Ora, o comportamento facial pode sinalizat acqdes cognitivas e est6 ligado ao

afecto, dai que esperamos que na saliencia das identidades algUmas aca6es faciais

estejam mais presentes. Contudo, como as principais evidOncias empiricas que

possuimos sobre o funcionamento destes processos se reportam is identidades sociais,

optamos por definir uma hip6tese conceptual com dados mais consistentes da saliCncia

da identidade social, j6 que envolve o comportamento facial e deste sabemos ainda

muito pouco. Acentuamos que a hip6tese conceptual dois que aqui definimos 6 uma

hip6tese b6sica que est6 subjacente a todo o comportamento facial na saliEncia das

identidades sociais.

Hip6tese 2: O comportamento facial apresenta marcadores de processos cognitivos

e afectivos que se produzem quando a identidade social se torna saliente.

Sali6ncia e processos cognitivos

Na relag6o que as identidades tOm com os contextos, destacamos a saliOncia, que

significa entrar em funcionamento psicol6gico (Oakes, 1987), tornar-se activa num

determinado contexto social (Hogg & Terry, 2001). Sabemos tambdm que as

identidades sdo flexiveis e dependentes do contexto, quando o contexto muda 6 muito

prov6vel que as identidades tambdm mudem. Mas tambdm podem mudar no tempo e

s6o fundamentalmente o resultado de um processo dindmico. Assim, um contexto que

ao longo do tempo promova uma maior activagdo das identidades, vai mudar a

dimens6o cognitiva dessas identidades. Por outro lado, se a dimensdo cognitiva est6

ligada d auto-cate gorizagdo e a uma maior activagdo nos contextos (Turner et al., 1987;

Spears, 2001), mudam tamb6m os indices cognitivos (Kaiser & Wherle, 2001a) ligados

a esses processos.

Sabemos tamb6m, pelas investigagfies recentes de Capozza et al' (2006), que ao

acentuar-se a homogeneidade do endogrupo relativamente ao exogrupo, por um

processo de distintividade, existe um aumento dos efeitos cognitivos nas identidades

sociais.

Em consondncia, assumimos que uma maior activagSo nos contextos e ao longo do

tempo aumenta os marcadores cognitivos visiveis no comportamento facial, o que nos

leva i definigdo da nossa hip6tese conceptual tr0s.
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Hip6tese 3: O aumento da saliOncia da identidade social induz um aumento dos

marcadores cognitivos.

Sali6ncia e estrat6gias de auto-apresentageo

Spears (2001) define uma dimens5o estrat6gica a par dos aspectos cognitivos das

identidades que definem o nivel de auto-categoizaglo e saliOncia nos contextos.

Ellemers, Spears e Doosje (2002) examinam as dimens6es contextuais que podem

modificar as estrat6gias perceptivas, afectivas e comportamentais.

Assim, podemos dizer que as preocupagdes sobre a auto-apresentagdo dependem

dos contextos e tamb6m podem ser definidas relativamente d identidade social (Barreto

& Ellemers, 2003). Uma das raz6es que pode explicar porque 6 que a expressEo das

identidades 6 muitas vezes conjugada com a auto-apresentagSo, prende-se com o facto

de que quando as pessoas expressam a sua identidade, precisam ter em conta as

audiCncias, os outros, num determinado contexto social e relacional, pois n6s ndo

ignoramos aquilo que os outros pensam de n6s e tentamos persuadi-los de como n6s nos

vimos a n6s pr6prios (Barreto & Ellemers, 2003). A nossa orientagSo social e relacional

leva a que tenhamos estrat6gias de auto-apresentagSo das nossas identidades sociais na

interacgdo social.

As estrat6gias de auto-apresentagSo na identidade pessoal est6o relacionadas com

dimensdes sociais, pois despertam desejos de agradar aos outros (Abrams, 1996). Existe

um processo de auto-monitoizagdo que tamb6m tem em conta uma audiCncia, j6 que

inclui tanto as vis6es pessoais como as visdes de outros significativos no contexto

social. Segundo alguns autores a regulag6o do self faz-se tamb6m pelas suas relagdes no

mundo e esta informagdo vai servir de orientagdo para a auto-monitorizagdo do

comportamento em fung5o das expectativas dos outros (Higgins & May, 2001). Assim,

podemos entSo pensar que os padr6es pessoais de comportamento envolvidos na

saliCncia da identidade pessoal sdo idiossincr6ticos, mas determinados tamb6m pelas

expectativas que n6s incluimos nas nossas representag6es relacionais. Muito

simplesmente, significa dizet que o como eu quero que o outro me veja, pode ser um

padrSo de refer6nciapara a identidade pessoal e pode desencadear estrat6gias de auto-

apresentagdo na interacgdo social e nas relagSes sociais.
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O mesmo processo pode influenciar as estrat6gias de auto-apresentaqAo na

identidade social. Sabemos que o modelo SIDE (Reicher, Spears & Postmes, 1995)

complementou a dimensao social da teoria da identidade social com uma dimensio

estrat6gica, e deu d teoria da auto-apresentagSo uma dimensdo social (Ellemers, Barreto

& Spears, Iggg). Contudo, A Perspectiva da ldentidade Social descreve a variabilidade

do comportamento social mais em fungdo dos aspectos colectivos nas identidades

sociais e dos aspectos individuais nas identidades pessoais, mas isto n6o significa que

n6o existem estrat6gias de auto-apresentagdo (Hogg & Abrams, 1988).

Assim, nos contextos sociais e relacionais onde apresentamos as nossas identidades

existem audi6ncias (implicitas ou explicitais) (Fridlund,1994), que podem influenciar o

modo como nos apresentamos aos outros. Estas audiCncias nos contextos relacionais

grupais, levam tamb6m a uma monitorizagdo do nosso comportamento pala

corresponderrnos is expectativas dos outros e is exig€ncias situacionais- Como

membros de um grupo as expectativas dos outros sobre n6s requerem que nos

comportemos como representantes do grupo, de acordo com os aspectos colectivos da

pertenga, com comportamentos mais conformes ds nossas identidades sociais. Por outro

lado, os nossos comportamentos t€m que estar de acordo com as nofinas grupais

actuantes num determinado contexto social, que s6 por si j6 possui nornas sociais que

orientam o nosso comportamento. Podemos entdo pensar que este conjunto de normas

(Cooper, Kelly e Weaver, 2003) criam exig6ncias situacionais (Ginsburg, 2001), que

podem levar a uma menor flexibilidade comportamental.

Assim, i auto-apresentagdo associ5mos tamb6m o conceito de monitoizagdo e

regulagdo do comportamento facial em contextos sociais, em fungdo das audiCncias e da

forma como queremos que os outros nos vejam, mas tamb6m em fungdo de exigEncias

situacionais. Ao longo do tempo 6 possivel modificar esta auto-apresentagdo, i medida

que vamos tomando mais consciOncia da forma mais positiva e favor5vel de nos

apresentarmos aos outros.

Em fung6o destas assumpg6es te6ricas, prevemos que e medida que aumenta a

sali6ncia da identidade social a monitorizagdo da auto-apresentagio vai mudar, o que

nos leva a definir a hip6tese conceptual quatro.

Hip6tese 4: O aumento da saliOncia da identidade social produz um aumento de

monitorizagdo na auto-apresentagdo.
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Auto-apresentaqeo e estatuto do grupo

A TIS e a TAC para al6m de introduzirem a influ6ncia do contexto t6m em conta a

diferenciagf,o social das audiOncias para quem a auto-apresentagSo 6 dirigida, pelo facto

de falarem de identidades sociais. Assim, a auto-apresentagdo deve ter em conta o nivel

de identificagdo (pessoal ou social) e a nat'treza da audi6ncia ou audiCncias

(endogrupo/exogrupo).

Por outro lado se pensannos que a dimensdo estratdgica se liga ao nivel do self

social e i natureza social da sua audidncia (Ellemers, Barreto & Spears, 1999), vemos

que no nivel de auto-categoizaqdo colectivo, a audiCncia pode ser composta por

membros do endogrupo ou por membros do exogrupo. No comportamento facial, vimos

que o efeito das audiCncias (Fridlund, T994; Ferniindez-Dols & Ruiz-Belda, 1995) pode

modificar o comportamento facial e o modo como nos apresentamos aos outros. No

modo como nos apresentamos a diferentes audi€ncias, n6s ndo queremos ignorar aquilo

que os outros pensam de n6s, mas pelo contrSrio persuadi-los de como n6s nos vimos a

n6s pr6prios (Barreto & Ellemers,2003).

Os motivos sociais que t6m em conta as audiCncias a quem dirigimos os nossos

comportamentos (Fridlund, 1994), podem-se articular com motivos de auto-estima

(Hogg & Terry, 2001), pois a procura de uma avaliagdo positiva das nossas identidades,

tamb6m implica que estas sejam percebidas de forma positiva pelos outros num

contexto social.

Sabemos tambdm que o grau com que a pertenga satisfaz a necessidade de auto-

estima determina a avaliagdo da pertenga, que 6 feita de forma avaloizar ou defender a

pertenga ao grupo. Assim, o processo de avaliagdo da pertenga s6 termina quando existe

uma percepgdo de superioridade pelos sujeitos (Capozza et a1.,2006). Se por outro lado

enfatizarmos que a auto-estima (componente avaliativo) s6 6 alterada pelo estatuto do

grupo (Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999), podemos ent6o pensar que nossa

auto-apresentagdo ligada a processos de avaliagdo das nossas pertengas reflecte o

estatuto do grupo a que pertencemos. No comportamento facial sabemos que existem

v6rias ac96es que t€m sido ligadas a relagdes de poder, domindncia e submissdo.

Conv6m salientar que a performance do grupo se relaciona com o estatuto em

dimens6es de compet6ncia (Branscombe, Ellemers, Spears & Doosje, 1999; Ridgeway,

2003). Se o estatuto est6 ligado d dimensSo avaliativa, i auto-estima colectiva
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(Ellemers, Kortekaas, & Ouwerkerk, 1999), a teoria dos estados de expectativa liga este

conceito is expectativas de performance e as crengas sobre um estatuto de um grupo sdo

representagdes sociais que consensualmente avaliam um grupo como mais competente

do que outro (Ridgeway, 2003). Por comparag6es sociais em dimens6es significativas

para o grupo, como por exemplo a performance, existe um processo de avaliagdo que

determina uma auto-apresentagdo do comportamento facial de acordo com o estatuto do

grupo com uma auto-estima colectiva. Num aumento de sali€ncia da identidade 6

possivel pensar que esta auto-apresentagio se torna cadavez mais presente.

Assim em fungSo de um aumento de saliOncia e da ligagdo da auto-apresentag6o ir

auto-estima e ao estatuto do grupo, definimos a nossa hip6tese conceptual cinco.

Hip6tese 5: O aumento da saliOncia da identidade social causa uma maior presenqa

de comportamentos faciais ligados ao estatuto do grupo.

Comportamentos uniformes e idiossincriticos

Com a identidade social saliente os nossos comportamentos s6o influenciados por

noffnas de grupo, enquanto na identidade pessoal activa nos orientamos mais por

factores e padrdes pessoais (Cooper, Kelly & Weaver, 2003). H6 assim um processo de

conformidade comportamental is normas de grupo na identidade social, enquanto que

na identidade pessoal o comportamento 6 mais determinado por caracteristicas pessoais

e idiossincr6ticas (Terry, Hogg & White, 1999).

Em suma, podemos de uma forma geral dizer que na sali0ncia da identidade social

existe uma uniformidade comportamental com activagdo colectiva das normas grupais

(Marques et al., 2003) e na saliOncia da identidade pessoal, existem comportamentos

idiossincriticos baseado em padroes pessoais (Hogg & Abrams, 1988).

Como o comportamento facial tamb6m est6 dependente de norrnas do

comportamento n6o verbal, que tamb6m integra uma regulag5o de afecto e da auto-

apresentagdo na interacgdo social, podemos efectivamente pensar que os

comportamentos faciais das nossas identidades sociais tamb6m s6o influenciados por

normas referentes a esses aspectos.

Se nos contextos relacionais grupais, o comportamento facial reflecte a presenga de

noflnas, nos contextos relacionais interpessoais, o comportamento facial 6 mais
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idiossincr6tico, pois 6 orientado por padr6es pessoais em processos de comparagdo

interpessoal. Com base nestas diferengas, definimos a nossa hip6tese conceptual seis.

Hip6tese 6: A sali€ncia da identidade social causa uma maior uniformidade dos

comportamentos faciais em comparagdo com a sali€ncia da identidade pessoal.

Epis6dios emocionais e comportamentos faciais

Dissemos anteriormente que num contexto mais afectivo podemos esperar

comportamentos diferentes de um contexto mais cognitivo ou mais neutro

afectivamente. Se a diferente activagdo produz comportamentos diferentes, vemos que a

componente afectiva 6 aquela que permite predizer comportamentos de acordo com a

pertenga (Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, 1999; Ellemers, 2001; Ellemers et al.,

2003), pois 6 a dimensSo que 6 capaz de determinar maiores modificag6es nos

comportamentos dos sujeitos enquanto membros de um grupo.

Esta alteragdo dos comportamentos tanto pode ser contextual, como pode variar ao

longo do tempo, pois os membros de um grupo podem sentir-se mais envolvidos

afectivamente com o seu grupo ao longo do tempo (Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder,

1999). Esta dimensdo temporal defendida por alguns autores (Smith & Mackie, 2006;

Averill, 1994b) relativamente aos epis6dios emocionais, pode ter consequ0ncias ou

Ecos no comportamento facial dos sujeitos, influenciando a curto ptazo os aspectos

cognitivos, afectivos e de auto-apresentagdo. Num periodo de tempo mais prolongado

pode alterar o estado afectivo do grupo.

As modificag6es ligadas aos contextos afectivos positivos podem facilitar a auto-

categorizagdo (componente cognitivo), pois promovem o favoritismo endogrupal e a

diferenciagdo intergrupal, e como sabemos a definigdo da nossa identidade social

depende da maximizagdo das semelhangas percebidas com os membros do endogrupo e

das diferengas intergrupais (Tumer & Onorato, 1999). Mas tamb6m podem influenciar a

auto-apresentagdo, j5 que nos contextos de sucesso ligados a epis6dios emocionais

(Cialdini et al., 1976) o modo como nos apresentamos aos outros reflecte a gl6ria com

que queremos ser percebidos.

Em suma, os epis6dios emocionais positivos ligam-se mais a motivos de auto-

estima, na procura de uma avaliaglo positiva da identidade social, que passa pela auto-
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apresentagao da mesma perante uma audiencia. Assim, os comportamentos na sali€ncia

da identidade concentram-se no sucesso do grupo e na melhoria do seu estatuto.

por outro lado, os epis6dios emocionais negativos t6m uma influ6ncia diferente na

sali6ncia da identidade social, concentrando-se noutras caracteristicas positivas do

grupo e na atracgdo social de membros importantes no grupo, de forma a ndo diminuir a

auto-estima e mantendo os comportamentos de apoio (Fisher & Wakefield, 1998). 56

que para al6m do papel da identificagSo grupal que 6 muito importante (Hogg &

Abrams, 1988; Spears, Doosje & Ellemers, 1999), podemos dizer que, em geral, os

individuos fazem um esforgo para manter a sua pertenga a um grupo quando os

contextos mudam (Ethier & Deaux, 1994).

A estas considerag6es (Johnson et al., 2006) podemos ainda acrescentar que a

val6ncia do afecto 6 um moderador da categoizagiio social. Verificamos entdo que o

afecto positivo facilita o processamento elaborado da informagdo, ou reduz mesmo a

necessidade de se recorrer a ele, aumentando a flexibilidade cognitiva e de uma forma

geral facilita a interacgdo com membros de outros grupos. Por outro lado, o afecto

negativo produz um pensamento mais elaborado por haver necessidade de se responder

mais cautelosamente ao contexto social, aumentando a atengdo a estimulos de ameaga, a

flexibilidade cognitiva diminui e aumenta o pensamento baseado no grupo (na categoria

grupal), dificultando de uma forma geral a interacado com membros de outros grupos.

Se adicionalmente pensarmos que os epis6dios emocionais negativos podem

constituir ameagas ao valor do grupo, temos v6rias indicagdes de que os processos

cognitivos serdo alterados j6 que os membros t6m tend0ncia para defender o grupo

(Branscombe, Ellemers, Spears & Doosje, L999) utilizando recursos cognitivos (Spears,

Doosje & Ellemers, 1999), havendo uma maior atengdo ao estimulo mas com um maior

esforgo de processamento de informagao (Otten & Mummendy, 2000).

Em suma, nas situagfies de afecto negativo, esperamos maiores modificagOes dos

marcadores cognitivos e de aspectos de auto-apresentagdo, que reflectem um esforgo

para salientar as caracteristicas positivas do grupo. Nas situag6es de afecto positivo,

esperamos maiores modificagdes dos marcadores afectivos e de auto-apresentaqdo, pois

o processamento da informagdo ndo 6 t6o elaborado e estS facilitado e existem motivos

sociais ligados ao sucesso que explicam a auto-apresentagdo positiva. Em fun96o destes

aspectos, definimos a nossa hip6tese conceptual sete.
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Hip6tese 7: Os epis6dios emocionais do grupo provocam alteragdes (ecos) nos

v6rios aspectos (indices) do comportamento facial dos sujeitos cuja identidade

social est6 saliente.
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4. Identidades e Comportamento Facial: Conclusflo

Neste capitulo, volt6mos a explicitar o nosso problema de estudo e o que fizemos

nos capitulos te6ricos para compreender melhor a relagdo entre os dois conceitos,

Identidades e Comportamento focial. Isto levou-nos tamb6m a explicar as razdes

te6ricas e empiricas que nos conduziram i possibilidade de relacionar os dois conceitos.

Se as nossas identidades e os processos a elas associados influenciam o nosso

comportamento e dentro deste os comportamentos ndo verbais, tambdm podem

influenciar os comportamentos faciais. Por outro lado, a pertenga ao grupo tem sido

cada yez mais considerada como um importante factor na interpretagdo dos

comportamentos faciais. Evidenci6mos assim alguns estudos que nas duas 6reas nos

permitem pensar na articulagSo dos dois conceitos referidos.

Comeg6mos a articulagfio explicando como compreendemos os conceitos. Se as

identidades sdo representag6es em contextos relacionais, os comportamentos faciais s6o

informaq6es nesses mesmos contextos. Assim, se as identidades podem influenciar os

comportamentos faciais, ent6o esses comportamentos traduzem informagdo acerca das

nossas identidades e da forma como nos definimos na 6rea das relag6es sociais.

Interlig5mos estes conceitos atrav6s de processos cognitivos, afectivos e estrat6gias

de auto-apresentagdo, compreendidos de uma forma multidimensional e multifuncional.

Assim, o comportamento facial pode ter indices distintos de cada processo ou as

mesmas ac96es faciais ligadas a diferentes fung6es. Referimos tamb6m que alguns

indicadores cognitivos e afectivos aparecem ligados a esfrat6gias de auto-apresentagdo.

Clarific6mos o conceito de dimensdo estrat6gica, ligando-a d identidade social e i

identidade pessoal e acentuando que deve ser compreendida em fung6o do nivel de

categoizaqiio e das caracteristicas contextuais onde se insere.

Acentuflmos os processos s6o compreendidos em contextos sociais e relacionais, j6

que a regulagao da saliCncia identit6ria se faz pelos contextos e a regulagdo do

comportamento facial s6 tem significado em contexto. Desta forma, considerSmos que a

regulagio do comportamento facial associado i saliOncia das identidades envolve os

contextos sociais onde definimos as identidades, onde nos relacionamos e interagimos

com os outros.

Assumimos uma diferenga funcional na saliOncia da identidade social em relagdo d

sali6ncia da identidade pessoal, que pode levar a comportamento faciais diferentes,
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pelas pr6prias caracteristicas do nivel de auto-categorizagdo e do diferente significado

contextual dos comportamentos.

Realg6mos aspectos comuns que se ligam i flexibilidade contextual e i dindmica no

tempo. Se a flexibilidade permite que compreendamos a regulagdo das identidades e dos

significados dos comportamentos faciais pelos contextos, a din6mica possibilita a

concepgSo de uma mudanga ao longo do tempo. Se as identidades mudam, mudam

tamb6m os processos cognitivos e afectivos que as acompanham e o modo como as

apresentamos atrav6s do comportamento facial.

Vimos que 6 necess6rio definir niveis de an6lise para compreender melhor a relagdo

entre ldentidades e Comportamento facial. Num nivel grupal integramos a sali6ncia da

identidade social e o significado do comportamento facial. Num nivel interpessoal

integramos a saliOncia da identidade pessoal com o significado associado do

comportamento facial. Estes dois niveis de aniilise requerem uma compreensdo

diferente dos processos de comparagdo sociais e relacionais. Ao nivel grupal temos

comparagOes intergrupais que influenciam as relagdes intergrupais e a um nivel

interpessoal temos comparagdes interpessoais que influenciam as relagdes interpessoais.

A pr6pria regulagdo da interacgSo tamb6m se faz a um nivel mais grupal, com os

membros do endogrupo ou do exogrupo, ou a um nivel mais interpessoal, que poder6

determinar comportamentos mais interactivos, j5 que envolvem mais o outro.

Finalmente, vimos que estes niveis ligados a contextos relacionais diferentes, podem

influenciar diferentemente os aspectos cognitivos, afectivos, mas tamb6m as estrat6gias

de auto-apresentagdo.

Fris5mos a importincia das audi€ncias (implicitas ou explicitas) que est6o actuantes

nos nossos contextos relacionais e que influenciam o modo como nos apresentamos

perante elas. Vimos tamb6m que os motivos se ligam d presenga dos comportamentos

na saliCncia das identidades. InterligSmos os motivos da auto-estima e os motivos

sociais.

Explic6mos tamb6m como 6 que os motivos de redugdo da incerteza podem alterar o

comportamento facial. Finalmente, acentu6mos o papel das normas na influ6ncia dos

comportamentos faciais, que sdo normas grupais, que se podem interligar ds normas de

comportamento ndo verbal e nornas gerais de auto-apresentagdo. Como estas normas

grupais n6o existem na saliOncia da identidade pessoal, explic6mos que assumimos

diferengas no comportamento facial em fungdo desta ausCncia. No entanto, conv6m

realgar que as nornas do comportamento n6o verbal e as nonnas de apresentagdo geral
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continuam actuantes e funcionais na saliCncia da identidade pessoal, mas nAo sAo

normas de grupo.

Relativamente is estrat6gias de auto-apresentagdo, dissemos que estas procuram

uma avaliagSo positiva dos outros para as nossas identidades, podem ser mais ou menos

deliberadas, sendo funcionais para o individuo, isto 6, s6o determinadas por motivagdes

mais ligadas ao grupo ou ndo. De igual forma, as estrat6gias de auto-apresentagdo

poderdo ser funcionais para as interac96es e em irltima anSlise para as relagSes sociais.

Como j6 salient6mos, as estratdgias de auto-apresentagSo como comportamentos

faciais n6o sdo distintas dos processos cognitivos e afectivos, podendo conter elementos

destes processos, mas est6o ligadas essencialmente a um processo de apresentagdo e

avaliagfio positiva das nossas identidades.

Compreendemos assim que os comportamentos faciais (cognitivos, afectivos e de

auto-apresentagdo) na saliCncia das identidades sdo fundamentalmente estrat6gias nas

relag6es sociais, que tamb6m podem ser aplicadas na regulagdo da interacado.

Em seguida especific6mos algumas hip6teses conceptuais acerca da regulagSo do

comportamento facial na saliCncia das identidades.

Importante agora 6 realizar estudos empiricos que nos permitam confrontar estas

hip6teses conceptuais com dados da realidade, e que sejam principalmente estudos

geradores de dados para uma 6rea de investigagSo pouco pesquisada.
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Vimos que os estudos sobre comportamentos faciais t€m enfatizado a quantidade de

informagSo que pode ser veiculada por este comportamento, que n6o abrange s6 os

aspectos emocionais (Ekman, 1993), mas contempla igualmente informag6es sociais e

comunicativas (Fridlund, 1997, Fernindez-Dols, 1999; Chovil, 1997). Constat6mos que

o significado destas informag6es e a sua influ€ncia nas relagdes sociais, s6 pode ser

entendida em contextos sociais e relacionais, onde tambdm definimos representagOes de

n6s mesmos, enquanto membros de um grupo ou enquanto sujeitos irnicos e singulares

que se reportam, respectivamente, is nossas identidades sociais e pessoais (Tumer et al.,

1987; Turner, 1999).

Enfatiz6mos que 6 atrav6s da regulagdo nesses contextos e da compreensdo dos

processos, noilnas e motivos, que permitem ligar os dois conceitos, que propomos

estudar as ldentidades e os Comportamentos Faciais.

Assim, posicionamo-nos na continuidade de uma "fun96o expressiva da identidade",

definida por alguns autores para uma variedade de respostas a diferentes niveis,

perceptivo, afectivo e comportamental (Ellemers, Spears & Doosje, 2002), e assumimos

com outros autores que as pess oas podem querer proclamar a identidade otravis do seu

comportamento ou podem querer concilid-la (Hogg, 2003, p.65), principalmente nas

relagoes sociais, onde o comportamento facial6 entSo uma estrat6gia relacional-

Entendemos tamb6m que d outo-cotegorizagdofornece uma identidade que regula a

interac7do com os outros (Hogg, 2006. p.37), e que esta regulagdo se pode fazer atrav6s

dos comportamentos faciais.

Assim, a articulagSo entre identidades e comportamento facial torna-se mais vi5vel

porque verificimos que o comportamento facial tem sido cada vez mais estudado nos

contextos sociais, onde aparece como uma importante estrat6gia de regulagdo de

interacafio social (Fern6ndez-Dols & Ruiz-Belda, 1995), passivel de ser ligado a

processos cognitivos (Kaiser & Wherle, 2001), afectivos (Parkinson, Fischer &

Manstead, 2005) ou como estrat6gia de auto-apresentagSo (Friedman & Miller-

Herringer, l99l; Saarni & Weber, 1999).

Em suma, nas estrat6gias relacionais e de interacaSo, o comportamento facial 6 um

indicador de processos cognitivos, afectivos e a outro nivel, de estrat6gias de auto-
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apresentageo. Dizemos a outro nivel porque as pr6prias estrat6gias de auto-apresentagdo

podem usar indicadores ligados a processos cognitivos e afectivos.

A par destas assumpgOes te6ricas, vimos que a pertenga a um grupo tem sido

apontada como um factor importante ma interpretagSo dos aspectos emocionais do

comportamento facial (Kirouac & Hess, 1999; Elfenbein & Ambady, 2002). Para al6m

disso, enfatiz6mos que a regulagdo da experiCncia emocional nos membros de um

grupo, tem sido considerada um processo relacional que passa pela regulagdo da

expressividade (Parkinson, Fischer & Manste ad, 2005).

Perante isto, pens6mos tamb6m na possibilidade de um processo de regulagdo do

comportamento facial associado i saliOncia das identidades sociais e das pessoais.

.1E assim atrav6s de uma articulagdo te6rica entre estudos das duas 6reas que passa

pela sua compreensdo nos contextos relacionais, que nos surge mais claramente definido

o nosso problema de estudo: como se processa a regulagdo do comportamento facial na

saliOncia das identidades?

A pertin6ncia da investigagdo deste problema, passa pela falta de estudos que

conjuguem estas duas 6reas, o que ndo nos permite de imediato estabelecer relag6es de

causa-efeito. Assim, do ponto de vista te6rico, esperamos que a investigagdo deste

problema contribua com resultados que possam despoletar mais pesquisas te6ricas e

empiricas em ambos os campos de estudo - identidades e comportamento facial. Do

ponto de vista pr6tico, daremos mais um passo para conhecer outra vari6vel

(identidades) que influencia o processo de comunicagdo e as estrat6gias relacionais dos

comportamentos faciais, podendo assim contribuir especificamente paru o

desenvolvimento das competOncias relacionais e desempenhos de comunicagdo em

diversos contextos (e.g. politicos, religiosos, desportivos, educativos). Para al6m disso,

temos esperanga que a gestSo do significado das informagdes dos comportamentos

faciais associados ds pertengas grupais possa abrir novas vias na resolugdo de conflitos

entre grupos.

Mas como tencionamos estudar este processo de regulag5o? Existem trOs pontos

fundamentais para essa tarefa.

Primeiro, a conceptualizagdo te6rica e operacionalizagdo da nossa vari5vel

independente (saliOncia identit6ria), que inclui a sali€ncia da identidade social como

afirmagdo da pertenga a um grupo social e a sali€ncia da identidade pessoal como

afirmagdo da singularidade e caracteristicas tnicas.
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Segundo, ao conceptualizarmos teoricamente as identidades como constructos

multidimensionais, que envolvem processos cognitivos e afectivos e tambdm estrat6gias

de auto-apresentagao, temos que definir a nossa vari6vel dependente em fungdo desses

processos. Necessitamos entdo de apresentar o conceito de comportamento facial e

operacionalizar todas as possiveis aca6es faciais encontradas na literatura que podem

ser marcadores ou indicadores desses processos em contextos de saliOncia identit6ria.

Terceiro, 6 importante a utilizagdo metodol6gica de contextos naturais interactivos

que nos permitem observar relagOes entre a vari6vel independente (saliCncia das

identidades) e a vari6vel dependente (comportamento facial), visto que podem traduzir

padr6es de interac96es espont6neos em contextos sociais, representando para n6s fontes

naturais de informagdo.

Relativamente ao primeiro ponto para levarmos a bom termo esta investigaqdo,

podemos dizer que a saliCncia da identidade social, 6 definida como a auto-

categorizag6o do sujeito enquanto membro de um grupo social (Turner et al., 1987), um

grupo psicol6gico que 6 tamb6m um grupo de refer6ncia. A identidade social 6 assim

constituida por contetidos representacionais mais colectivizantes que comp6em o

sistema cognitivo do sujeito e que sdo indissoci6veis do significado emocional e

avaliativo da pertenga (Tajfel, 1981/1983)-

Trata-se de uma perspectiva te6rica multidimensional, que tem sido acompanhada

pela investigag6o empirica (Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999). Por outro lado,

a sali6ncia de uma identidade significa que esta entra em funcionamento psicol6gico,

torna-se activa num determinado contexto social (Oakes, 1987; Hogg & Terry, 2001).

Baseados nesta definigao podemos operacionalizar a saliOncia da identidade social pela

afirmagdo e conhecimento da pertenga a um grupo ou pelos contetdos colectivizantes

presentes no discurso de um sujeito, quando fala como membro desse grupo

(componente cognitivo da pertenga).

Na mesma linha te6rica, a saliCncia da identidade pessoal 6 definida como a auto-

categorizagiiio que o sujeito faz de si como ser itnico e singular (Turner et al., 1987). E

entdo constituida por conteridos representacionais mais individualizantes que fazem

parte do sistema cognitivo do sujeito. Numa perspectiva te6rica multidimensional da

identidade pessoal (Worchel, htzzini, Coutant & Ivaldi, 2000) a dimensio que diz

respeito is caracteristicas pessoais estS separada de qualquer pertenga grupal. Este

dominio inclui tragos de personalidade, caracteristicas fisicas, compet6ncias e

habilidades, experiCncias pessoais e aspiragdes pessoais e distingue-se assim da
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identidade social. Baseados nesta definiglo e pelo conceito de saliOncia j6 explicitado,

podemos operacionalizar saliCncia da identidade pessoal tanto pelos conteirdos

singularizantes presentes no discurso do sujeito, quando fala em nome pessoal como

pela afirmagdo de singularidade relacionada com as caracteristicas pessoais.

No que diz respeito ao segundo ponto relevante paru a investigagSo do nosso

problema, a nossa vari6vel dependente, comportamento facial, 6 definida em termos de

condutas ligadas i face, incluindo categorias de acgdes faciais, componentes ou ac96es

isoladas, incluindo posig6es e movimentos da cabega. Operacionalizamos estes

comportamentos atrav6s de acg6es faciais que se ligam a possiveis indicadores de

processos cognitivos, afectivos e estrat6gias de auto-apresentagdo (das quais podem

fazer parte indicadores mais sociais e comunicacionais), retirados da literatura existente.

Temos assim como indices de processos cognitivos os componentes expressivos,

AU1+AU2 (levantar de sobrancelhas) e AU4 (fraruir de sobrancelhas), com maior

concord6ncia entre os autores (Smith & Scott, 1997; Kaiser & Wherle, 2001). O franzir

de sobrancelhas como indice cognitivo pode significar percepgdo de obst6culo ao

objectivo, incompreensdo, esforgo antecipado, concentraqdo, difrculdade (Smith &

Scoff, 1997; Kaiser & Wherle, 2001). Tambdm est6 relacionado com a diminuig6o do

campo visual (Ekman, 1979) e aparece associado i ideia de "mente" (Parkinson, Fischer

e Manstead, 2005). O levantar das sobrancelhas estS mais associado i actividade de

atengdo, dincefieza. ir novidade, ao inesperado (Smith & Scott, 1997; Kaiser & Wherle,

2001). Tamb6m assinala uma maior atengdo visual (Ekman, 1979), e pode significar

"estou a pensar agora" (Parkinson, Fischer e Manstead, 2005)

O levantar da p6lpebra inferior do olho (AU7) estd associado a mais certeza (Smith

& Scott, 1997), enquanto que o levantar da p6lpebra superior (AU5) est6 associado a

maior atengSo, i actividade e maior novidade (Smith & Scott, 1997). A boca aberta

(AU25, AU26) tamb6m pode indicar uma maior actividade de atengSo (Smith & Scott,

1997). A diminuigdo do pestanejar pode-se ligar a processos de atengdo dirigidos para o

exterior, enquanto o seu aumento significa que esses processos estSo dirigidos para o

interior. As tempestades de pestanejar (blinkstorm) podem significar apreensdo ou

dificuldade cognitiva (Teece, 1992).

Nos indices de processos afectivos podemos tamb6m considerar o franzir de

sobrancelhas (AU4), quer associado d expressdo de firria (Ekman, 1979) quer ao

desagrado (Smith & Scott, 1997). O levantar de sobrancelhas (AUl+AU2) tamb6m tem

sido apontado como sinal emocional que est6 associado a emogOes mais positivas do
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que negativas, podendo ser um sinal de surpresa ou de interesse (Ekman, 1979)- A boca

aberta (AU25, AU26) tem sido ligada a maior prazer e agradabilidade (Smith & Scott,

reeT).

Contudo, nos processos afectivos o sinal que maior concordincia tem obtido entre

os autores 6 o sorriso (AU12), que tem sido associado a agradabilidade (Smith & Scott,

lggT). Nos tipos de sorriso, o duchenne smile tem sido ligado d felicidade e alegria

(Ekman, 1990) e a contextos de humor (Zaalberg, Manstead & Fischer, 2005). O sorriso

com o levantar de sobrancelhas (AU+AU2+AU12) pode significar uma dimensdo mais

positiva das emogoes como agradabilidade, jribilo e orgulho (Wherle et a1.,2000). O

controle do sorriso pode ser uma estrat6gia individual para lidar com afectos negativos

(Kaiser & Wherle, 200la;2001b; Wherle et al., 2000) ou a pr6pria presenga do sorriso

ser uma estrat6gia para conciliar emog6es negativas (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002)-

O pestanejar (AU45) tamb6m se relaciona com os estados de dnimo, havendo

aumento nos negativos e diminuigdo nos positivos. As tempestades de pestanejar

(blinkstorm) tamb6m diminuem nos estados de 6nimo positivos (Teece, L99\. f, de

salientar que a intensidade das acgdes tem sido ligada ao nivel de activagdo (arousal)

(Smith & Scott, 1997), assim como os movimentos mais r6pidos e amplos, com maior

ritmo, podem estar associados a elagdo (agradabilidade), tal como poucos movimentos,

mais lentos, hesitantes, podem estar associados a depressdo (desagrado) (Argyle, 1975).

Para al6m dos significados ligados a processos cognitivos e afectivos, encontr6mos

outros significados sociais e comunicacionais. Aparece-nos novamente o franzir de

sobrancelhas (AU4), que pode ser considerado um eficiente captador de ateng6o do

outro (Tipples, Atkinson & Young, 2002). Como sinal conversacional estS mais

associado i importdncia, seriedade, drivida, dificuldade, mas tamb6m pode estar

associado ir Enfase de uma questdo (Ekman, 1979), e aparece mais porque pode ser um

sinal social prevalente (Ekman, 1979). O levantar de sobrancelhas (AU1+AU2) tamb6m

pode ser um sinal de conversagSo que significa questionar, duvidar, saudar, enfatizar e

pode aparecer muitas vezes porque tamb6m 6 um sinal social prevalente (Ekman, 1979).

O sorriso (AU12) tem sido ligado a um maior nivel de interaca5o social

(Fern6ndez-Dols & Ruiz-Belda, 1995; Ruiz-Belda et al., 2003), a um sinal de

apaziguamento na interacaSo (La France & Hecht, 1995; Ginsburg, 2001), ou de

submissdo, ligado a um estatuto mais inferior (Hess, Beaupr6, Cheun, 2002; La France

& Hecht, Igg5, 1999). O sorriso 6 um comportamento facial muito valorizado

socialmente, j6 que as pessoas que sorriem mais, sdo percebidas mais positivamente
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(Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002). Assim, domindncia e alto poder social est5o

associados a faces menos sorridentes, enquanto que submissdo e baixo poder social

est6o associados a faces mais sorridentes (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002; La France &

Hecht, 1999). Mas a fungdo mais apontada do sorriso continua a ser a de

apaziguamento, a de pedir brandura ao outro, a de regular a interacgso social. Como

sinal de apaziguamento tambdm pode estar ligado ao embarago e 6 de esperar que nesse

caso haja sinais de preocup agdo, afliqdo (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002). Estudos sobre

afiliagdo conferem ao sorriso um sinal de regulagdo de intimidade (assim como o olhar),

e de redugdo de conflitos (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002).

O modelo geral de expressdo para a situagdo de domindncia 6 o sorriso menos

acentuado (e.g. social smile), enquanto que o modelo de expressdo paru o

apazigtamento 6 o ducltenne smile de intensidade m6dia (Hess, Beaupr6 & Cheun,

2002). O controle do sorriso tamb6m tem sido apontado como sinal de regulagio

interactiva (Kaiser & Wherle, 2001b).

O olhar tem tambdm uma fungdo dominante, ou seja, quando as pessoas se sentem

mais competentes numa tarcfa, olham mais para o outro quando falam (Brown, Dovidio

& Ellyson, 1990). Com um significado social, temos a configuragdo facial, Plus face, ji
que se liga a compet€ncia social e situag6es de vit6ria num conflito, tendo tr6s

caracteristicas distintivas: sobrancelhas mediamente levantadas (n6o as sobrancelhas

caracteristicas de surpresa ou medo), mais contacto do olhar e queixo ligeiramente

levantado (Zivin, 1982). Por outro lado, existe outra configuragdo facial, Minus face que

6 associada a situag6es de derrota e submissdo com caracteristicas distintas:

sobrancelhas franzidas (ndo tanto como na firria), o contacto do olhar 6 quebrado pelo

olhar para baixo, e o queixo est6 baixado e retraido (Zivin,1982).

Outras ac96es com significados sociais, sdo as posig6es de cabega: as pessoas que

adoptam uma posigdo de cabega levantada (AU53) t0m um papel superior, ao contrSrio

de outros que adoptam uma posigio de cabega baixa e ocupam um papel inferior

(Argyle, 1970). Os movimentos de cabega tamb6m podem estar ligados a posturas

dominantes-superiores e posturas submissivas-inferiores. O porte direito, ou seja,

poucos movimentos da cabega, movimentos pouco amplos (portanto posfura mais

controlada), cabega levantada paratrils, podem indicar uma vontade de dominar. Sinal

de um lugar social importante, 6 sentar-se direito e em posigdo central, de frente pata a

audiOncia. A inclinagSo para a frente, comunica uma atitude positiva perante o

interlocutor. Contudo, tamb6m a inclinag5o obliqua e a reclinada, s6o indicadores de
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relaxamento postural que tOm sido ligados a posigOes de maior estatuto (Ricci-Bitti &

Zani,1997). Movimentos mais r6pidos e amplos, com maior ritmo, s6o mais empiticos

e poucos movimentos, mais lentos, hesitantes, s6o menos empSticos (Argyle, 1975). Em

contextos sociais ligados ao sucesso e ao afecto, os movimentos da cabega (aceno)

tamb6m tQm sido ligados a afiliagdo e a extroversdo, como gestos de auto-congratulagIo

(Friedman & Miller-Herringer, 1991).

Outros sinais podem estar relacionados com o controle ou actuagdo pessoal. As

ac96es faciais associadas a altos niveis de ateng6o estSo relacionadas com baixos niveis

de controlo ou actuagao pessoal, onde podemos especificar a boca aberta (AU25,

AU26), o levantar da p6lpebra superior (AU5) e o levantar de sobrancelhas (AU1+AU2)

(Smith & Scott, 1997) (ver anexo 1 para significado dos principais c6digos usados nos

estudos empiricos).

Como podemos ver, os indicadores revistos t6m uma multifuncionalidade (Kaiser &

Wherle, 200Ia,2001b), com significados ligados a fungdes cognitivas, afectivas, mas

tamb6m sociais e comunicacionais, podendo indicar processos cognitivos, afectivos,

mas tamb{m podem traduzir estrat6gias de auto-apresentagSo quando estes significados

sdo integrados em contextos relacionais.

A prop6sito do terceiro ponto relevante para a nossa investigagdo, que diz respeito i

utilizagao dos contextos naturais, podemos dizer que esta op96o tem sido cada vez mais

enfatizada na 6rea do comportamento facial (Russell & Fern6ndez-Dols, 1997;

Ferniindez-Dols & Carroll, 1997; Fernlindez-Dols & Ruiz-Belda, 1995), mas tamb6m

existem alguns estudos na 6rea das identidades que t6m privilegiado esta metodologia

(Cialdini et al., 1976; Fisher & Wakefield, 1998). De acordo com alguns autores

(Fem6ndez-Dols, 2006), uma descrigdo detalhada da informagdo apresentada nos

comportamentos quotidianos seria uma esp6cie de teste de realidade antes de se fazerem

reivindicag6es te6ricas. Este tipo de procedimento serviria para evitar conclus6es

prematuras e programas de pesquisa ineficientes. Para al6m disso, verificamos que a

pr6pria psicologia social 6 inspirada pelas descrig6es da linguagem quotidiana, com

quem partilha assumpg6es bSsicas acerca da realidade. Pelas palavras do pr6prio autor,

podemos dizer que seriam: excursdes sauddveis aos proibidos e normalmente

territfirios ex6ticos da hist6ria naturol, tal como aqueles calmos que Darwin fez a

bordo do HMS Beagle antes de desenvolver a sua teoria revolucionaria (Fernindez-

Dols, 2006,p.132).
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Neste trabalho, os contextos naturais foram utilizados para pesquisar possiveis

relag6es entre duas variSveis. Esta opgdo foi feita nos dois estudos empiricos realizados,

sendo o primeiro, um estudo de observagdo natural, e o segundo, um experimento

natural (Fern6ndez-Dols, 1990), cujos aspectos especificos serdo descritos na

apresentagdo de cada um, mais i frente.

Nos pr6ximos capitulos, vamos entSo apresentar dois estudos empiricos

directamente relacionados com o nosso problema de investigagSo.

O EE1, um estudo explorat6rio, de observagSo natural, pretende estabelecer relagdes

de associagdo entre identidades e comportamento facial. O EEz, um estudo que

aproveita um contexto natural de modificagdo da sali6ncia da identidade social, pretende

estabelecer relagdes causais, explorar outras associag6es e contribuir para a clarificagEo

dos possiveis processos que explicam os resultados.

No final, esperamos que atrav6s da an6lise e significado do comportamento facial

associado i saliCncia das identidades, possamos esbogar algumas linhas de orientagdo,

que nos permitam sugerir outros estudos empiricos que contribuam para a compreensSo

desta regulagdo, tanto na interacgdo social, como nas relagdes sociais.
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Estudo Empirico I

L. Estudo Empirico 1: Introdugeo

Em fungdo do estudo te6rico apresentado, das necessidades ligadas ao nosso

problema de estudo que identific6mos na introdugdo aos estudos empiricos, surge neste

EEl a decisdo de escolha de uma pertenga grupal associada a uma identidade social que

se possa enquadrar em todas as nossas preocupag6es te6ricas e metodol6gicas, tendo

decidido escolher o grupo de pertenga politico, por razOes que passamos a explicar.

Sabemos que existe uma articulagdo entre a Perspectiva da identidade social

(Turner, 1999) e as identidades politicas, em que alguns autores t6m revisto v6rios

pontos desta perspectiva para uma melhor compreensdo da psicologia politica, da

pr6pria identidade politica (Brewer, 2001; Huddy, 2001) ou mesmo aspectos da

identificagio com um determinado partido politico (Greene, 1999).

Fundamentalmente, temos nog6o de que a pertenga grupal politica tem importincia

para o sujeito e 6 um grupo de refer6nciapara os politicos de carreira, ou seja, existe um

grupo psicol6gico, no sentido de Turner et al. (1987). Importante, tamb6m 6 o facto do

estafuto de um grupo politico estar em constante confronto com o estatuto de outros

grupos politicos, que disputam o poder, e neste confronto, existem processos de

comparagdo e competigdo, importantes na identidade social e na discriminagdo

intergrupal (Vala, 1996; Monteiro, Lima &Yata,1991).

Para a16m disso, a pertenga grupal 6 priblica, sendo os sujeitos identificados como

membros desses grupos, portanto a imagem social e o modo como se apresentam aos

outros 6 importante (Goffman, 195911993). Essa imagem social tem sido utilizada em

alguns estudos, que usam entrevistas em video para estudar a identificagdo ao grupo

(Kelly, 1989) ou para estudar as reac96es emocionais aos lideres politicos (Bourgeois &

Hess, 1999). Existem tamb6m evid€ncias de que os individuos com mais compet6ncias

no comportamento n6o verbal causam melhor impressdo e avaliagdo favor6vel nos

outros (Kirouac & Hess, 1999).

Por tudo isto, pensamos que o modo como o membro de um grupo politico afirma a

sua pertenga deve ter comportamentos faciais que sdo utilizados como estrat6gias

relacionais para gerir a sua imagem social e obter uma avaliagdo positiva por parte da

audiCncia que o observa, para al6m de reflectirem o estatuto do grupo politico a que este

pertence. Esta avaliagSo positiva por parte dos outros 6 provilvel que se estenda tamb6m
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ao modo como afirma a sua identidade pessoal. Utilizamos neste estudo a entrevista em

video, em dois progftlmas de entretenimento, da mesma pessoa, publicamente conhecida

como membro de um partido politico e conhecida por ser extrovertida e comunicadora.

Na investigagdo do nosso problema, as decisdes a tomar envolvem tambdm a

metodologia que vamos usar. Tratando-se de um campo onde n6o existem investigag6es

que nos direccionem claramente para a escolha criteriosa de acades faciais ligadas d

varirivel dependente, opt6rnos por um desenho de investigagdo que nos permitisse

seleccionar e filtrar a procura dessas acgdes, assim como produzir e especificar relag6es

entre elas. A revisdo de literatura j6 nos conduziu a considerar algumas acades ou

componentes faciais que podem tamb6m estar relacionadas com a saliOncia das

identidades, mas por outro lado, vamos tentar abrir o leque de componentes a estudar,

dada a escassez de estudos sobre esta tem6tica.

Decorrente destas raz6es, opt6mos por realizx um estudo explorat6rio e

seleccioniimos um contexto natural, espont6neo, para efecfuarmos uma observagdo

passiva, em que ndo manipulamos a variSvel independente mas pretendemos estabelecer

relagdes estatisticas entre esta e a vari6vel dependente observada (Fern6.ndez-Dols,

lee0).

Estamos conscientes de que nos contextos naturais existem muitas vari6veis que nio

s6o controladas, o que limita o nosso estudo, mas estes s6o sem drivida, os contextos

explorat6rios que nos possibilitam uma melhor observagSo dos comportamentos faciais

espontdneos na interacado social. Assim, decidimos observar comportamentos faciais

(registados em video) no mesmo sujeito em dois contextos de entrevista o mais

semelhantes possiveis, j6 que para estabelecer relagdes de associagio entre as vari6veis

6 melhor observ6-las pelo menos em dois contextos.

Neste estudo de exploragEo e de observagio, a partir de contextos naturais, o

objectivo 6 estabelecer relagdes de associagdo entre a varidvel sali0ncia das identidades

e a vari6vel comportamento facial, distinguindo saliCncia da identidade social de

saliEncia da identidade pessoal. Relativamente is hip6teses conceptuais definidas no

terceiro capitulo da parte te6rica, este estudo s6 pretende analisar a hip6tese conceptual

l que6aseguinte:

Hip6tese l: Existem diferengas (ou contrastes) entre o comportamento facial

associado i saliOncia da identidade social e o comportamento facial associado i
saliOncia da identidade pessoal.
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2. M6todo

2.1. Desenho de Investigagflo

EfectuSmos um estudo de observagSo em dois contextos naturais. Observ6mos o

registo videogr6fico do mesmo sujeito em dois programas de entretenimento (talk

shows) em que este participou (Herman Sic e Noites Marcianas). No contexto social

informal em que este tipo de programas ocoffe podemos observar uma maior

fl exibilidade comportamental e espontaneidade de comportamentos faciais.

2.2. Sujeito

Escolhemos um sujeito em dois contextos de entrevista, ou seja, um membro de um

grupo politico, que tivesse participado em dois programas televisivos de entrevista com

base nos seguintes crit6rios:

o O entrevistado 6 publicamente associado ao facto de ser militante de um partido

politico;

o As entrevistas deveriam conter perguntas de natureza pessoal e grupal;

o As entrevistas deveriam ser planeadas e n6o de rua.

O leque de possibilidades para a escolha do nosso sujeito, foi inicialmente qualquer

programa televisivo, contudo s6 nos progftlmas de entretenimento 6 que conseguimos

encontrar as duas indugdes de saliOncia (pessoal e social).

Com base nos crit6rios mencionados, seleccion6mos um sujeito do sexo masculino,

publicamente conhecido como membro de um grupo politico, com boa capacidade de

comunicagSo e com um estatuto elevado. E um sujeito habituado a ser filmado e

caracterizado publicamente como um dos dirigentes do partido politico a que pertence.

2.3. Material

Utiliz6mos duas cassetes gravadas em VHS numa estagdo de televisSo, contendo

dois programas de entretenimento em que participava o mesmo sujeito.
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2.4.Procedimento

Depois de termos feito uma pesquisa sobre a participagSo de politicos em dois

progftrmas televisivos com caracterfsticas semelhantes, decidimos escolher um sujeito,

membro de um partido politico, convidado para dois programas de entretenimento.

Opt6mos por estes contextos naturais pelo facto de serem caracterizados por uma maior

flexibilidade nas perguntas do entrevistador, ou seja, tanto podemos encontrar indugdes

de sali€ncia de identidade pessoal como indugOes de saliOncia de identidade social.

Contact6mos a estagdo de televisdo que detinha os direitos de imagem dos programas e

das entrevistas e compr6mos duas cassetes VHS dos mesmos. Estas cassetes foram

depois sujeitas a um trabalho de edig6o, onde foi colocado um TCG (Time Code

Generator). Analis6mos em seguida o discurso do sujeito, constituimos unidades de

texto que categoriziimos em termos de saliOncia da identidade social e pessoal e

codificiimos estas unidades numa durag6o m6xima de 5 segundos.

2.5. Variivel Sali0ncia Identitiria

2.5.1. Sali6ncia de Identidade Social

Baseados no conceito de identidade social e sali0ncia, explicitado na introdugEo aos

estudos empiricos, operacionaliziimos sali€ncia de identidade social como

representagSes de si colectivizantes presentes no discurso do sujeito.

Indicadores de medida: utilizagdo no discurso do sujeito do termo'N6s", das formas

verbais associadas ou em geral da primeira pessoa do plural.

2.5.2. Sali6ncia de ldentidade Pessoal

Baseados no conceito de identidade pessoal e saliEncia, explicitado na introdugdo

aos estudos empiricos, operacionaliziimos saliOncia da identidade pessoal como

representag6es de si singularizantes presentes no discurso do sujeito.

Indicadores de medida: utilizagSo no discurso do sujeito do termo "8u", das formas

verbais associadas ou em geral da primeira pessoa do singular.

233



Estudo Empirico I

2.6. Y ariivel Comportamento Facial

Na defini96o das ac96es faciais a observar, decidimos incluir as principais unidades

de ac96o apresentadas na introdugdo aos estudos empiricos como possiveis indicadores

faciais da saliCncia das identidades (AUl; AUZ; AU4, AU5; AU6; AU7; AUIZ; AU25;

AlJ26, AU45), codificando-as em combinag6es de ac96es em alguns casos (AUI+AU2

e sorrisos). Acrescent6mos AUI+AU4, explorando a possibilidade de estar ligada

tamb6m a processos cognitivos

Nos movimentos de cabega a literatura n6o 6 muito explicita sobre estes, tendo

incluido s6 os movimentos de mudanga de direcgdo e inclinagio (AU5l; AU52; AU55;

AU56), dado que o levantar e abaixar da cabega seriam dificeis de observar de forma

correcta. Relativamente d direcgso do olhar, para al6m dos dados na literatura n6o serem

muitos, consideriimos que seria muito dificil de codificar.

Tent6mos codificar os olhos fechados (AU43E), para a16m do pestanejar que j6

referimos (AU45), acrescentilmos o discurso (AU50) e a localizaglo temporal de

expressoes n6o acompanhadas de discurso (reacgSo inicial, final e pausa de discurso), j6

que o nosso objectivo tamb6m passava pela exploragdo de aca6es faciais que poderiam

estar ligadas i sensagSo de prazer (olhos fechados, Kaiser & Wherle, 2001b) e de acades

que pudessem estar associadas a uma interac96o com o interlocutor (reacades e pausas

no discurso), embora na literatura s6 haja evid6ncias indirectas dessa relagdo (e.g.

estudos sobre o sorriso como instrumento de auto-apresentagSo).

Como indicadores, utiliz6mos a frequ6ncia, a duragdo e a intensidade. De acordo

com alguns autores, quando possivel, 6 recomend6vel a :utilizagdo simult6nea da

frequ6ncia e duragEo (Sackett, Rupenthal & Gluck, 1978). Contudo, a duragio s6 foi

utilizada relativamente a acgdes faciais capazes de alterar de forma mais evidente a

apar€ncia facial do sujeito. Operacionalizrimos o comportamento facial atrav6s das

aca6es faciais que passamos a descrever.

a) Unidades de ac96o facial isoladas: AUI; AU2; AU4; AU5, AU6, AU7,

AUl2; AU25 ; AU26.

Indicadores de medida: frequOncia e intensidade

b) Combinag6es de ac96es faciais : AUI+AU2; AU1+AU4

Indicadores de medida: frequ6ncia e intensidade

c) Olhos fechados, pestanejar e discurso: AU43E ; AU45; AU50
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Indicadores de medida: frequ6ncia

d) Sorrisos: Duchenne smile (AU6 + AU12; com ou sem AU7)

Social smile (AU7 + AUl21, sem AU6)

Indicadores de medida: frequOncia

e) Movimentos de cabega: AU5l, AU52, AU55, AU56

lndicadores de Medida: frequ€ncia, intensidade

f) Localizagio temporal de acades faciais (sorrisos, AU4,AUI+AU2, AUI+AU4)

n6o acompanhados de discurso:

- ReacASo inicial (RI), que ocorrem no inicio da resposta do entrevistado;

- Pausas no discurso (PD), que ocorrem em pausas do discurso.

- Reacgdo final (RF), que ocorrem no final da resposta do entrevistado.

g) Duragflo de ac96es (AUI+AU2; AUI+AU4; AU4; AU7 ; AU12) com os

seguintes crit6rios:

- Breve durag6o: inferior a 1 segundo

- M6dia duragSo: entre I e 3 segundos

- Longa durag6o: superior a 3 segundos

h) Intensidade de acgdes (excepto AU5l; AU52; AU55; AU56):

- Baixa, com os valores A e B

- M6dia, com os valores C

- Elevada, com os valores D e E

2.7. Anilise de Contefdo

Utilizrimos um procedimento de an6lise de conterido ao discurso do entrevistador e

do sujeito, que nos permitiu categoizar as perguntas como indugEo da saliOncia da

identidade social, pessoal ou "outra" e as respostas como expressSo de sali€ncia da

identidade social, pessoal ou "ambas".

Na an6lise de conterido das situagdes de indugSo de saliOncia identitriria,

considerilmos indugdo da sali6ncia da identidade social quando o entrevistador apelava

d opini6o do entrevistado em termos de grupo de pertenga e indugEo de saliCncia da

identidade pessoal quando este apelava d opiniSo em termos mais singulares e pessoais.

Numa categoria, a que chamilmos "outras" foram incluidas todas as situag6es que n6o

respeitavam estes crit6rios e que nos suscitaram drividas de categorizagdo.
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Na an6lise de conteirdo das expressdes de saliOncia, foram considerados contetdos

de saliOncia da identidade social, quando havia aspectos auto-referentes colectivizantes

no discurso do sujeito, identificados atrav6s da utilizag6o do termo 'N6s", das formas

verbais associadas ou em geral da primeira pessoa do plural. Foram considerados

contetdos de saliOncia da identidade pessoal, quando havia aspectos auto-referentes

singularizantes no discurso do sujeito, identificados atrav6s da utilizagSo do termo "Eu",

das formas verbais associadas ou em geral da primeira pessoa do singular

Todas as respostas que se podiam enquadrar nas duas categorias, ou de decisdo

ambigua, foram incluidas na categoria "ambas" (pessoal e social). Descrevemos em

seguida as categorias constituidas.

2.7.1. Indugflo

Na indugEo de saliOncia constituimos trOs categorias que incluem a forma de

perguntar do entrevistador em fungdo de um tratamento pessoal ou colectivo:

o Identidade pessoal induzida, o entrevistador dirige-se ao entrevistado enquanto

pessoa singular (ex.: "O que d6 muito 6 a hist6ria da sua vida...");

o Identidade social induzida, o entrevistador dirige-se ao entrevistado enquanto

membro de um grupo (ex.: "Porque tOm mais votos...");

o Induqdo o'outra", ausOncia de indug6o ou indugdo dribia (ex.: 'oMas j6 desistiu de

ser Primeiro-Ministro...")

2.7.2. Express5o Verbal

Na categorizagdo das sequ6ncias de resposta do entrevistado em fungEo do nosso

crit6rio, constituimos tr6s categorias, a que chamilmos "identidades expressas

mutuamente exclusivas":

o Identidade pessoal exclusiva, unidades em que h6

expressdo que se podem ligar d identidade pessoal

refer6ncia a conteridos ou termos colectivos (ex.:

pequenino de todos...").

o Identidade social exclusiva, unidades em que he

expressdes que se podem ligar d identidade social

unicamente termos de

expressa sem qualquer

"Eu sou aqui o mais

unicamente termos ou

expressa sem qualquer
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referQncia a contetdos ou termos pessoais (ex.: "Porque 6 que n6s ganhiimos

sempre eleigdes, ...")

o Identidade pessoal e social, unidades em que h6 simultaneamente express6o de

termos e conteridos verbais que se podem ligar quer i identidade pessoal quer i
identidade social (ex.: "Eu diria que a Social Democracia Portuguesa...").

2.8.Codificageo das Acgdes Faciais

Para a medida da vari6vel dependente utiliz6mos uma t6cnica designada por FACS

(Facial Action Coding System; Ekman, Friesen & Hager, 2002), que tem como

objectivo medir os movimentos faciais resultantes da ac7do dos mfsculos. Pretende

determinar como 6 que a contracgdo de cada mfsculo facial (isolado ou em combinagdo

com outros mrisculos) modifica a apar6ncia da face. Essas combinag6es de aca6es

musculares determinam as mudangas especificas na aparOncia que oconem e a melhor

forma de as diferenciar umas das outras 6 atrav6s de unidades de acado facial (AU,

Action Unit). Assim, o utilizador do FACS disseca uma expressSo observada,

decompondo-a em especificas unidades de acgSo facial que produziram o movimento.

Observa diversas vezes a gravagEo do comportamento, quer em movimento lento, quer

em paragem,par;a determinar quais as unidades de aca5o facial ou combinagdo destas

que s6o mais relevantes para as mudangas observadas.

Com esta t6cnica, podemos observar categorias de comportamento, por exemplo, o

sorriso (e.g. AU6 + AU12), ou componentes (uma ou mais unidades de aca6o sem

significado categ6rico). Pode ser anotada a frequ6nciae a duragdo destas unidades de

acgSo facial, a intensidade de cada ac96o muscular ou assimetria bilateral. Para sennos

codificadores certificados desta t6cnica foi necessiirio obter aprovagdo num exame

especifico.

Como codificadores certificados, fizemos ent6o a codificagEo de sequ6ncias de

resposta do entrevistado de acordo com esta t6cnica FACS (Ekman, Friesen & Hager,

2OO2). Estas sequ6ncias de resposta tOm uma duragdo milxima de 5 segundos, havendo

contudo sequ6ncias com duragdo inferior, adaptadas is respostas de saliOncia identit6ria

do sujeito. Uma sub-amostra dos dados foi submetida a um teste de concorddncia inter-

codificadores (ambos certificados), com um valor de .78, de acordo com o critdrio de
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Ekman e Friesen (1978), ou seja, nfmero de concorddncias dividido pelo nrimero total

de concord6ncias e discorddncias.

2.7. Sistema de Categorias de Unidades de Texto

Utiliz6mos para a organizaEdo das categorias provenientes da an6lise de conterido e

dos dados do procedimento de codificagSo, um soffiuare especifico (Nudist 6) que nos

facilita a orgarrizagiio do texto, a sua categorizagSo e recuperagEo condicionada para

efeitos de an6lise.

Em fungio das perguntas do entrevistador que induziam a sali€ncia, constituimos

sequ6ncias de respostas do entrevistado a que cham6mos unidades de texto. As unidades

de texto abrangiam a verbalizaq6o do sujeito at6 uma duragSo m6xima de 5 segundos

nas respostas mais longas. Quando as respostas eram menores que 5 segundos a unidade

de texto era menor.

Estas unidades de texto foram inseridas no software de an6lise de conterido

(Nudist6) e categorizadas em fungdo das medidas de saliOncia da identidade (pessoal ou

social) e das acgdes faciais codificadas. Conv6m salientar que quando mudava a

codificagdo das ac96es faciais na mesma sequOncia de resposta, era considerada outra

unidade de texto, mantendo o mesmo conterido e as medidas de indugdo e sali0ncia

identitilria, mas com diferengas nas unidades de ac96o facial.

As unidades de texto foram categorizadas de acordo com o seguinte sistema:

o Indugdo identitriria (pessoal / social / outra)

. Express6o verbal identit6ria (pessoal / social / ambas)

o Unidades de ac96o facial;

c Localizagdo temporal das acgdes faciais (R[, reacgso inicial) (RF, reacgSo

final) (PD, pausa de discurso);

o DuragSo das unidades de aca6o facial (breve, m6dia, longa);

o Intensidade das acgdes (baixa, m6dia, elevada):

o Acgdes repetidas (ac96es que pela sua maior duragSo apareciam em v6rias

unidades de texto).

Conv6m salientar que na relagSo frequ6ncia/duragSo das aca6es faciais, sempre que

era codificada uma nova acg6o facial numa sequOncia de discurso que n6o fora
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produzida logo de inicio pelo sujeito, todas as outras acaOes faciais eram consideradas

como repetigSo em termos de frequ6ncia, repetigOes que n6o foram contabilizadas no

total, pois de outra forma as frequ0ncias seriam inflacionadas.

No total, categonzitmos 503 unidades de texto, 188 de saliOncia de identidade

pessoal, I 17 de saliOncia de identidade social e 198 da categoria "ambas".

Este sofnuare especifico de an6lise de contetido (Nudist6),para al6m de possibilitar

a insergdo de dados de acordo com as categorias constituidas na an6lise de conteirdo e a

insergdo da codificagfio pertencente a cada unidade de texto, permite ainda o constante

acesso is sequ6ncias de discurso do sujeito, promovendo uma melhor compreensEo da

codificagao do comportamento facial enquadrado no discurso verbal do sujeito.

Possibilita ainda a recuperagdo da informagdo introduzida e codificada de acordo com

condig6es de pesquisa relevantes para o estudo (intersecado de categorias, uni6o de

categorias e outros operadores)
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3. Resultados

Para verificarnos se existem relag6es de associagdo entre as vari6veis, utiliz6mos o

teste qui-quadrado. Nas relag6es encontradas verific6mos as proporg6es das ac96es

faciais atrav6s de um teste comparagdo de proporgdes (Z test).

Para facilitar a apreensdo dos contrastes entre as ac96es faciais associadas i
saliOncia da identidade pessoal e d sali€ncia da identidade social, omitimos a categoria

"ambas" decorrente da an6lise de conteirdo, por se tratar de uma categoria ambigua.

Esta opg6o foi assumidaparatodas as comparag6es estabelecidas.

3.1. Sali6ncia da Identidade Social

Encontrilmos uma relagio de associagio entre a duragSo das ac96es faciais e

saliCncia as identidades com X2 Q): 13. 84, p : .000, que de acordo com os valores da

tabela 1, nos indica que na saliOncia da identidade social as acades faciais t6m uma

maior durag6o enquanto na saliCncia da identidade pessoal existem acaOes faciais breves

e de m6dia duragSo.

Tabela I
Frequ€ncia de ac96es por tipo de duragdo
na saliOncia das identidades

Sali6ncia identidades

Duragdo Pessoal Social

Breve
(0-lsec) 37 l0

Media
(1-3 sec) 36 6

Longa
(3-5 sec) 21 20
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3.2.Sali6ncia da Identidade Pessoal

Uma outra relagdo de associagfio foi encontrada entre as unidades de aca6o facial

codificadas nos sorrisos (Au6 + Au7 + Au12) e a salidncia das identidades, X2 (2) :

8.13, p: .017, existindo assim uma maior frequ6ncia destas aca6es na saliOncia da

identidade pessoal (ver Tabela 2).

Tabela2
Frequ6ncia de AUs dos sorrisos
na saliOncia das identidades

Sali6ncia identidades

AUs Pessoal Social

AU6

AU7

AU12

Na categoria sorriso surge outra relagSo de associagdo entre os tipos de sorriso,

duchenne smile (A16 + Aul2) e social smile (Au7 + Artlz) e a sali€ncia das

identidades, com x2 Q) : 5.32, p : .021. De acordo com os valores da tabela 3,

podemos verificar que este sujeito apresenta mais sorrisos no geral (N:25) e duchenne

smile Q\: 17) na saliCncia da identidade pessoal. Este tipo de sorriso s6 aparece na

saliOncia da identidade pessoal, ao contr6rio do social smile que aparece nas duas

sali€ncias identit6rias.

1l

t7

22

25
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Tabela 3

Frequ6ncia de duchenne smile e social smile
na saliOncia das identidades

SaliCncia identidades

Sorrisos Pessoal Social

AU6+AU12
Duchenne smile

AU7 +AUIZ
Social smile

Total sorrisos

Encontr6mos uma relagSo de associagdo entre a intensidade das acades e a saliOncia

das identidades, com X2 Q): 26.46,p : .000, que de acordo com os valores databela 4,

nos indica que o sujeito apresenta mais intensidade das aca6es na sali€ncia da

identidade pessoal (C, D, E) do que na saliOncia da identidade social.

Tabela4
Frequ€ncia de acgdes por graus de intensidade
na saliCncia das identidades

SaliOncia identidades

Intensidade Pessoal Social

Baixa

Media

Elevada

Relativamente d localizagdo temporal de ac96es faciais, existe uma tendOncia para

haver uma relagdo de associagdo entre ac96es sem discurso (Reaca6o Inicial, Final e

Pausa de Discurso) e a sali€ncia das identidades, com X2 Q) : 5.61, p : .06,

apresentando o sujeito mais frequ6ncia deste tipo de acades na saliOncia da identidade

pessoal.

t7

25

37 30

44

44
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Efectu6mos tambdm um teste de comparagSo de proporgdes (Z test), considerando

na saliOncia da identidade pessoal um valor de N:l88 e na sali0ncia da identidade social

um valor de N:l 17, em fungdo das unidades de texto categorizadas.

Encontnimos ent6o diferengas na proporgEo da frequOncia de Au4 na saliOncia da

identidade pessoal, estatisticamente significativa em relag6o i proporgdo de frequOncia

de Au4 na saliOncia da identidade social comz:2.84,p = .004

Existe tamb6m uma maior proporgdo da frequ6ncia de AU25 e AU26 na saliCncia da

identidade pessoal, estatisticamente significativa em relag6o i proporgdo de frequ6ncia

de AU25 e AlJ26 na saliOncia da identidade social com z : 3.06, p : .002

Encontr6mos tamb6m uma maior proporgdo da frequOncia de AUlz com intensidade

m6dia e elevada (CDE) na saliOncia da identidade pessoal que 6 estatisticamente

significativa em relagdo d proporgdo de AUl2 com intensidade elevada na saliOncia da

identidade social com z : 2.37, p : .01 8.

Existe igualmente uma maior proporgSo de acades sem discurso (reaca6o inicial,

final e pausa de discurso) na sali€ncia da identidade pessoal que 6 estatisticamente

significativa em relagEo d proporgEo destas aca6es na saliCncia da identidade social com

z:2.45, p: .014 (ver valores destas proporgdes na tabela 5)

Tabela 5

Proporg6es de acgdes por saliOncia de identidades

Sali6ncia identidades

Comportamentofacial Pessoal Social

AU4

AU25/26

AUtz (CDE)

RI,RF,PDU .15 .05

.13

.11

.14

.03

.03

.03

u 
RI e RFlReacgto lnicial e Final), PD (Pausa de discurso).
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4. Discusseo

Relativamente ao objectivo principal deste estudo que era verificar se existiam

relag6es de associagdo entre a saliOncia das identidades e o comportamento facial

podemos dizer que os nossos resultados apontam nesse sentido.

As relagoes encontradas e as proporg6es analisadas, permitem-nos tamb6m

estabelecer algumas diferengas de comportamentos faciais entre a saliEncia da

identidade social e a sali0ncia da identidade pessoal. Estes resultados sdo compativeis

com a nossa hip6tese conceptual I que pressuponha estas diferengas e acrescentam

informagSo que nos permitem operacionalizar as hip6teses conceptuais.

Na saliQncia da identidade social, verificiimos que a duragdo das ac96es faciais 6

maior do que na sali0ncia da identidade pessoal. Esta duragdo inclui AU1+AU2

(levantar de sobrancelhas), AUI+AU4 (levantar do canto intemo das sobrancelhas

conjugada com um fratuir),AU4 (franzir de sobrancelhas) e social smile (AU7+AU12).

Em contraste, na sali0ncia da identidade pessoal, existe uma maior frequ6ncia de

unidades de aca6o facial que comp6em os sorrisos (AU6; AU7; AUl2), assim como

maior frequ€ncia de duchenne smile (AU6 + AU12), maior frequ€ncia de franzir de

sobrancelhas (AU4) e maior frequ6ncia de boca aberta (AU25126). Os sorrisos s6o mais

intensos (intensidade de AUl2) na saliOncia da identidade pessoal.

Verific6mos tamb6m que a tendOncia encontrada no teste qui-quadrado para haver

maior frequ6ncia de ac96es faciais sem discurso, localizadas temporalmente como

reacgio inicial, final e pausa de discurso, se revela proporcionalmente significativa na

saliOncia da identidade pessoal relativamente d saliOncia da identidade social. Existe

igualmente uma maior intensidade das acgdes na saliOncia da identidade pessoal.

Como existe uma maior proporgSo de AU4 na saliOncia da identidade pessoal, este

resultado pode significar que n6o 6 este tipo de aca6o que influi mais na maior duragdo

das ac96es encontradas na saliCncia da identidade social, jri que o registo de uma maior

frequQncia ndo est6 associado a uma maior durag6o, o que pode querer dizer que a

durag6o abrange mais ac96es de levantar de sobrancelhas, social smile e AUI+AU4,

acaoes que podemos entdo associar i saliencia da identidade social.

Relativamente ao significado das ac96es encontradas, alguns autores t€m ligado o

levantar de sobrancelhas i actividade de atengSo (Kaiser & Wherle, 2001), mas tamb6m

a um menor controlo pessoal (Smith & Scott, 1997) e igualmente a um Cnfase

244



Estudo Empirico I

comunicativo e maior atengdo visual (Ekman, 1979). Sobre AUI+AU4, n6o temos

informag6es na literatura que nos permitam interpretar este tipo de aca6o, continuando a

explorar a sua relagdo com a saliCncia da identidade social.

O social smile pode estar ligado a agradabilidade (Smith & Scott, 1997). Sabemos

tamb6m que a sua conjugag6o com o levantar de sobrancelhas (AU+AU2+AUI2) pode

estar ligado a uma dimensSo mais positiva das emog6es como jribilo e orgulho (Wherle

et al., 2000), podendo tamb6m significar um modelo geral de expressdo para a situagdo

de domindncia que 6 o sorriso menos acentuado (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002). O

sorriso tamb6m pode ser ligado a uma regulagdo da interacaEo e n6o somente a aspectos

afectivos (Kaiser & Wherle, 2001b; Fern6ndez-Dols & Ruiz-Belda, 1995)

Na sali0ncia da identidade pessoal o franzir de sobrancelhas 6 mais frequente e mais

breve. Este tipo de ac96es pode ser associado a dificuldades cognitivas (Kaiser e

Wherle, 2OOl), i percepg6o de obst6culos, antecipagSo de esforgo (Smith & Scott,

1997), diminuigSo do campo visual ou sinal conversacional de importdncia (Ekman,

1979). Outras perspectivas t6m acentuado que 6 um sinal social mais nipida e

eficientemente detectado pelo outro (Tipples, Atkinson & Young, 2002). Ligar estes

componentes a emogdes como surpresa e fiiria, n6o nos parece prov6vel, porque

necessitariam de um padrdo de configuragdo (Ekman,1979).

O duchenne smile encontrado na saliCncia da identidade pessoal pode significar

felicidade (Ekman, 1990), mas 6 tamb6m o modelo de expressdo para o apaziguamento

(Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002), podendo assim representar um maior nivel interacado

(Femtindez-Dols & Ruiz-Belda, 1990) ou estar simplesmente ligado a contextos de

humor, que caracterizam os progrrrmas de entretenimento (Zaalberg, Manstead &

Fischer, 2004), mas neste caso deveria tamb6m aparecer na saliOncia da identidade

social.

A boca aberta na saliOncia da identidade pessoal pode significar maior prazer e

agradabilidade, mas tambdm pode estar ligada a baixos niveis de controlo pessoal

(Smith & Scott, 1997). As reacgses iniciais, finais e pausas do discurso, podem indicar

um discurso mais reactivo, em que a reacgio ao outro pode indicar um efeito de

mimetismo associado d empatia (Hess, Philippot & Blairy, 1999), ou um maior nivel de

interacgso pessoal por haver um contexto mais interpessoal ligada a uma audiOncia com

presenga fisica (interacgso face a face) (Fridlund, 1997) mas como n6o temos

evid6ncias directas da literatura que nos permitam afirm6-lo, continuamos a explorar se
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efectivamente este tipo de sinal se liga mais d saliOncia da identidade pessoal e o que

pode significar.

Relativamente i maior intensidade das acades na saliGncia da identidade pessoal,

tanto pode estar ligada a situagdes afectivas como ao contexto social (Hess, Kappas &

Banse, 1995), mas 6 de salientar que a intensidade das ac96es tamb6m tem sido ligada

ao nfvel de activagdo (arousal) (Smith & Scott, 1997). Se neste caso se encontra ligado

e saliOncia da identidade pessoal, pode indicar um maior nivel de activagdo

relativamente aos processos de saliOncia identit6ria pessoal neste contexto social, um

programa de entretenimento que provavelmente induz no entrevistado uma maior

saliOncia da identidade pessoal.

Em suma, relativamente ao contexto social, o facto de termos encontrado mais

acades faciais ligada d saliOncia da identidade pessoal, pode estar ligado is

caracteristicas contextuais dos programas de entretenimento, que sendo contextos

sociais menos exigentes permitem uma maior flexibilidade expressiva nesta saliCncia

(Ginsburg, 2001). Contudo, podemos tamb6m apontar que a n6o exist0ncia de nonnas

grupais, levaria a comportamentos mais pessoais e idiossincr6ticos e de maior

variabilidade (Cooper, Kelly & Weaver, 2003), representando tamb6m uma situagdo

que 6 simultaneamente menos exigente.

Relativamente aos possiveis processos que podem explicar os resultados na

saliOncia das identidades, os resultados apontam para indices cognitivos (Kaiser &

Wherle, 2OOl), assim como indices afectivos (Smith & Scott, 1997), processos de

comunicagdo (Ekman, 1979) e sinais sociais (Tipples, Atkinson & Young, 2002).

Contudo, tamb6m vimos que podem estar implicados outros processos ligados ao

estatuto e domindncia (Hess, Beaupr6 & Cheun, 2002), ou comportamentos mais

interactivos (Femandez-Dols & Ruiz-Belda, 1990). Tamb6m podemos pensar em

estratdgias de auto-apresentagio diferentes, no que concerne ao tipo de audi€ncia a que

nos dirigimos, quando se fala como membro de um grupo ou como sujeito singular que

neste caso envolve desejos de agradar aos outros (Abrams, 1996)

N6o podemos no entanto esquecer que o facto de o Duchenne smile estar ligado a

contextos de humor (Zaalberg, Manstead & Fischer, 2004), pode constituir a principal

explicagdo para seu aparecimento nos programas de entretenimento, mas como h6 mais

sorrisos e duchenne smile na saliOncia da identidade pessoal do que na saliOncia da

identidade social, parece-nos que esta acgSo facial pode estar essencialmente

relacionada com o facto de o sujeito falar de conteridos privados e intimos, que
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requerem uma avaliagSo positiva por parte do outro, gerando um efeito de suavidade,

"efeito de lenidade" (La France & Hecht, 1995) e de apaziguamento, em que o

duchenne smile tem sido considerado um modelo de expressSo (Hess, Beaupr6 &

Cheun,2002).

Por outro lado, se as acgdes s6o mais longas na identidade social, isto pode estar

ligado a um processo de maior controlo expressivo no discurso nesta e como s6o mais

nipidas na saliCncia da identidade pessoal, uma maior flexibilidade situacional nos

contextos de saliOncia pessoal (Ginsburg, 2001). Podemos estar perante a interferOncia

de normas gerais de comportamento n6o verbal (Saarni & Weber, 1999) ou grupal

(Cooper, Kelly & Weaver, 2003) que est6o mais actuantes na saliOncia da pertenga

grupal. Para al6m das normas existe outra possibilidade que se liga tamb6m a uma

maior ordem e controlo comportamental, que s6o processos ligados a maior certeza

(motivagEo de redugdo de incerteza) dada pelos prot6tipos grupais (Hogg, 2006).

Inversamente afalta destes levaria a uma maior incerteza e a uma falta de controlo nos

comportamentos (Brown & Capozza, 2006).

Na intensidade das ac96es mais ligada d sali€ncia da identidade pessoal, esta pode

indicar um maior nivel de activagdo (Smith & Scott, 1997) relativamente aos processos

de saliOncia identitriria pessoal neste contexto social (Hess, Kappas & Banse, 1995),

dado que um programa de entretenimento tem tend6ncia a induzir no entrevistado uma

maior saliOncia da identidade pessoal.

Em jeito de reflexdo, verificamos que muitas das ac96es faciais encontradas podem

ter diversos significados, mas isso n6o quer dizer que mesmo assim n6o estejam ligadas

ir saliCncia das identidades, j6 que a perspectiva da multifuncionalidade das acades

faciais na interacgdo social, defendida por alguns autores (Kaiser & Wherle, 2001b) 6

importante pztra compreendermos que as mesmas aca6es faciais se podem ligar a

diferentes processos, que podem ser cognitivos ou afectivos, com um significado

isolado ou integrado numa estrat6gia de auto-apresentag6o, mas fazendo parte das

mesmas estrat6gias relacionais ou de regulag6o de interacaio na sali€ncia das

identidades.

Apesar deste estudo pr6vio nos ter permitido observar e descrever comportamentos

faciais ocorridos numa situagio interactiva espontinea e natural, e nos tenha permitido

inferir relagdes de associagdo entre a saliOncia das identidades e o comportamento

facial, tem algumas limitagdes.
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Uma primeira limitagSo este relacionada com os estudos de campo, que apesar de

permitirem observar associag6es de variilveis espontdneas, existem variiiveis que n6o 6

possfvel controlar. Pensamos que este motivo, ter6 interferido essencialmente com os

resultados dos movimentos da cabega, que n6o usiimos para quaisquer infer6ncias, pois

iriamos ter interfer0ncia de dois factores, ou seja, a posigdo diferente da audiOncia nos

dois programas relativamente ao entrevistado e o nfmero de entrevistadores. Havia um

entrevistador principal em cada programa, contudo num deles havia tamb6m 3

colaboradores que colocavam perguntas. Vimos tamb6m que nestes programas de

entretenimento, embora houvesse saliOncia dos dois tipos de identidade, o nrimero das

unidades codificadas como sali6ncia da identidade pessoal 6 superior is outras, o que

provavelmente determinou que tenhamos mais resultados relativos a esta do que da

saliOncia da identidade social.

Estas reflexdes acerca deste EEl, levam-nos a pensar em idealizar um outro estudo

que nos permita ultrapassar as limitagdes deste, e que embora possa ser realizado num

contexto natural, nos permita um maior controle das vari6veis sifuacionais, com a

possibilidade de codificar os movimentos da cabega de uma forma controlada e

rigorosa.

Relativamente a nossa hip6tese conceptual l, verifictimos diferengas no

comportamento facial associado is duas saliOncias identit6rias estudadas. Estes

diferentes resultados nos dois contextos de sali€ncia, conjugados com a assumpgSo

te6rica de que h6 contextos em que existe uma maior activagSo da identidade social

sobre a identidade pessoal ou vice-versa, ou mesmo activagdo exclusiva de uma sobre a

outra (Turner & Onorato, 1999),leva-nos a pensar que os efeitos no comportamento

facial sdo diferentes.

Como obtivemos poucos resultados relativamente d saliOncia da identidade social, 6

necessiirio projectar um estudo que nos dO mais informagdes sobre este tipo de saliOncia

e que de alguma forma comprove aquelas que temos sobre a saliOncia da identidade

pessoal. Tencionamos assim utilizar os resultados aqui apresentados para

operacionalizar as nossas hip6teses conceptuais e explorar simultaneamente outras

acg6es, incluindo os movimentos da cabega, no pr6ximo estudo empirico. Para al6m

disso, tencionamos clarificar o significado das acgdes e dos processos que as explicam

na saliOncia das identidades.
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l. Estudo Empirico 2: Introdugflo

Deparamos novamente neste EE2 com a necessidade de escolher um grupo de

pertenga no estudo da saliOncia das identidades sociais e do comportamento facial. Nos

ensaios e estudos-piloto que efectuiimos utiliz6mos grupos de pertenga ligados a cursos

universit6rios e i profissdo. Na altura em que est6vamos a terminar estes estudos,

aproximava-se o Campeonato Europeu de Futebol (Euro 2004) que seria realizado em

Portugal e este pareceu-nos um contexto social em que a sali6ncia do grupo de Adeptos

da Selecgdo de Portugal iria aumentar i medida que o campeonato decorresse, quer por

influ6ncia dos media, quer pela performance da equipa, mas essencialmente por este ser

organizado e decorrer em Portugal, constituindo assim uma realidade social com a qual

os portugueses, adeptos de futebol e ndo adeptos, teriam que conviver.

Para al6m desta forte influCncia do contexto social, a tradig6o de pesquisa na

perspectiva da identidade social, d6-nos conhecimento da utilizagdo de equipas

desportivas e dos seus adeptos, no estudo e na exemplificagdo de diversos processos

ligados i identidade social. Podiamos comegar por apontar um exemplo de Tajflel e

Turner (1979) sobre duas equipas de futebol e o processo de procura de melhoria de

estatuto, depois de uma situagdo de inferioridade que foi estabelecida de forma legitima,

segundo os autores. Ou seja, apesar de uma delas ter obtido uma classificagdo inferior

em determinada 6poca, quando a nova 6poca comegou, estas equipas tornaram a ser tdo

competitivas como tinham sido anteriormente, para melhorar o seu estatuto.

Relativamente aos adeptos, j6 Tajfel (1979), referindo-se aos jogos em Inglaterra,

reporta que existem dois tipos de adeptos: os que se deslocam aos campos de futebol e

assistem aos jogos e os que preferem ftcar a assistir em casa pela televisdo. Afirma o

autor, que embora com algumas diferengas, todos eles reportam grande identificagdo

com o grupo e usam simbolos de identificagSo.

No processo de identificagdo, Deaux et al. (1999) descobriram que a identificagdo

com equipas desportivas depende muito da necessidade de auto-estima. O leque de

fung6es deste tipo de identidades, reportado pelos membros das equipas desportivas,

inclui as comparag6es intergrupais, a estima colectiva e a interacaSo social.

Outras pesquisas t6m demonstrado que as identidades sociais tOm um grande

impacto nas percepgSes, emog6es e comportamentos (Ellemers, Spears & Doosje, 2002)
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e incluem nos seus exemplos membros de equipas desportivas que assumem uma culpa

pessoal pelo insucesso da equipa.

Sabemos tamb6m que o fen6meno do "hooliganismo" 6 um dos exemplos mais

fortes de que ser adepto de uma equipa de futebol influencia o modo como nos

comportamos. Doosje, Ellemers & Spears (1999) ddo-nos conhecimento de uma luta

ocorrida entre diferentes hooligans ligados a duas equipas holandesas, que sem jogo

marcado, concordaram encontrar-se fora do campo desportivo, tendo resultado este

encontro na morte de um adepto. Questionando a razdo porque este tipo de adeptos

concordam em se debater fora de um contexto de jogo desportivo, e como 6 que 6

possivel que as pessoas se envolvam nestes comportamentos que conduzem a uma

morte, afirmam os autores que a resposta est6 na importincia que tem para os membros

de um grupo comportarem-se de acordo com as norrnas e valores do grupo, sendo esta

importincia maior nos membros mais envolvidos.

Tamb6m para Hogg e Abrams (1988) os adeptos de futebol ingleses, com a sua

apardncia, forma de vestir, cantando slogans, t6m comportamentos de solidariedade na

pertenga grupal, pois: apoiar a equipa da casa (...) d uma porte da identificagdo com

aquelo equipa... (Hogg & Abrams, 1988, p.128).

De acordo com Deaux (2000) as multiddes nos Jogos Olimpicos ou Campeonatos

Mundiais n6o est6o friamente a contemplar o destino das suas equipas, pelo conff6rio,

estSo muitas vezes envolvidas na expressio da sua lealdade e identidade social, por isso

constituem bons grupos de investigagdo para a an6lise do afecto na identificagdo social,

j6 que envolvem tamb6m a identidade nacional. Est6vamos conscientes de que o mesmo

fen6meno poderia acontecer no Campeonato Europeu de Futebol (Euro 2004) com os

Adeptos da Selecgdo de Portugal, que poderiam envolver a identidade nacional na

expressio dos seus comportamentos de apoio.

Contudo, subjacente a este fen6meno est6 ndo s6 a performance de uma equipa que

influencia os membros de um grupo nos seus comportamentos de apoio, mas tamb6m o

nivel de identificagSo com o grupo. Estudos de campo com equipas de desporto,

usualmente futebol, t€m sido utilizados para estudar estes comportamentos de apoio

(Cialdini et a1., 1976; Fisher & Wakefield, 1998). Nestes comportamentos esperamos

identifi car alguns comportamentos faciais.

Assim, no nosso EE2, decidimos tamb6m utilizar um grupo ligado ao futebol, onde

o desporto se mistura com a nacionalidade e que slo os Adeptos da SelecAdo de

Portugal. Consideramos entdo que o adepto de um clube desportivo 6 um bom sujeito
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para o nosso EE2, que se propOe estudar os efeitos de uma modificagSo da saliOncia

identit6ria no contexto social dos sujeitos, no seu quotidiano. Se esse "clube desportivo"

for a equipa da selecgdo nacional de futebol, d de pressupor que o contexto exerga ainda

mais influ6ncia na saliOncia da identidade social Adeptos da Selecgdo de Portugal, pois

o campeonato vai ser realizado em Portugal, por isso a influ6ncia dos media e de outras

fontes em geral vai ser maior do que se o campeonato decorresse noutro pais.

Prevemos assim que o grupo Adeptos da Selecgdo de Portugal i medida que

decorrer o campeonato se pode misturar cada vez mais com o grupo PortuguAs.Esta

mistura, em nosso entender vai depender da performance da equipa da selecgdo

nacional. Contudo, ao avaliarmos as qualidades psicom6tricas de uma escala de

identidade social (ver anexo 2) para utilizar neste EE2, verific6mos tamb6m que a

nacionalidade portuguesa 6 desvalorizada pelos portugueses da amostra utilizada nessa

escala antes de comegar o Euro 2004. Assim, gostariamos de enfatizar que esta

caracteristica pode constituir um indicador de que uma situagSo de valorizagdo

contextual e social da pertenga ao grupo Adeptos Portugueses perante outros gmpos,

determinada pela boa performance da equipa, pode ser ainda mais favorivel para a

saliCncia da identidade no grupo de pertenga que escolhemos.

Outra questSo importante para al6m da escolha do grupo incide sobre as opgdes

metodol6gicas gerais que orientaram o nosso EE2. Estas opgdes foram condicionadas

pela complexidade da problem6tica que queriamos estudar, pelos resultados obtidos no

EEl, e pela intengdo, j|justificada, de utilizar contextos naturais. Assim, procur6mos

estabelecer um design experimental que nos permitisse observar ou constatar pelo

menos uma modificagSo na vari5vel dependente que pudesse ser atribuida i vari6vel

independente, saliCncia da identidade, de acordo com a no95o geral de experimento

defendida por FernSndez-Dols (1 990).

O tipo de experimento escolhido enquadra-se no conceito de experimento natural

(Fernrindez-Dols, 1990), cuja pretensSo 6 a de articular o modelo de observagdo com o

modelo experimental, partindo de um contexto natural. Para ultrapassar a questSo dos

limites entre observagdo e experimentagdo e possibilitar a articulagdo entre os dois

conceitos, o autor prop6e uma configuragdo de desenhos de investigagdo em torno de

v6rios aspectos: grau de formalizagiio das proposigdes causais, grau de formalizag6o da

definigdo de conceitos e tratamentos, mas tamb6m o grau de manipulaglo intencional e

controlada.
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O experimento natural articula-se com o conceito de observagdo naturalista, j6 que

as vari6veis independentes estSo localizadas num contexto natural e as dependentes

podem estar ou ndo, mas trata-se essencialmente de um contexto em que os

acontecimentos ndo foram introduzidos pelo experimentador e por isso mesmo podem

ter maior validade ecol6gica (Parke, 1979, Fern6ndez-Dols, 1990).

Ali6s, a crescente importdncia e necessidade de utilizagSo dos contextos naturais no

estudo dos comportamentos faciais e da validade ecol6gica associada ao seu uso, tem

sido defendida no imbito dos estudos de interacado social, pois permite estudar uma

varifvel com o contexto que a acompanha e caracteiza. Neste enquadramento, alguns

autores afirmam que as questdes ecol6gicas t6m sido ignoradas no estudo das

expressdes faciais (Russell & Fern6ndez-Do1s, 1997), que a literatura estS repleta de

estudos com fotografias est6ticas (Bavelas & Chovil, 1997), havendo necessidade de se

utilizarem mais procedimentos ecol6gicos, mais fontes naturais de expressdo e

informag6o contextual, ou seja, mais contextos naturais (Fem6ndez-Dols & Carroll,

ree7).

No EEl identific6mos a necessidade de obter mais dados sobre a sali€ncia da

identidade social. Conjugando esta razdo com a possibilidade te6rica de que esta tanto

pode mudar num contexto como ao longo do tempo, idealizimos um EE2 que envolve

uma modificagdo espontanea e natural da saliOncia da identidade social.

Para que o nosso estudo tivesse mais validade ecol6gica numa realidade complexa e

pouco explorada, como a que nos propusemos estudar, decidimos utilizar um

experimento natural e estudar os efeitos da variivel independente a partir de uma

modificagSo espont6nea decorrente de um acontecimento, neste caso, do Campeonato

Europeu de Futebol, realizado em Portugal e que constitui assim um contexto natural

irnico para o nosso estudo.

Partindo da suposigdo de que este acontecimento iria aumentar a saliOncia identit6ria

do grupo Adeptos da selecgdo de Portugal, utllizimos esta condigdo como modificagfio

natural da sali6ncia da identidade social. Prevemos a ocorr6ncia desta modificagdo por

v6rias razdes: pelas condig6es contextuais que se ligam d organizagdo do campeonato

por Portugal, um desempenho que iria valorizar ot n6o a identidade portuguesa

(constantemente relembrado pelos media),para al6m do envolvimento directo de muitos

portugueses nessa organizaqdo; pela influ6ncia dos media nos Adeptos da SelecAdo de

Portugal, que para al6m de projectarem um maior significado social i pertenga grupal,

fazendo v6rias reportagens sobre adeptos, ajudam a uma maior sali€ncia dessa pertenga
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(pensamos mais em n6s como adeptos da selecgdo), sendo tambdm bons veiculos de

informagdo dos prot6tipos do gupo e assim sendo dos comportamentos mais

importantes e normativos para o grupo (por exemplo, reportagens sobre

comportamentos e mobilizag6o dos adeptos para apoiar a equipa da selecaSo nacional);

podemos apontar ainda a conviv6ncia e observagdo de comportamentos de outros

adeptos de outras selecgdes (nos jogos, nos locais de entretenimento ou pelos media),

que leva a processos de comparagdo intergrupal que t6m tenddncia a promover uma

maior auto-categoizagdo como Adeptos da SelecEdo de Portugal.

N6o foi possivel observar a saliCncia da identidade pessoal nas mesmas condig6es

experimentais que a saliOncia da identidade social. Como no EEI verificSmos alguns

contrastes expressivos entre a saliCncia das duas identidades, consider6mos que, de

acordo com o antagonismo funcional no comportamento, evidenciado por alguns

estudos te6ricos e empiricos (Turner, 1999; Spears, 2001), existem diferengas de

comportamento facial entre estas. Decidimos assim utllizar a saliCncia da identidade

pessoal como grupo de comparagdo dos resultados obtidos na saliOncia da identidade

social.

Em suma, idealiz6mos um desenho de investigagdo com modificagdo de campo

(natural) e observagdo em laborat6rio. Segundo Fern6ndez-Dols (1990), este tipo de

desenho permite estudar condutas em laborat6rio, cuja observagdo em situagdo de

campo n6o 6 muito possivel. Podemos ent6o dizer que o nosso design se inspira no

conceito de experimento natural, do qual utlliza caracteristicas que sdo adaptadas d

realidade que pretendemos estudar. Sabiamos que essas caracteristicas iriam promover a

sali$ncia identit6ria e favorecer a sua indugdo no laborat6rio, contudo, tivemos que

garantir a ocorrOncia da saliCncia que nos interessa estudar micro contexto do

laborat6rio. Para isso, idealiz6mos uma situag6o de entrevista, com um guiSo adaptado,

em termos de conteridos verbais para induzir a saliCncia da identidade social ligada aos

Adeptos da SelecEdo de Portugal. Para al6m disso, coloc6mos a bandeira nacional

(simbolo de identificagSo), em cima da mesa onde os adeptos davam a entrevista.

A par destas preocupagdes relativas d indugdo da saliOncia, tent6mos tamb6m

respeitar o objectivo de ndo impor muitos constrangimentos comportamentais aos

sujeitos, pois pretendiamos observar tanto quanto possivel comportamentos naturais e

espontineos no laborat6rio, tendo para isso alguns cuidados na realizagdo das

entrevistas.Assim, as entrevistas em laborat6rio apesar de terem guiSes previamente

aprimorados em ensaios e estudos-piloto, tiveram como linha de orientagdo nunca
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limitar o tempo de resposta ao sujeito e deix6-1o falar espontaneamente, sendo a nossa

intervengdo a minima possivel.

Os gui6es destas entrevistas tambdm foram sempre estruturados em fungdo de um

objectivo: conciliar um realismo experimental com um realismo mundano (Fernrindez-

Dols, 1990), ou seja, cri6mos uma situagEo que envolvia os sujeitos, a quem fizemos

crer que a sua opinido como adepto da selecgdo de Portugal era muito importante (com

validade aparente) e elabor6mos os guiOes de acordo com as tem6ticas mais divulgadas

pela comunicagao social, tem6ticas que os sujeitos viviam quotidianamente. Para

reforgar esta ligagSo dos sujeitos com o nosso estudo oferecemos canetas com o simbolo

do Euro 2004 e fizemos saber aos sujeitos que tinhamos pedido apoio i Federagdo

Portuguesa de Futebol, que na realidade acabou por enviar camisolas de adeptos e

cachec6is para eles, facto que os envolveu ainda mais no nosso estudo. Conv6m referir

tamb6m que alguns destes sujeitos trabalhavam na organizagIo do Euro 2004, o que de

certa forma aumentava o seu empenho.

Assim, o objectivo deste EE2 consiste em estabelecer relag6es causais entre a nossa

vari6vel independente (saliCncia identitrlria) e a vari6vel dependente (comportamento

facial). No dmbito deste objectivo, com base nas considerag6es te6ricas e hip6teses

conceptuais apresentadas no capitulo 3 da primeira parte, tendo em conta os indicadores

descritos na introdugdo aos estudos empiricos na segunda parte, bem como os resultados

do EEl, voltamos a formular hip6teses e apontamos os indicadores que exploramos para

cada uma delas.

Hip6tese 1: Existem diferengas (ou contrastes) enfre o comportamento facial

associado i saliCncia da identidade pessoal e o comportamento facial associado i

sali€ncia da identidade social.

Os indicadores nesta hip6tese v6m dos resultados do EEl, definindo as seguintes

acgdes principais para as diferentes sali€ncias:

Na saliQncia da identidade pessoal - maior frequ6ncia de AU4, maior frequEncia

de duchenne smile,maior frequ6ncia dos sorrisos; aca6es faciais mais nipidas.

Na saliCncia da identidade social - maior duragSo Upper face units (AUL+AU2,

AUl+AU4; AU4), acgdes faciais mais longas, maior frequ6ncia de social smile.
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Hip6tese 2: O comportamento facial apresenta marcadores de processos cognitivos

e afectivos que se produzem quando a identidade social se torna saliente

Estes indicadores foram definidos em fungdo da literatura e dos resultados obtidos

no EEl. As ac96es consideradas t0m sido ligadas a estes processos (ver introdugdo do

estudos empiricos e capitulo 2 da primeira parte). Incluimos tamb6m AU1+AU4 porque

foi observada no EE1 e trata-se de uma ac96o que vamos explorar.

Marcadores cognitivos: AUl+ AU2; AU4; AUl+AU4; diminuigSo de pestanejar

Marcadores afectivos: sorriso e blinl<storm

Hip6tese 3: O aumento da saliCncia da identidade social induz um aumento dos

marcadores cognitivos.

Articulando o que sabemos da literatura (AU1+A\J2, AlJ4, pestanejar) com os

resultados do EEI (maior duragdo de AU1+AU4; AU1+AU2) na saliCncia da identidade

social, definimos alguns indicadores. Mantivemos a AU4 porque 6 uma acgSo facial

muito citada na literatura como indicador cognitivo, embora no EEl nos aparega em

frequ6ncia, mais ligada i saliCncia da identidade pessoal. Consideramos que este EE2

nos vai permitir esclarecer esta questdo, por isso decidimos ndo retirar esta vari6vel,

enquadrando-a nas upper face units (categoria sugerida pelo EEl), mas analisamos

isoladamente a sua influ6ncia nesta categoria. Contudo, ndo nos parece que o seu

aumento de duragdo seja um indicador do aumento dos marcadores cognitivos.

o Indicadores cognitivos: aumento de duragdo de upper face units (aul*au2,

aul*au4, au4); aumento de duragdo de AU1+AU2; aumento de duragSo de

AUl+AU4; diminuigdo do pestanejar.

Hip6tese 4: O aumento da saliOncia da identidade social produz um aumento de

monitorizagdo na auto-apresentagSo.

Indicadores ligados a processos cognitivos e afectivos poderdo ser alterados ao

longo do tempo, consolidando-se numa estrat6gia de auto-apresentag5o dos membros de

um grupo que seja conforme aos aspectos colectivos da pertenga mas tambdm em
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fung6o das audiCncias e exig6ncias situacionais que podem desencadear um efeito de

monitorizagdo do comportamento facial.

Para esta hip6tese base6mo-nos tamb6m na literatura que supde um maior controlo e

ordem dos comportamentos na saliCncia da identidade social (Hogg, 2006; Brown &

Capozza,2006), mas tamb6m no porte direito (e.g. pouca frequ6ncia dos movimentos

da cabega) e movimentos pouco amplos como ligados a uma auto-apresentag6o

dominante (Ricci-Bitti & Zani, 1997). Em geral, como elementos da postura, os

movimentos de cabega podem estar ligados a posturas dominantes-superiores e

submissivas-inferiores. Sinal de um lugar social importante, 6 sentar-se direito e em

posigdo central, de frente para a audiCncia (fucci-Bitti & Zani, 1997). Os movimentos

da cabega tamb6m t6m sido usados no estudo da regulagdo de afecto (Friedman &

Miller-Herringer, I 991).

Apontamos literatura que nos d6 evidEncias indirectas sobre os movimentos da

cabega, porque em geral, estes ndo t6m sido estudados separadamente das expressOes

faciais, no sistema FACS (Ekman, Friesen & Hager, 2002). Decidimos inclui-los na

auto-apresentagdo, porque s6o um indicador de movimento dos sujeitos, mas tamb6m

um componente da postura, principalmente se os sujeitos estiverem sentados, como

acontece no nosso EE2.

Como tambdm ndo nos foi possivel fazer infer0ncias sobre os movimentos da

cabega no EEl, os dados que temos sobre estes s6o muito poucos, por isso embora

assumamos que estdo ligados i auto-apresentag6o, vamos essencialmente explorar essa

ligagio. Podemos no entanto definir alguns indicadores que pensamos encontrar, com

base nestas considerag6es te6ricas e pelos resultados que obtivemos no EEl:

. Indicadores: Ac96es mais longas; menor frequ6ncia e menor amplitude dos

movimentos da cabega.

Hip6tese 5: O aumento da saliOncia da identidade social causa uma maior presenqa

de comportamentos faciais ligados ao estatuto do grupo.

Nesta hip6tese definimos alguns indicadores, com base na literatura revista no

capitulo 2 da primeira parte e na introdugSo dos estudos empiricos na segunda parte:
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. Indicadores: Winner face (ligada a contextos de vit6ria e competCncia social,

composta por AU1+AU2, AU53 e olhar fixo) ou Minus Face (ligado a contextos

de derrota e submissdo, composta por AU4, AU54 e quebra de olhar); Menor ou

maior frequ6ncia de sorrisos (ligado a superioridade ou submissSo); AU53 ou

AU54 (posig6o social superior ou inferior).

Hip6tese 6: A saliOncia da identidade social causa uma maior uniformidade dos

comportamentos faciais em comparagio com a saliOncia da identidade pessoal.

De acordo com os estudos te6ricos, esta hip6tese pode aplicar-se a todo o

comportamento facial, por isso n6o definimos indicadores, jii que ndo temos eviddncias

empiricas que nos permitam especificar algumas ac96es faciais.

Hip6tese 7: Os epis6dios emocionais do grupo provocam alteragbes (ecos) nos

v6rios aspectos (indices) do comportamento facial dos sujeitos cuja identidade

social est6 saliente.

Relativamente a esta hip6tese, n6o vamos definir indicadores, precisamente porque

pretendemos saber que tipo de indicadores (cognitivos, afectivos), nos aparecem mais

nos contextos afectivos que definimos no EE2. Como salient6mos no capitulo I e no

capitulo 3 da primeiraparte, a val0ncia do afecto nos membros de um grupo, neste caso

os Adeptos da Selecgdo de Portugal, desencadeado pelos epis6dios emocionais ligados

i performance do grupo (sucesso e insucesso), terh ecos diferentes no comportamento

facial. De acordo com a literatura nos contextos de insucesso (derrota) prev€-se uma

maior activagdo dos processos cognitivos ao contr6rio dos contextos de sucesso em que

h6 mais indicadores ligados a processos afectivos.

Assumimos tamb6m, de acordo com os estudos te6ricos, que a auto-apresentagdo

dos membros do grupo Adeptos da SelecEdo de Portugal seri alterada nas observagdes

ap6s os epis6dios emocionais do grupo relativamente a outras situagSes de sali€ncia

identit6ria. Prevemos ainda que os aspectos de auto-apresentagSo no comportamento

facial dos sujeitos num contexto afectivo positivo serlo diferentes da auto-apresentagdo

de um contexto afectivo negativo. Os ecos poderdo alterar aspectos cognitivos, afectivos

e de auto-apresentagSo, sabendo que a auto-apresentagdo tamb6m pode incluir indices

ligados a processos cognitivos e afectivos.
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2. M6todo

2.1. Desenho da Investigagflo

2.1.1. Ensaios e Estudos-Piloto

Tivemos necessidade de realizar diversos ensaios e estudos-piloto antes do EE2,

com o objectivo geral de obter uma boa planificagdo do estudo experimental que

pretendiamos realizar, que foi um experimento naturalno Euro 2004.

No seu conjunto, estes estudos permitiram-nos:

. Tomar consciOncia de que necessit6vamos de um instrumento com qualidades

psicom6tricas para medir identidade social para al6m das trds perguntas relativas

ao grau de pertenga, ao grau de valorizagSo da pertenga e ao aspecto emocional

da pertenga;

. Aprimorar os guiOes que serviram de base ds entrevistas do EE2, aprimorar as

condig6es t6cnicas da observagdo em laborat6rio (som, luminosidade, posigdo

dos microfones e c6maras, visibilidade dos sujeitos da entrevistadora);

o Verificar se o nosso estudo experimental tinha validade aparente, isto 6, se a

situagdo de entrevistaera levada a s6rio pelos sujeitos;

. Verificar a necessidade de aplicar instrumentos que avaliassem o grau de

dificuldade da tarefa e o estado de 6nimo dos sujeitos;

o Verificar se existiam diferengas de expressividade quando a identidade social e

pessoal estavam salientes;

. Obter m feedback dos sujeitos para eventuais razdes da sua mudanga de

expressividade atrav6s de entrevistas e question6rios p6s-experimentais

aplicados aos sujeitos.

Desenvolvemos assim vSrios ensaios e estudos-pilotos com diferentes objectivos

que brevemente descrevemos :

a) Ensaios filmados para avaliar contextos de indugflo

Um primeiro ensaio, realizado com dois colegas teve o objectivo de verificar se a

situagSo de indugdo verbal da saliEncia da identidade social e pessoal era possivel e se

obtinhamos algumas diferengas de expressividade.
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Um segundo ensaio, mais estruturado, foi realizado com o objectivo de testar as

reacgdes expressivas aos conteirdos verbais de 3 tipos diferentes de indug6es de

saliCncia da identidade social e da identidade pessoal. Este ensaio foi feito com 4 alunos

do 1o ano do curso de psicologia da Universidade de E,rora. A estes sujeitos foi

aplicado, depois da entrevista, um question6rio, com o objectivo de verificar a validade

dos contefdos das indugdes, isto 6, se aquilo que tinha sido perguntado coincidia com

aquilo a que os sujeitos pensavam estar a responder.

Um terceiro ensaio foi feito atravds de uma entrevista com uma finalista do curso de

psicologia que teve como objectivo testar o guido de perguntas seleccionado do ensaio

anterior e definir melhor a situag6o de indugdo da saliCncia do grupo de pertenga.

b) Estudos-piloto para avaliar situaqflo experimental

Estes estudos-piloto diferem dos ensaios porque foram realizados no mesmo

laborat6rio em que decorreu o estudo experimental. Para al6m disso, as imagens obtidas

foram editadas em cassetes VHS, com insergdo de TCG (Time Code Generator) para

verificarmos quais eram as ac96es faciais mais presentes. Um primeiro estudo-piloto foi

feito com 4 alunos do 3o ano do curso de Professores do 1'Ciclo do Ensino B6sico que

participaram voluntariamente e a quem no final foi pedido que n6o divulgassem aquilo

que lhe tinha sido perguntado para podermos efectivar outros estudos-piloto se

necess6rio.

O procedimento constava de uma entrevista num estudio de gravagdo separado da

outra sala onde estava a entrevistadora por uma janela de vidro. Este estudio era isolado

acusticamente e a comunicagdo entre as salas fazia-se atrav6s de um microfone. O

sujeito sentava-se a uma mesa virado para a entrevistadora e comunicava com esta

atravds de microfone. Na mesa o sujeito tinha dois pap6is virados para baixo que

representavam um texto de indugio da saliCncia da identidade pessoal e um texto de

indugdo da saliCncia da identidade social com o simbolo do curso que frequentavam.

Era ent6o pedido ao sujeito que lesse cada texto em voz alta e a seguir respondesse is

perguntas da entrevistadora. A nossa suposigdo era de que com este sistema de indugSo

pelo papel escrito com simbolo em vez de ser s6 pelas palavras da entrevistadora se

podia criar um contexto de maior saliCncia identit6ria. Era feita uma entrevista sobre

identidade pessoal e outra sobre identidade social. Invertiamos a ordem das entrevistas

dos primeiros dois sujeitos para os dois restantes.
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Foram aplicados dois question6rios adaptados is duas situagdes de saliCncia

identitflria (identidade social e identidade pessoal), com tr6s perguntas cada, relativas ao

aspecto da consciOncia do grau de pertenga ou de singularidade, ao aspecto avaliativo da

pertenga ou da singularidade e finalmente ao aspecto emocional da pertenqa ou

singularidade. Ap6s an6lise dos conteridos verbais e das mudangas de expressividade,

verific6vamos que tipo de induglo tinha funcionado melhor, compar6vamos as

diferengas de expressividade nos dois contextos de sali€ncia e comprov6vamos em

entrevista p6s-experimental se a situagdo criada tinha validade aparente, anotando

tambdm as raz6es apontadas pelos sujeitos para a mudanqa de expressividade-

Um segundo estudo-piloto envolveu outros 4 alunos do 3o ano do curso de

Professores do 1o ciclo do Ensino B6sico, que tamb6m participaram voluntariamente, e

a quem no final tamb6m foi pedido que ndo divulgassem aquilo que lhes tinha sido

perguntado. O procedimento foi semelhante ao do estudo-piloto anterior e comprovou

os resultados obtidos no primeiro. Teve como objectivo principal aprimorar as

condig6es t6cnicas, que iam desde a posigdo da cAmara de filmar, do microfone, da

nossa posig6o relativamente ao entrevistado e da colocagdo de um pano preto a tapar a

janela que separa as duas salas, para que os sujeitos ndo pudessem ver mais do que os

olhos da entrevistadora e a variagSo da sua influ6ncia sobre a expressividade deles fosse

minimizada.

VerificSmos tamb6m que era necessSrio utilizar uma escala que pudesse avaliar o

estado de dnimo dos sujeitos e outra que nos desse alguma informagdo sobre a

dificuldade datarefa que estes estavam a executar.

c) Ensaios para avaliar guiOes de entrevistas

Primeiro, fizemos tr6s ensaios filmados antes de iniciar o Campeonato de Futebol

Euro 2004 com um sujeito Adepto da Selecgdo de Portugal para verificarmos a

adaptagdo da estrutura e conterido das perguntas a este novo grupo que seriam ent5o os

Adeptos da Selecgdo de Portugal.

Seguidamente, um ensaio filmado por cada guido da entrevista que seria aplicado

aos sujeitos em laborat6rio, jri que apesar de mantermos sempre duas perguntas com a

mesma estrutura, houve necessidade de introduzir mais perguntas para que fosse

minimizado o efeito de habihragdo i resposta nos nossos sujeitos.
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Para al6m disso, como ndo sabiamos qual os resultados dos jogos mantivemos

sempre os guiOes em aberto, embora com alguma estrutura base para todo o tipo de

situagdes que pudessem ocoffer. Assim, os guides foram sempre adaptados e

actualizados face is situag0es que iam ocorrendo durante o campeonato de forma a

criarmos uma situagdo de entrevista com elevado grau de "realismo mundano" e estas

adaptag6es eram sujeitas a ensaio para verificarnos qual a melhor forma de questionar

os sujeitos de modo a obtermos uma boa indugdo da sali0ncia da identidade social. A

escolha das perguntas era feita ap6s visionamento e comparagdo das filmagens com

recolha de opinido do entrevistado. Na observagdo da saliEncia da Identidade Pessoal, o

gui6o da entrevista tambdm foi sujeito a ensaio antes da aplicagdo aos sujeitos e

continha perguntas j6 incluidas nos estudos-piloto.

2.1.2. Experimento Natural com Observaqio Intra-sujeitos em Laborat6rio

O nosso EE2 define-se como tm experimento natural com ocorrdncia de campo e

observagdo em laborat6rio. O acontecimento natural utilizado por n6s, para uma

modificagdo espontdnea da saliCncia da identidade social, foi o Campeonato de Futebol

Europeu, Euro 2004, organizado e realizado em Portugal. Prevemos ent6o que este

contexto iria tornar mais saliente a identidade social do grupo Adeptos da SelecEdo de

Portugal, por este ser realizado em Portugal, pela influ6ncia dos media nos

comportamentos e significado social da pertenga, pela presenga de outros adeptos de

outras selecgses que podiam induzir processos de comparagdo intergrupal, promovendo

todos estes aspectos uma maior acessibilidade situacional da autocategorizagdo como

Adepto da Selec7do de Portugal (Hogg & Terry, 2001).

Para descreverrnos um pouco o contexto social que influenciou o comportamento

dos nossos sujeitos ao longo do campeonato, podemos dizer que o clima de expectativa

e esperanga sobre a performance da Equipa da Selecqdo de Portugal era elevado.

Contudo, logo no inicio do campeonato, no primeiro jogo de abertura, esta sofreu uma

derrota. Mas nos jogos seguintes obteve sempre vit6rias chegando ao apuramento dos

quartos de final, ds meias-finais e i final, onde foi derrotada pela mesma equipa com

que jogou no primeiro jogo. Estaperformance da equipa foi acompanhada por um apoio

nunca visto em Portugal do grupo Adeptos da Selecqdo de Portugal, com mobilizag6es

de pessoas para acompanharem a equipa ao est6dio, que incluiu, para al6m de muitas

262



Estudo Empirico 2

iniciativas, um cortejo de barcos no rio Tejo. As manifestag6es de comportamentos de

apoio i equipa foram diversas e estenderam-se a todos os portugueses no geral.

Colocaram-se bandeiras nacionais nas janelas (algumas ainda se mant€m), usaram-se

todo o tipo de acess6rios de identificagSo com a Equipa da Selecgdo de Portugal, ott

seja, simbolos da identidade portuguesa e essencialmente acreditava-se que Portugal iria

ser Campe6o Europeu. Este ambiente foi intenso, porque a expectativa e confianqa na

competdncia e superioridade da Equipa da SelecEdo de Portugal, sempre reforgada

pelas vit6rias, foi aumentando exponencialmente entre os Adeptos da Selecgdo de

Portugal.

Tivemos este contexto social como moldura no decorrer da nossa investigagdo, onde

decidimos utilizar um desenho intra-sujeitos, que nos permitisse efectuar v6rias

observagdes do mesmo grupo de Adeptos da SelecAdo de Portugal ao longo do

campeonato, porque tinhamos previsto modificag6es ao longo do tempo na salidncia da

identidade social.

Estas observagdes tiveram ent6o como objectivo verificar os efeitos do aumento de

sali6ncia da identidade social no grupo Adeptos da SelecEdo de Portugal) a partir de

uma modificagSo espontdnea e natural (Euro 2004) na variivel dependente

(comportamento facial). Com os mesmos sujeitos efectuSmos tambdm uma observagdo

de sali€ncia da identidade pessoal no laborat6rio que constituiu a nossa observagdo de

comparagdo, com o objectivo especifico de demonstrar contrastes e diferengas

expressivas entre as diferentes saliOncias da identidade.

2.1.3. Crit6rio de Realizagflo das Observagdes

As observagdes efectuadas consistiram em sess6es de entrevistas gravadas e tinham

o objectivo inicial de seguirem a Equipa da Selecqdo de Portugal atd ao momento do

campeonato em que fosse excluida. Como esta foi at6 d final tamb6m as sess6es de

entrevista foram prolongadas at6 ao frnal do Euro 2004.

Efectu6mos 2 observag6es antes do inicio do campeonato para habituar os sujeitos i

situagSo laboratorial de gravagdo. Em seguida, definimos um critdrio de observagOes

que consistia em efecfuar as sess6es de entrevistas numa hora marcada com os adeptos

que fosse 24 horas antes do jogo e 12 horas ap6s. Contudo, como os sujeitos eram

estudantes-trabalhadores, este crit6rio teve que ser flexibilizado algumas vezes.
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No decorrer do campeonato efectuSmos v6rias observag6es com guiOes de

entrevistas estruturados para a pertenga ao grupo de Adeptos da Selecqdo de Portugal.

Uma semana ap6s o campeonato efectu6mos uma observagdo adicional com um

contexto de entrevista diferente (de saliOncia de identidade pessoal), mas que decorreu

no mesmo laborat6rio com condig6es t6cnicas iguais aos anteriores.

Assim, os contextos de indugdo de saliOncia das identidades s6o diferentes. Na

indugdo da saliCncia da identidade social o gui6o estava direccionado para tratar os

sujeitos como Adeptos da Selecgdo de Portugal, havendo uma bandeira nacional em

cima da mesa que servia de apoio aos sujeitos para a entrevista. Na indugdo da sali€ncia

da identidade pessoal o guiSo estava estruturado de forma a tratar os sujeitos pelo seu

nome pr6prio e j6 ndo havia uma bandeira nacional.

2.1.4. Crit6rio de Selec96o das Observagdes

Consider6mos as duas primeiras observag6es como preparagdo e habituagdo dos

sujeitos. Em seguida, decidimos seleccionar 3 observag6es que representassem

situagdes afectivas neutras e que para isso tinham que ter sido efectuados em v6speras

de jogos.

Decidimos tambdm seleccionar um contexto de insucesso da performance da equipa,

que constituisse uma situagdo afectiva negativa e um contexto de sucesso da equipa que

constituisse uma situagdo afectiva positiva.

Para seleccionar as situagdes afectivas neutras, fizemo-lo em fungdo da sua

importdncia no campeonato, onde tivemos que ter em conta a opinido dos adeptos que

nos foi transmitida durante o campeonato. Assim, pelo facto de o campeonato ser

organizado em Portugal, pais anfitrido, a emissdo televisiva do primeiro jogo de

abertura feito pela equipa portuguesa foi feita internacionalmente. Este motivo,

conjugado com a opini6o dos adeptos de que o resultado do primeiro jogo 6 sempre

muito importante para iniciar um campeonato, porque determina, logo de inicio, uma

posigSo favorfvel da equipa, levou-nos escolher a v6spera do primeiro jogo.

Em seguida, escolhemos a v6spera do jogo de apuramento para a fase final,

considerada muito importante para os adeptos, porque o resultado do jogo determinava

o apuramento para a fase final. Por riltimo, escolhemos a v6spera do jogo da final,
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considerada tambdm muito importante para os adeptos, pois 6 o jogo que decide se a

equipa vai ser camped ou n6o.

Relativamente i selecgdo da observagdo de situagdo afectiva negativa s6 tivemos

duas observagoes de insucesso na performance da equipa. Decidimos ent6o escolher a

observagao 4, por ser a primeira derrota no campeonato e por termos verificado que

existiam alterag6es de 6nimo, em que os sujeitos se reportaram como mais mal

dispostos, apresentando diferengas significativas com outras observag6es, diferengas

que especificamos nos resultados.

Relativamente i selecgso da observagdo de situagdo afectiva positiva tivemos v6rias

observagdes de sucesso na pedormance da equipa. Escolhemos a observag6o ap6s o

jogo com a Equipa da Selec7do Inglesa por ter sido considerado pelos adeptos como o

jogo mais emotivo do campeonato, j6 que o resultado final s6 foi determinado com

penalties, constituindo assim um forte contexto de vit6ria. Esta observagSo tamb6m

apresenta diferengas significativas no estado de 6nimo (de maior valor) relativamente i
observagdo 4 e quase significativa (t test) com observagdo antes da final que tamb6m

seleccion6mos (p :.05 1).

Como observagdo de comparagdo e de contraste expressivo com as observag6es de

sali0ncia da identidade social, foi escolhida a observagdo de saliCncia da identidade

pessoal, na sua dimensdo caracteristicas pessoais, j6 testada nos estudos-piloto.

Estas observag6es seleccionadas foram editadas em formato DVD com insergdo de

um TCG (Time Code Generator) para serem codificadas.

2.1.5. Observag6es Seleccionadas

As observag6es ou sessdes de entrevistas que seleccion6mos para codificaqdo

passaram ent6o a ser numeradas para melhor as identificannos e foram classificadas de

acordo com a sua sequ6ncia temporal no campeonato. Tendo em conta que as

observagdes 1 e 2 foram de preparagdo dos sujeitos antes do inicio do campeonato,

numerimos as observag6es seleccionadas. Assim temos:

ObservagSo 3 (ob3) - v6spera do primeiro jogo

Observag6o 4 (ob4) - situagdo de derrota

Observagdo 5 (ob5) - v6spera do jogo de apuramento

o

a

a
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Observaglo 6 (ob6) - situagdo de vit6ria

ObservagSo 7 (ob7) - v6spera do jogo da final

Observagdo 8 (ob8) - saliCncia de identidade pessoal

Agrupando as observag6es por tipos no nosso desenho de investigagdo, temos:

Observag6es de situagio afectiva neutra (v6speras dejogo): obs3, obs5 e obs7

Situagdo afectiva negativa e positiva: obs4 (derrota) e obs6 (vit6ria).

Observagdo de comparagdo: obsS (sali€ncia da identidade pessoal)

2.2. Sujeitos

2.2.1. Crit6rios de Selecgflo da Amostra

Num procedimento de amostragem ndo probabilistica, obtivemos uma amostra de

conveniOncia e intencional. Procur6mos dentro do curso de Professores do 2o ciclo -
Variante Educagdo Fisica, volunt6rios que quisessem participar no nosso estudo. Foi

explicado aos sujeitos que se tratava de um estudo sobre o Euro 2004 e sobre os

Adeptos da Selecgdo de Portugal e que consistia em entrevistas gravadas com perguntas

sobre o campeonato. Assim, ndo foi revelado o verdadeiro objectivo do estudo aos

sujeitos e de uma forma ndo explicita para estes, n6o aceitimos os volunt6rios com

6culos ou barbas, dizendo que devido a morarem longe ou pelo facto de terem exames

ou trabalharem, poderiam ter que faltar is gravag6es, aproveitando o que nos era

revelado pelos sujeitos para justificar a nossa prefer6ncia por outros sujeitos com

caracteristicas que n6o dificultassem a codificagdo.

Os requisitos para a escolha dos sujeitos foram os seguintes:

o N6o ter 6culos ou barbas (requisito n6o explicito para os sujeitos);

. Ser Adepto da SelecAdo de Portugal;

o Gostar de futebol;

o Comprometer-se a assistir aos jogos da Selecgdo de Pornrgal;

o Comprometer-se a comparecer is sessdes de gravagSo cuja calendaizagdo lhes

seria posteriormente entregue.

Como tivemos uma s6 mulher a mostrar-se interessada para participar no estudo,

nio nos foi possivel seleccionar uma amostra com igual ntmero de homens e mulheres.

a

a

a

a

a
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Com esta limitagdo, opt6mos por seleccionar

para ndo termos uma vari6vel (g6nero), que

expressividade.

2.2.2. Caracteristicas da Amostra

uma amostra constituida s6 por homens

n6o podiamos controlar, a influenciar a

A nossa amostra 6 constituidapor 12 Sujeitos do sexo masculino. Todos frequentam

o Curso de Professores do 2'ciclo - Variante Educagio Fisica (1 do 1" ano; 1 do 2o ano;

I do 3o ano e 9 do 4o ano - finalistas). Relativamente d faixa ethia,3 participantes t6m

menos de 25 anos, 8 situam-se no escal6o et6rio que vai dos 26 aos 35 anos e I pertence

i faixa etilria dos 36 aos 45 anos.

2.3. Instrumentos

2.3.1. Escala de Identidade Social Aplicada no Euro 2004

A construgdo e avaliagdo das qualidades psicom6tricas de uma escala de identidade

social surge como estrat6gia metodol6gica para oEE2, por v6rias raz6es que passamos a

explicitar: primeiro, porque nos estudos-piloto realizados antes do EE2, apliciimos

question6rios muito simples com tr6s perguntas, cada uma delas ligada ao aspecto

cognitivo (grau de pertenga); avaliativo (grau de import6ncia dessa pertenga) e

emocional (sentimentos de bem-estar ligados i pertenga), jh utilizados por outros

autores (Monteiro, Lima & Vala, l99l Monteiro, Lima, Vala & Caetano, 1994; Franga

& Monteiro, 2002). Ora, esses questionSrios serviram bem o objectivo para que eram

utilizados, o de reafirmagdo e valorizagdo da pertenga ao gupo pelos sujeitos escolhidos

para os ensaios e estudos-piloto.

Contudo, numa situag6o experimental em que era necess6rio avaliar a evolug6o do

grau de pertenga no tempo e fazer sucessivas aplicag6es das perguntas, o facto de

termos s6 tr6s perguntas iria permitir aos sujeitos uma melhor memorizagdo de

anteriores respostas, o que aumentaria o efeito da mem6ria sobre a saliOncia identit6ria e

afectaria a possibilidade de avaliarmos as modificagdes no decurso de v6rias aplicag6es.

Para al6m disso, alargar o leque de perguntas para cada dimensEo da identidade social,

dar-nos-ia a possibilidade de discriminar e avaliar a modificagdo das dimens6es ao

longo do tempo nos mesmos sujeitos. E desta forma que surge a necessidade de termos
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um instrumetto capaz de medir a identidade social mais detalhadamente e ao longo de

v6rias aplicag6es no tempo.

Baseados numa definigSo te6rica e empirica multidimensional (Hinkle et al., 1989;

Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999, Cameron, 2004), construimos e analis6mos

um instrumento com algumas dimensOes empiricamente demonstradas e explor6mos

novos contefdos que constituiram novas dimens6es.

Um conjunto de 50 itens escolhidos em fungdo de 5 aspectos (cognitivo, avaliativo,

emocional, estabilidade, social e comportamental) comp6s um question6rio estruturado

d priori (ver anexo 2, secgdo aspectos e conteudos), que foi aplicado a 150 sujeitos (ver

anexo 2, secgdo instrumento e procedimento). Utiliz6mos uma metodologia ligada i
percepgdo e afirmagdo da pertenga a um grupo (auto-categoizagdo com prontiddo

perceptiva), considerada como centralidade para alguns autores (Cameron, 2004), e

obtivemos atrav6s de um procedimento de grupos auto-escolhidos uma amostra de

grupos de pertenga significativos para os sujeitos (ver anexo 2, secgdo amostrogem e

caracteristicas da amostra). Efectu6mos tamb6m um teste-reteste a 21 sujeitos ap6s tr6s

semanas da primeira aplicagdo.

Atravds de uma an5lise factorial de componentes principais, com rotagSo varimax,

obtivemos uma estrutura factorial interpretiivel de acordo com os seguintes crit6rios:

valor de saturagdo dos itens alto num factor conjugado com uma consist6ncia interna

aceit6vel dos mesmos (alpha de Cronbach), a par de uma an6lise de conteirdo dos

mesmos. Esta estrutura 6 composta por 7 factores que ap6s rotag6o varimax explicam

70,62 o/o da variincia dos nossos resultados, com 35 itens repartidos pelas viirias

dimens6es, com uma consist6ncia interna total de a:.94.

O primeiro factor obtido 6 composto por 10 itens e designamo-lo por Dimensdo

valorizaEdo da pertenga. O segundo factor obtido 6 composto por 9 itens, com o nome

de Dimensdo comportomento geral da pertenqa. O terceiro factor obtido 6 composto

por 4 itens e foi chamado de Dimensdo postura expressiva da pertenEa. O quarto factor

obtido 6 composto por 3 itens e toma a designag6o de Dimensdo estatuto da pertenga. O

quinto factor obtido 6 composto por 3 itens e 6 chamado de Dimensdo reconhecimento

social da pertenga. O sexto factor obtido 6 composto por 3 itens, com o nome Dimensdo

afirmagdo da pertenqa. O s6timo factor obtido 6 composto por 3 itens e toma a

designagdo de Dimensdo desvalorizagdo da pertenga. Nos estudos diferenciais

obtivemos diferengas significativas entre os grupos de pertenga escolhidos, o que nos

indica um poder de discriminagdo entre as v6rias pertengas grupais (ver anexo 2 paru
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detalhes do estudo psicom6trico da escala). Denfro da ava1ia96o das qualidades

psicom6tricas da escala obtida, 6 conveniente realgar alguns aspectos relativos aos

conteirdos e is dimensdes que sdo importantes para o nosso EE2.

Obtivemos uma dimensdo de afirmagdo da pertenqa, que inclui contetdos de

afirmag6o de membro representativo do grupo, da percepgdo de semelhangas

endogrupais e das diferengas intergrupais, que desta forma constitui a dimensdo mais

cognitiva que vamos usar como medida da auto-categonzagdo na sali€ncia identit6ria, j6

que os seus itens se relacionam com o processo de auto-categorizagdo (Turner et al,

1987). Tamb6m particularmente importante para o nosso EE2 6 a dimensdo

desvalorizagdo da pertenga, pois engloba itens de significado emocional mais negativo,

como desconforto, embarago e vergonha na pertenga ao grupo incluidos na mesma

dimens6o, que podemos ligar a situagdes afectivas mais negativas da pertenga grupal.

Na dimensdo volorizagdo da pertenga, o tipo procedimento utilizado, de grupos

auto-escolhidos (sely's elected groups) fez com que os sujeitos tivessem tendEncia a

incluir no mesmo factor aspectos emocionais e avaliativos, jii que estes tendem a

covariar (Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk, 1999). Como os grupos escolhidos pelos

sujeitos foram grupos importantes ou minorit6rios, constituindo pertengas com um

significado emocional acompanhado de uma valorizagdo,6 prov6vel que este facto

tenha influenciado o aparecimento dos dois aspectos no mesmo factor. Apesar de haver

investigagao empirica que suporta a aniilise destas duas dimens6es obtidas em sub-

escalas, decidimos ndo o fazer, pois obtivemos outras dimens6es que serviam o nosso

objectivo EE2, como a dimensdo desvalorizagdo da pertenEa, que como vimos nos

permite conhecer inversamente o significado emocional negativo associado i pertenga.

Assim, para amedigio da saliEncia da identidade social, utiliz6mos um question6rio

com 22 itens e cinco dimensdes, retirando a dimensdo comportamento geral da

pertenga e a dimensdo postura expressiva da pertenga, cuja inclusdo prejudicaria o

nosso estudo, j6 que daria indicag6es aos nossos sujeitos de que poderiamos estar a

estudar essas vari6veis (ver anexo 3, escala de identidade social aplicada no Euro 2004)

E importante ainda acenfuar que estas s6o dimens6es interessantes para a nossa

investigagflo, ou seja, a dimensdo comportamento geral da pertenqa, qoe tanto engloba

contefdos da influ6ncia da pertenga no comportamento como na expressividade

(comportamento geral), a d dimensdo postura expressiva da pertenga que para os

sujeitos 6 distinta do comportamento geral e inclui conteridos relativos i forma de estar,

i necessidade de se prestar mais atenqdo ao que se diz, mais responsabilidade no que se

269



Estudo Empirico 2

diz e d influencia dos gestos, movimentos corporais e faciais, quando se fala da pertenga

ao grupo, em riltima an6lise, quando se expressa a identidade. Estes sdo indicadores

positivos para o nosso problema de estudo, j6 que atrav6s dela podemos dizer que os

sujeitos da amostra utilizada na anSlise da escala t6m consciCncia de que o seu

comportamento geral e a sua postura expressiva sdo influenciados pela pertenga a um

grupo, ou seja, pela sua identidade social.

2.3.2. Questionfrio de Afirmaqio de Singularidade

Relativamente d mediglo da saliCncia da identidade pessoal continuamos a utilizar a

mesma pergunta sobre a consciCncia da singularidade, que us6mos nos estudos-piloto,

construida d semelhanga da metodologia de alguns autores para a afirmagdo da pertenga

a um grupo social (Monteiro, Lima & Vala, 1991; Monteiro,Lima, Vala & Caetano,

1994; Franga & Monteiro,2002)

No EE2 associamos esta singularidade is caracteristicas pessoais, e constituimos um

question6rio com tr€s perguntas, que no seu conjunto fazem todas apelo d afirmagdo da

singularidade ligada is caracteristicas pessoais, a dimensSo da identidade pessoal que

vamos pedir aos sujeitos que expressem. (ver anexo 4)

As afirmagdes utilizadas, relativamente irs quais os sujeitos tinham que atribuir um

valor numa escala de Likert, que varia entre I (discordo totalmente) e 7 (concordo

totalmente), foram as seguintes:

Afirmagdo 1: "Tenho caracteristicas que fazem de mim uma pessoa fnica"

Afirmagdo 2: "Tenho caracteristicas pessoais que s6o singulares"

Afirmagdo 3: "As minhas caracteristicas pessoais definem-me como individuo

singular".

Como explicitilmos, baseSmo-nos na perspectiva te6rica de que uma das dimensSes

da identidade pessoal se liga irs suas caracteristicas pessoais (Worchel et al., 2000), e

articulando esta suposigdo te6rica com a auto-categorizagdo do sujeito enquanto ser

rinico e singular, consider6mos ent6o que os sujeitos, ao afirmarem significativamente a

sua singularidade de pessoas rinicas ligada ds suas caracteristicas pessoais, est6o a

confirmar a saliOncia da identidade pessoal na expressdo destas caracteristicas.
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2.3.3.Gui6es de Entrevista

Como as entrevistas filmadas eram directivas, tinham um guiSo que era submetido

sempre a estudo-piloto antes de ser aplicado. Mantivemos uma uniformidade deste

guido entre os distintos sujeitos no decorrer da entrevista e uma uniformidade relativa

entre as distintas observag6es. Havia duas perguntas iguais entre os contextos de

vdspera de jogo e duas perguntas iguais entre os contextos de ap6s jogo, sendo uma

delas flexiveis, neste riltimo caso, consoante o resultado do jogo.

Assim, os guiSes das entrevistas mantiveram as mesmas duas perguntas (uma

relativa ao jogo, outra ao comportamento dos adeptos) mas tambdm foram flexiveis em

termos de nfmero e conteridos das perguntas, consoante a adaptagSo e actualizagdo face

is situagoes que iam ocorrendo durante o campeonato, de forma a criarmos uma

situaqdo de entrevista com elevado grau quer de "realismo experimental" quer de

"realismo mundano", uma possibilidade que 6 defendida por alguns investigadores

(Fem6ndez-Dols, 1990) (ver anexo 5)

2.3.4.Perguntas de Animo e Dificuldade

Utilizemos uma perguntapara avaliar o estado de inimo, apresentado numa escala

de Likert, com valores de 1 (muito mal disposto) a7 (muito bem disposto) (ver anexo6).

Us6mos outra pergunta para avaliar a dificuldade da tarefa executada pelos sujeitos,

apresentada numa escala de Likert, com valores de 1 (muito f6cil) a 7 (muito dificil)

(ver anexo 6).

2.4.Procedimento

2.4.1. Entrevistas e Situaqflo Laboratorial

De acordo com o crit6rio de realizaqdo das observag6es, foram inicialmente

distribuidas aos sujeitos as datas e horas previstas para as filmagens da primeira fase de

apuramento do Campeonato Europeu de Futebol, Euro 2004. As observagdes foram

filmadas e consistem em entrevistas feitas aos sujeitos. As entrevistas tinham guides

previamente preparados e submetidos a estudo-piloto filmado com um sujeito, para
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escolha das perguntas mais coerentes, adaptadas d realidade e contexto vividos pelos

Adeptos da Selecgdo de Portugal

Os sujeitos foram entrevistados numa sala que 6 um estudio de r6dio, sem ruido

externo, e estavam sentados a uma mesa onde estava colocada a bandeira de Porfugal

(excepto na observagdo de saliOncia da identidade pessoal). Havia uma cimara de filmar

e um microfone mais ou menos em frente ao sujeito. Tamb6m em frente ao sujeito

estava uma janela de vidro, d prova de som, onde atrav6s desta se podia ver a outra sala

onde se encontrava a entrevistadora. A comunicagSo entre as salas era feita pelos

microfones. Nessa janela foi intencionalmente colocado um pano preto a tapar

ligeiramente uma parte do vidro para que o sujeito s6 pudesse ver os olhos da

entrevistadora, mas sem desconfiar que este foi ali colocado com essa inteng5o, dai

termos enrolado o pano, como se fizesse parte da estrutura da outra sala.

Antes de a entrevista comegar era sempre feita uma pequena introdugdo, explicando

ao sujeito que estava ali para ser entrevistado porque era Adepto da Selecgdo de

Portugal e que as perguntas seriam sobre o Euro2004. Depois da entrevista filmada, jil

fora da sala, os sujeitos tinham que responder a duas perguntas e a um question6rio.

A primeira pergunta dizia respeito ao grau de dificuldade da tarefa que tinham

acabado de executar. A segunda pergunta era relativa ao seu estado de 6nimo naquele

dia. O question6rio era sobre a sua pertenga ao grupo Adeptos da selecgdo de Portugal e

faz parte de uma escala de Identidade Social, previamente construida e avaliada para

este EE2, i qual tinham sido retiradas as perguntas que pertenciam i dimensdo

comportamental e d postura expressiva, para que ndo revelassem o verdadeiro objectivo

do estudo aos sujeitos.

Tent6mos sempre que possivel cumprir o crit6rio uniforme de observagdes,24 horas

antes do jogo e 12 horas ap6s, contudo foi flexibilizado em situag6es pontuais pelo facto

de os nossos sujeitos serem estudantes-trabalhadores.

Na observagdo da sali€ncia da identidade pessoal, realizada uma semana ap6s o final

do campeonato, os sujeitos frzeram mais uma sessdo de entrevistas filmadas, nas

mesmas condig6es t6cnicas das anteriores, mas sem bandeira de Portugal e cachec6is da

Selecgdo de Portugal. O gui6o da entrevista tratava-os por nome pr6prio, incluia

perguntas de preparag6o e adaptagdo do sujeito a outro contexto de saliOncia identit6ria

e a pergunta de indugSo de saliCncia da identidade pessoal pedia aos sujeitos que

falassem de si como pessoas e das suas caracteristicas pessoais. Ap6s as filmagens,

foram aplicadas as mesmas perguntas de 6nimo e grau de dificuldade da tarefa e um
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pequeno question6rio constituido por tr6s perguntas sobre consci€ncia e afirmaglo da

sua singularidade ligada is caracteristicas pessoais.

Destas observagdes, seleccion6mos e codificSmos tr6s observag6es de v6spera de

jogo segundo o seu grau de importincia no decorrer do campeonato, duas observagOes

ap6s jogo (um de insucesso e outro de sucesso) e a observagdo de saliOncia da

identidade pessoal.

2.4.2. Aspectos Deontol6gicos

Dentro dos cuidados 6ticos e deontol6gicos frisados por muitos autores na

preparaglo da investigag6o (Santos, 2005), explic6mos aos sujeitos seleccionados o

objectivo do estudo, que era a recolha de opini5o dos Adeptos da Selecgdo de Portugal

sobre v6rios aspectos do campeonato, tivemos o cuidado de informar como iria ser feita

essa recolha (entrevista), dar-lhes previamente algumas datas e horas de gravagSes para

as primeiras entrevistas e dizer-lhes quais os questionSrios que tinham que responder.

Para al6m disso, obtivemos tamb6m o seu consentimento escrito para a gravagdo e

utilizagdo das imagens (ver anexo 7).

Dadas as caracteristicas do estudo, ndo foi possivel no inicio e decorrer das

gravagdes informar os sujeitos do verdadeiro objectivo, pois isso iria interferir na

obteng6o dos dados e este esclarecimento s6 foi possivel ap6s a conclusdo da recolha

dos dados.

Dadas as exig6ncias da presenga assidua dos sujeitos foi-lhes devidamente explicado

e enfatizado que s6 poderiam participar no estudo se se comprometessem a vir a todas

as sessdes de grava96o. Este aspecto tinha que ser devidamente esclarecido e como a

sua participagdo era voluntilria rece6mos que esta responsabilizagdo dos sujeitos

pudesse comprometer o nosso estudo. Contudo todos corresponderam ao nosso apelo,

havendo algumas situagdes pontuais de falta, por motivo de doenga e deslocagdo

profissional. Assim, todos os nossos sujeitos manifestaram empenho e responsabilidade.

Comprometemo-nos tamb6m a dar feedback dos resultados do estudo, tendo ficado

com o contacto dos sujeitos, para envio de um posterior convite, para assistirem a uma

confer6ncia de apresentagdo dos resultados.
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2.5. Varifvel Independente Sali6ncia Identit{ria

2.5.1. Sali6ncia da ldentidade Social

Baseados no conceito de saliCncia da identidade social como afirmagdo e

conhecimento da pertenga a um grupo que se torna activa num determinado contexto,

neste caso, categorizagdo e afirmagdo de si como membro do grupo Adeptos da selecgdo

de Portugal, utllizilmos v6rios indicadores de medida de saliCncia da identidade social.

a) Indicadores de sali0ncia da identidade social:

Valor obtido na escala total e particularmente na dimensdo afirmagdo da

pertenqa da escala da identidade social aplicada no Euro 2004;

Adequagdo entre a frequ6ncia de utilizagdo no discurso do sujeito do termo

"N6s" ou da primeira pessoa do plural nos verbos e a saliCncia identit6ria social

feita por an6lise de conteirdo do discurso verbal depois da transcrigdo das

entrevistas.

b) Contextos afectivos na saliGncia da identidade social:

o Contexto de insucesso (situagSo afectiva negativa);

o Contexto de sucesso (situag6o afectiva positiva).

Indicadores:

o Resultados dos jogos (derrota ou vit6ria);

o Pergunta sobre estado de 6nimo (Escala de Likert de I a7);

o Valor da dimensdo desvalorizaqdo da pertenga (aspectos emocionais

negativos) na Escala da Identidade Social aplicada no Euro 2004.

2.5.2. Sali6ncia da Identidade Pessoal

Baseados num conceito de identidade pessoal pode ser definido como a auto-

categoizagSo que o sujeito faz de si enquanto ser fnico e singular que est6 presente na

afirmagdo das caracteristicas pessoais e que se torna activa em contexto de entrevista,

utiliz6mos v6rios indicadores de medida de sali€ncia da identidade pessoal.
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a) Indicadores de saliGncia da identidade pessoal:

Valor no question6rio de afirmagdo de singularidade e pessoa rinica, constituido

por 3 perguntas (apresentadas numa escala de 1 a 7) destinadas a verificar se os

sujeitos tinham consciCncia se as suas caracteristicas pessoais estavam ligadas i

sua singularidade e aspecto de pessoa irnica;

Adequagdo entre a frequCncia de utilizagdo no discurso do sujeito do termo "Eu"

ou da primeira pessoa do singular dos verbos e a sali0ncia da identidade pessoal

feita por an6lise de conterido do discurso verbal depois da transcrigdo das

enffevistas.

2.6.Y ariil el D ep endente C omportamento Facial

A escolha das ac96es faciais a analisar 6 feita de acordo com as ac96es estudadas no

EEl e com a exploragdo de outras, cuja selecado 6 explicitada na recolha de dados e

codificagio (ver ponto 2.7.).

2.6.1. Categorias de AcAOes Faciais

a) AUl+ AU2; AUl+AU4 ; AU4

Indicadores de medida: frequ6ncia, intensidade (CDE), duragSo total e duragdo

m6dia

b) Movimentos de Cabeqa (AU53, AU54, AU51, AU52, AU55, AU56)

Indicadores de medida: frequ6ncia, intensidade (CDE), duragdo total e duraqdo

m6dia

c) Tipos de sorriso:

Duchenne smile (Au6 + Anl2,com/sem AIJT,com/sem AU25l AU26)

Social smile (Au7 + AulZ, sem AU6, com/sem AU25|AU26)

Indicadores de medida: frequOncia, intensidade (intensidade AUl2), duragdo

total, durag5o m6dia.

d) Sorriso global

Indicadores de medida: frequ6ncia, intensidade, duragSo total e duragSo m6dia

275



a)

a

Estudo Empirico 2

Estes indicadores resultam do somat6rio nas duas categorias de sorriso.

e) Caracteristicas dos sorrisos (nos tipos e no global):

o reacgdo inicial e final (antes e depois daverbalizagdo) (RIF)

o acompanhado de discurso, com AU50

o com pausa no discurso (PD)

o com presenga de AU25lAU26

Indicadores: frequ6ncia, durag5o total e duraglo m6dia

I) Pestanej ar (Blink)

Indicadores: frequ6ncia de piscar de olhos

g) Blinkstorm (Tempestade de piscar de olhos)

Indicadores: 3 ou mais ocorrCncias de piscar de olhos num segundo

2.6.2. Acqdes Transformadas

Movimentos de cabega:

Ritmo: definido como a frequ6ncia de movimentos da cabega por unidade de

tempo, ou seja, por segundo e quanto maior for o numero obtido maior 6 o ritmo

dos movimentos dos sujeitos; medido pelo somat6rio das frequ€ncias de AU51,

ATJ52,AU55, AU56, dividido pela duraqdo da codificagSo de cada observagdo.

Amplitude: definida como a intensidade dos movimentos de cabega nos seus

valores "marcado", "extremo" e "m6ximo" (FACS, versSo de 2002); medida

como o somat6rio das frequ6ncias das intensidades C, D, E de AU51, AU52,

AU55, AU56, ponderado pelo tempo de codificagdo de cada observagfio.

Amplitude extrema: definida pelos movimentos muito amplos (valores

"extremos e m6ximos" no FACS, versdo de 2002); medida pelo somat6rio das

frequ6ncias das intensidades D, E de AU51, AU52, AU55, AU56, ponderados

pelo tempo de codificagdo de cada observagdo.

b) Movimentos da parte superior da cabega:

. Upper face units; definida pelas ac96es AUl+ AU2, AUl+ AU4, AU4; medida

pelo somat6rio dos indicadores destas acades ponderadas pelo tempo de

codificagdo de cada observagSo.

Indicadores de medida: Frequ6ncia, duragdo e duragfio m6dia.
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2.7 . T r anscrigfl o das Entrevistas

Com o objectivo de conhecer o discurso dos sujeitos e avaliar a adequagdo do seu

conterido verbal relativamente ir saliOncia das identidades, decidimos transcrever todas

as entrevistas feitas (identidade social e pessoal), j6 que de uma forma geral o discurso e

a linguagem cont€m informag6es sobre pertenqas grupais (Hogg & Abrams, 1988).

Posteriormente, lemos e analis6mos de forma global a evolugdo do discurso verbal

dos sujeitos e comprov5mos que estes iam utilizando cada vez mais o termo 'N6s" e

menos o "Eu", passando a falar cadavez mais em nome dos Adeptos da Selecgdo de

Portugal ao invds de utilizarem afirmag6es de car6cter mais pessoal (ex.: "Eu vou falar

por mim").

Assim a auto-cate gonzaqdo como Adeptos da selecqdo de Portugal tornou-se cada

vez mais saliente, de uma forma espontinea e natural. Esta an6lise revelou-se muito ritil

para a escolha da estrat6gia de recolha dos dados relativos ir vari6vel dependente.

Na observagdo de saliCncia da identidade pessoal, colocfmos tamb6m algumas

perguntas introdut6rias de forma que os sujeitos se habituassem ao novo contexto de

indug6o. Com uma s6 observagdo, analis6mos o discurso i medida que a entrevista ia

decorrendo, e verific5mos que na riltima pergunta existia uma adequagio total do

discurso, em termos de uso do "Eu" e verbos na primeira pessoa do singular com o

contexto de salidncia de identidade pessoal. Esta pergunta reporta-se i descrigdo do

sujeito como pessoa, sujeita a estudos-piloto e 6 aquela que se enquadra no conceito da

saliCncia da identidade pessoal definido anteriormente e representa uma dimensdo da

identidade pessoal isolada de qualquer pertenga grupal (Worchel et a1., 2000). Ap6s esta

an6lise, consider6mos que nas respostas dos sujeitos a esta pergunta havia uma grande

saliOncia da identidade pessoal.

2.8. Recolha de Dados e Codificaqeo

Quando observamos e codificamos comportamentos, aS nossas op96es

metodol6gicas passam tamb6m pela escolha dos m6todos de recolha e an6lise dos

dados. As nossas linhas de orientagdo enquadram-se nas quest6es gerais da observagdo

definidas por Sackett, Rupenthal and Gluck (1978).

No que concerne ao como observar, optimos pelo registo em video, pois facilita a

observagdo e possibilita a codificagdo, e relativamente ao que observar, utiliz6mos um
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sistema de taxionomia molecular constituido por ac96es faciais j5 utilizadas no EEl,

tendo acrescentado outras que nio nos foi possivel incluir nesse primeiro estudo.

Esse sistema 6 ent6o constituido por categorias de acgdes j6 estudadas e que

decidimos continuar a observar: AU1+AU2, AU1+AU4, AU4, sorrisos (duchenne smile

e social smile) e boca aberta (AU25IAU26). Limitfmos a observagdo da localizagdo

temporal s6 aos sorrisos (Reac96o inicial, reacgdo final, pausa de discurso e discurso),

porque no EEI verific6mos que era a acgdo expressiva que poderia dar significado a

estas caracteristicas. Incluimos outras vari6veis, como o pestanejar (como frequ6ncia de

piscar de olhos com sequ6ncia temporal no movimento das p6lpebras distinta de olhos

fechados) e o blinkstorm (3 frequ6ncias ou mais de piscar de olhos em um segundo).

Estas duas ac96es foram medidas de acordo com o crit6rio de Teece (1992).

Acrescent6mos ainda a observagdo dos movimentos da cabega (AU53, AU54, AU51,

ALl52, AU55, AU56) que n6o conseguimos observar de forma correcta no EEl.

Na constituigdo de amostra dos comportamentos, pareceu-nos inadequado e bastante

incompleto :utllizar uma amostra de sequ6ncias de tempo para codificar. Ainda

inicirlmos este processo relativamente ao sujeito 3, mas as escolhas aleat6rias das

sequ6ncias eram um processo demasiado moroso pelo facto das entrevistas terem uma

duragdo grande, tendo verificado tamb6m que com este tipo de amostra se perderia

muito informagfio.

Depois de termos feito a transcrigdo das entrevistas e termos constatado que o

discurso do sujeito evoluia no sentido de uma maior salidncia identit6ria, decidimos que

o m6todo de recolha dos dados que mais se adequava aos nossos objectivos de pesquisa

(constatar qualquer modificagdo na vari6vel dependente) era a an6lise massiva das

acgdes faciais jri definidas em todas as respostas do sujeito, excluindo a resposta d

pergunta de introdugdo.

Utilizdmos paraL codificagdo atlcnica FACS (Ekman, Friesen & Hager, 2002) j6

anteriormente descrita. Na codificagdo dos movimentos da cabega, utiliz6mos um

acetato dividido em quatro atrav6s da marcagdo de uma linha horizontal e vertical.

Neste foram ainda colocadas marcas que correspondiam i intensidade dos movimentos

(a que tamb6m chamamos amplitude). Depois de fazermos coincidir o ponto m6dio do

acetato com o ponto m6dio da boca do sujeito, inici6vamos a codificagdo.

Dentro das diversas medidas de comportamento facial codificadas, definimos dois

tipos de categorias de ac96es faciais: as simples (AUl+AU2, AUI+AU4, AU4;

movimentos da cabega, sorriso global e tipos de sorriso, caracteristicas dos sorrisos;
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pestanejar e blinkstorm) cujos dados obtivemos s6 pela codificaglo e as construidas

(ritmo, amplitude, amplitude extrema, upper face units) cujos dados obtivemos por um

processo de transformagdo das acgdes simples. O ritmo e a amplitude foram definidos

em fungao de sugest6es da literatura, como medidas do movimento e elementos da

postura (Ricci-Bitti & Zani, 1997) e as upper face units em fungIo dos resultados do

EEl.

Nos indicadores de medida us6mos tanto a frequ6ncia como a duragdo, j6 que

segundo alguns autores (Sackett, Rupenthal & Gluck, 1978), quando possivel, devemos

usar os dois. Assim, quanto aos indicadores de medida acades faciais, utiliz6mos os

simples, retirados directamente da codificagdo (frequ6ncia, duragdo e intensidade) e os

construidos, obtidos a partir de uma transformagdo de outro indicador, onde temos entdo

a duragdo m6dia que 6 definida pela duragSo total da aca6o facial em cada observagio

dividida pelo nrimero de frequ€ncias. Este indicador d5-nos um valor m6dio de duragflo

por ocorr6ncia, que nos permite saber se as acgdes faciais t6m tenddncia a ser mais

rSpidas ou mais longas (Sackett, Rupenthal & Gluck, 1978)'

Como a quantidade de perguntas ndo foi igual de observagdo para observagdo e a

resposta individual de cada sujeito is mesmas tamb6m n6o, o tempo total de codificagdo

tamb6m variou de observagdo para observagdo. Assim, tivemos que utilizar um critdrio

de ponderagdo relacionado com a unidade tempo, tendo ent6o dividido os indicadores

das ac96es faciais (frequ€ncia, duragdo, intensidade) pelo tempo de codificagSo de cada

observagao. Esta divisSo pelo tempo (com valor alto) explica os valores baixos das

m6dias ponderadas obtidas.

Como o discurso dos sujeitos evoluiu espontaneamente para uma maior saliOncia da

identidade social de acordo com a nossa suposigSo, decidimos fazer uma an6lise total

dos indicadores das ac96es faciais em cada observagIo.

Contudo, seguimos determinados crit6rios para escolha das sequOncias de resposta a

codificar: excluimos a resposta i pergunta de introdugdo e codificSmos todas as outras

respostas is perguntas da entrevistadora; ndo codific6mos os momentos em que o

sujeito espera que a entrevistadora faga a pergunta (tempo entre perguntas); o momento

da codificagdo em cada resposta comega quando o sujeito depois de ouvir a pergunta,

inicia qualquer outra acgSo facial diferente daquelas que mantinha enquanto escutava a

enhevistadora (e.g., AUl+AU2, movimento de cabega).
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Na codificaqdo da resposta com alta saliCncia da identidade pessoal mantivemos a

mesma estrat6gia, ou seja, a an6lise total dos indicadores das acgdes faciais codificadas,

seguindo os crit6rios anteriores no procedimento de codificagdo

Na codificagSo de cada observagdo, frzemos um registo de categorias para melhor

tratamento das mesmas; upper face units (AU1+AU2; AU1+AU4; AUa); sorrisos;

movimentos de cabega; pestanejar e blinl<storm, recolhendo as seguintes informagdes:

o Registo do inicio e final de codificagdo de cada acgSo facial na observagSo, com

anotagdo da duragdo total.

Registo de frequ6ncia e intensidades das ac96es.

Registo do inicio e final de codificagdo em cada resposta, determinando a

duragdo da codificagSo na resposta

o Registo da duragdo da codificagdo total da observagdo pela soma das durag6es

das codificagdes de resposta.

Codific6mos entdo 6 observag6es (5 de sali€ncia de identidade social e 1 de

saliCncia da identidade pessoal) que correspondem a 67 entrevistas e 20 perguntas

diferentes, num total de 218 codificag6es de resposta dos sujeitos que perfazem um

tempo de 5792,93 Seg., que equivalem aproximadamente a 97 minutos. O codificador 6

certificado, com treino e exame especifico no sistema FACS.

Foi submetida uma sub-amostra das categorias analisadas a um teste de

concorddncia inter-codificadores certificados, que obteve um valor de .89, de acordo

com o crit6rio de Ekman e Friesen (1978), nrimero de concord6ncias dividido pelo

nfmero total de concorddncias e discordincias. Os dados da codificag6o sdo

apresentados na Tabela 6.

280



Estudo Empirico 2

Tabela 6
Dados de codificag6o das observag6es
ffiero Noderespostas TemPo

codificadas de sujeitos por sujeitos e (Ses.)

(N) observag6es

Observag6o 4

ObservagSo 5

ObservagSo 6

Observageo 7

ObservagSo 8

12

11

11

10

1'.!

2124

4144

5/55

6/60

1t11

534,47

1454,43

1128,24

1409,52

771,06

201218 5792,93

O ruimero de respostas codificado foi diferente de observagao para observag6o,

porque os guiOes tamb6m tiveram uma uniformidade relativa, ou seja, mantiveram

sempre duas perguntas iguais (uma relativa ao jogo e outra ao comportamento dos

adeptos), mas eram flexiveis consoante o momento do campeonato que se estava a

viver, de forma a que os nossos sujeitos sentissem que cada entrevista era diferente da

anterior e fossem espont6neos na sua expressividade, e ndo respondessem is questdes

como meras repetigdes de perguntas colocadas nas entrevistas anteriores.
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3. Resultados

3.1. Medidas de Dificuldade e Animo

Atrav6s de um t test para amostras relacionadas, analis6mos o grau de dificuldade da

tarefa reportado pelos sujeitos e ndo obtivemos quaisquer diferengas significativas entre

observaq6es. As m6dias sdo baixas em todas as observagdes, tendo-se verificado o

menor valor na obsS (Ms:l .18, DPs:.41) e o maior valor na obs5 (Ms:l .55, DP5:1.29),

o que nos indica que ndo houve influ6ncia deste aspecto nos nossos resultados.

Com o mesmo procedimento estatistico, analis6mos o 0nimo reportado pelos

sujeitos e os resultados obtidos apontam um menor valor na obs4 (Ma:4.75, DPq:\.66)

e maior na obsT (M7: 6.5, DP7=.53), o que nos indica que o contexto de derrota

interferiu neste aspecto, enquanto na fase final do campeonato esse valor era elevado.

Verific6mos assim algumas diferengas significativas entre as observag6es. A obs4

apresenta valores de m6dias inferiores (Mc : 4.75, DPq: 1.66) significativamente

diferentes com todos as outras, excepto com obs3 (M : 5.92, DPt : 1.24), em que

obtivemos um valor de r (1 l):2.03, p:.067 (n.s).

Relativamente ds diferengas significativas da obs4 com outras temos:

o com obs5 (Ms:6.18, DPs: .60) um valor de r (10) :2-78, p < .05,

o com obs6 (Me :6.36, DPa: .92) um valor de r (10) :2.68, p < .05,

o com obs7 (M:6.5, DPt: .53 ) um valor de I (9) :3.52, p < .01,

o com obs8 (Ms:6.18, DPs : .75) um valor de r (10) :2.68, p < .05.

Com um procedimento de ANOVA intra-sujeitos (medidas repetidas) nas

observagdes de salidncia da identidade social (obs3, obs4, obs5, obs6, obs8)

encontr6mos no 6nimo, um efeito significativo principal de crescimento linear com um

valor de F (4,32) : 4.02, p : .009, r12 : .33, o que nos indica que houve um aumento

linear do dnimo ao longo de todas as observag6es no campeonato. Apresentamos no

gr6fico I os valores de m6dias de todas as observagdes de saliOncia identit6ria, incluindo

a saliCncia da identidade pessoal.
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Gr6fico I
Mddias dos valores de 6nimo ao longo das observagOes
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3.2. Medidas de saliGncia de identidade social

3.2.l.Escala de Identidade Social Aplicada no Euro 2004

Atrav{s de um procedimento ANOVA intra-sujeitos (medidas repetidas), nas cinco

observagdes codificadas para analisar a evolugdo da saliCncia, verific6mos que os

nossos resultados apontam no sentido de um aumento linear de auto-categorizagEo

como membros do grupo Adeptos da SelecEdo de Portugal-

Obtivemos assim um efeito significativo principal na dimensdo afirmagdo da

pertenQo (aspecto cognitivo da pertenga) com F (4,32):3.26, p :.02,q2: -29, qure

aumenta de forma linear (ver gr6fico 2).

Os nossos resultados apontam tamb6m para uma diminuig6o dos aspectos

emocionais negativos ligados d pertenga durante o campeonato. Assim, encontr6mos um

efeito significativo principal (intra-sujeitos) na dimensdo desvalorizagdo da pertenqa
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(aspectos emocionais negativos ligados i pertenga) com F(4, 32):2.91, p=.04, \2 :.27,

que apresenta uma evolugSo cribica (ver gr6fico3).

Atravds das comparagOes entre observag6es, podemos verificar que este tipo de

evolugdo se deve a um aumento na obs4 (Ma:1.37, DPc: .42) que apresenta diferengas

significativas (t test para amostras relacionadas) com outras observagdes:

o com obs6 (Ma: l, DP6: .0), um valor I (10) :2.47, p < .05,

o comobs7(My: l,DPy: .0), com t (9):2.54,p <.05.

Estes resultados indicam-nos que os sujeitos associaram alguns conteirdos emocionais

negativos ligados i pertenga do grupo ao contexto de derrota, contudo como podemos

ver no gr6fico 3, esses valores sdo baixos numa escala 1 a 7.

Grifrco2
M6dias da dimensdo afirmagdo da pertenga
ao longo das observag6es.
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Gr6fico 3.

M6dias da dimensdo desvalorizaqdo da pertenqa

ao longo das observag6es

Relativamente aos valores totais e ponderados da escala, utilizando um

procedimento ANOVA intra-sujeitos (medidas repetidas), os nossos resultados indicam

que houve um aumento dos valores da identidade social associada ao grupo de pertenga

Adeptos da SelecEdo de Portugal. Obtivemos assim um efeito significativo principal,

F(4,32):2.89,p = .038, \2: .27, com contraste intra-sujeitos quase linear (p : .088)

(ver grrifico 4).

Atrav6s de um teste de comparagdo para amostras relacionadas (t test), analisimos

as observagdes e constat6mos diferengas significativas entre:

o obsT (M : 4.1, DPt : .60) e obs4 (Mq: 3.69, DPq: .78), com t (9) : 2'63,

p<.05,

o obs7 (M = 4.1, DPt :.60) e obs5 (M5 : 3.85, DPs : .62), com t (9) : 2'99,

p < .05.

Em suma, verificamos que houve um aumento de saliCncia identit6ria pelas

dimens6es analisadas e pelos valores totais da escala, sendo a obs7 a medida de
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mais alta na escala e tamb6m na afirmagdo da pertenga

Gr6fico 4
M6dias do valor total da escala de identidade social
ao longo das observag6es
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3.2.2. Adequag6o do contefido do discurso

Como complemento das anteriores medidas de saliCncia identit5ria e porque o

discurso verbal n5o se pode dissociar de uma an6lise fi6vel da sali€ncia das identidades,

transcrevemos as respostas nas entrevistas das observag6es codificadas e verific6mos o

conteitdo do discurso para comprovar se os sujeitos tinham mais tend€ncia a usar o

termo "N6s" ou os verbos na primeira pessoa do plural. Comprov6mos que os sujeitos

utilizavam cadavez mais estes termos i medida que avang6vamos nas observagdes, de

tal forma que a indugSo da saliCncia da identidade social, que nas observag6es de

preparagdo (obsl e obs2) era mais dificil (o sujeito muitas vezes utilizava o termo "Eu"

e dizia que ia dar a sua opinido pessoal), passou a ser cada vez mais aceite, de modo

natural e espontineo e os sujeitos passaram a dar cada vez mais a opinido do grupo a

que consideravam pertencer, Adeptos da selecgdo de Portugal.
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3.3. Medidas de Sati6ncia de Identidade Pessoal

33.f . Questionirio de Afirmag5o de Singularidade

Para analisar as respostas ao question6rio de afirmagdo de singularidade, aplic6mos

um teste de comparagio para uma amostra (t test), fazendo uma comparagdo de m6dias

relativamente ao valor 4 (o valor mddio da escala que os sujeitos podiam seleccionar) e

obtivemos diferengas significativas em todas as quest6es'

Na questdo "Tenho caracteristicas que fazem de mim uma pessoa tinica" (M: 5.64,

DP = 1.36) obtivemos um valor de I (10) :3.99, p < .01.

Na questSo " Tenho caracteristicas pessoais que s6o singulates" (M: 6; DP : l),

obtivemos um valor de r (10) :6.63,p < .001.

Na questao "As minhas caracteristicas pessoais definem-me como individuo

singular" (M:5.82, DP:1.47), obtivemos um valor de r (10) :4.1,p < .01.

Assim, os nossos resultados indicam que os sujeitos ao afirmarem

significativamente a sua singularidade como pessoa fnica, como algo ligado irs suas

caracteristicas pessoais, estdo a confirmar a saliCncia da identidade pessoal ligada i

expressdo destas caracteristicas na obs8.

3.3.2. Adequagflo do Contefdo do Discurso

Dado que o discurso verbal est6 relacionado com a saliCncia das identidades,

utiliz6mos tambdm um procedimento complementar is medidas de saliCncia identit6ria

anterior. Ap6s a transcrigdo das entrevistas, analis6mos o conteitdo do discurso dos

sujeitos e pudemos comprovar que os sujeitos falavam de si, das suas caracteristicas

pessoais e empregavam o termo "Eu" ou os verbos na primeira pessoa do singular,

enquadrando-se nas linhas de orientagdo geral da metodologia que especificSmos no

EEl para an6lise da saliOncia da identidade pessoal. Verific6mos entSo que a obs8 6

uma observag6o em que a identidade pessoal est6 altamente saliente, j6 que ndo existem

expressdes verbais que remetam para contefdos colectivos.
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3.4. Sali0ncia e Medidas de Comportamento Facial

Nesta secgdo vamos apresentar os resultados directamente ligados is nossas

hip6teses, ou seja, as ac96es faciais e indicadores de medida que utiliz6mos para

operacionalizar o comportamento facial. Como acentu6mos, a nossa hip6tese 1 6 mais

geral e por isso decidimos apresentar os resultados desta no final deste sub-ponto.

Relativamente d hip6tese 2, uma hip6tese b6sica ao comportamento facial associado i
sali€ncia das identidades, vai ser analisada a partir das outras hip6teses, j6 que esta

depende dos resultados que nos permitem clarificar indicadores de processos cognitivos

e indicadores de processos afectivos.

3.4.1. Linearidade nas Situag6es Afectivas Neutras

Partindo do pressuposto de que um aumento de saliCncia linear levaria a

modificagdes lineares (aumento ou diminuigdo) do comportamento facial nas situagdes

afectivas neutras, utiliz6mos um procedimento ANOVA intra-sujeitos (medidas

repetidas) para analisar os dados das tr6s observagdes codificadas (obs3, obs5, obsT).

Este procedimento permite verificar os efeitos do aumento da sali€ncia na variAncia

do comportamento facial, contemplados na formulagfio das hip6teses 3,4 e 5.

De acordo com a hip6tese 3, os nossos resultados apontam para um aumento dos

marcadores cognitivos. Assim d medida que avangamos no momento de observagdo

ligado a uma maior saliOncia, obtivemos um efeito significativo principal (intra-sujeitos)

de crescimento linear em AU1+AU2: aumento da duragdo total, F(2,18): 11.93,

p:.001, Tz : .57,t12 :.58, e aumento da intensidade, F(2,18) : 9.84, p : .001, \2 : .52.

Confirma-se assim o indicador de aumento da durag5o previsto neste tipo de acgdo que

neste EE2 tamb6m 6 acompanhado por um aumento de intensidade (ver figura 2c).

Encontriimos tamb6m o mesmo efeito no aumento da duragdo total das upper face

units (AtJl+ArJ2; AUI+AU4, AU4), F(2,18): 13.33, p : .000, rl2:.60. Confirma-se

tamb6m este indicador anteriormente previsto.

Analisando isoladamente os tipos de acgdes envolvidos, ndo verific6mos na duragdo

de AU1+A[J4 (p:.52) e na duragdo de AU4 (p:.67) esse efeito significativo. Estes

resultados indicam que a ac7do facial cuja duragdo se modifica de forma significativa 6

AUl+AU2 (levantar de sobrancelhas), tal como os dados da tabela 7 nos mostram.
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Assim, ndo se confirma neste EE2 o aumento da duragio de AU1+AU4 que verific6mos

no EEl, ndo sendo possivel ligri-lo a processos cognitivos num aumento de sali€ncia da

identidade social. Da mesma forma ndo existe uma modilicagdo significativa da duragSo

de AU4. Assim, podemos dizer que o aumento da duragdo das upper face units e

essencialmente devido a AUl+AU2.

Nao encontr6mos esse efeito significativo na diminuig6o do pestanejar, mas

encontr6mosnoblinkstorm,F(2,18):4.76,p:.022,q2:.35.Assim,adiminui96odo

pestanejar ndo se confirma como indicador do aumento de marcadores cognitivos.

Os nossos resultados sdo tamb6m compativeis com a nossa hip6tese 4, que previa

um aumento de monitorizagdo no aumento da saliEncia da identidade social, ligado a

ac96es mais longas e menor frequ€ncia e amplitude dos movimentos da cabega.

Relativamente is ac96es mais longas, encontr6mos um efeito significativo principal

no aumento da duragSo m6dia de AUI+A\JZ , F(2,18): 12.45,p : .000, e no aumento

da duragdo m6dia das upper foce units, F(2,18) : 10.08, p : .001, \2 : .53. Na anSlise

isolada das acgdes que comp6em esta categoria, encontrSmos um efeito quase

significativo na duragdo m6dia de AUl+AU4 (p:.094), com um aumento linear quase

significativo (p:.083). Na durag5o m6dia de AU4, encontr6mos um efeito significativo

principal (p:.04), contudo n6o existe um aumento linear (p:.L3),mas sim um outro tipo

de evolugdo desta ac96o. Estes resultados indicam que o aumento da duragdo m6dia das

upperface units e devido essencialmente i AU1+AU2, mas tamb6m e AU1+AU4, em

que existe uma tend6ncia para o aumento da sua duragdo m6dia de quando aparece na

saliCncia da identidade social.

Encontr6mos tamb6m um efeito significativo principal no aumento da duragdo

m6dia de AU53, F(2,I8):7 .61, p : .004, \2 : .46- Verific6mos um aumento linear na

duragdo m6dia (mais longos) dos movimentos da cabega (AU5l, AU52, AU55, AU56),

F(2,18) : 7.12, p: .005, \2 : .44.

De acordo com a nossa hip6tese 4, os nossos resultados indicam uma diminuigdo no

ritmo (frequ6ncia) e amplitude dos movimentos da cabega. Encontr6mos assim um

efeito significativo principal (intra-sujeitos) de diminuigSo linear no ritmo,

F(2,18):32.73,p:.000, \2:.78 e na amplitude, F(2,18) :4.77,p: .022, rl2:.35.

(ver figura 2).

Para al6m dos indicadores previamente definidos, encontrSmos essa diminuigdo

linear na duragdo total dos movimentos inclinados da cabega (AU55, AU56),
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F(2,18):5.4, p:.015, r12 :.38.Os nossos resultados indicam assim nos movimentos da

cabega e na duragdo das ac96es faciais uma postura mais controlada, lenta, de menor

amplitude e com menor inclinagdo.

De acordo com a nossa hip6tese 5, verificimos tamb6m uma maior presenga de

comportamentos faciais ligados ao estatuto do grupo. Para a16m de AUI+AU} j

mencionada, encontr6mos um efeito significativo principal linear na AU53 (cabega

levantada): aumento da frequ6ncia com F(2,18) : 17.02,p : .000, \2: .65, aumento da

duragdo total, F(2,18):13.49, p:.000, q2 :.60, e um aumento da amplitude,

,F(2,18):10 .57, p: .001, \2: -54 (ver figura 1b).

Um resumo dos efeitos significativos na evolugdo das vari6veis 6 apresentado na

tabelaT.

TabelaT

Evolugdo linear das ac96es faciais (efeitos intra-sujeitos)

VARIAVEL F p n2 EvolugSo

linear
AUI + AU2

-duragdo total
-duragio m6dia
- intensidade
AUI+AU2;AUl+AU4; AU4

-durag6o total
-durag6o mddia

AU53

- Frequdncia
-duragEo total
- duragio m6dia
- amplitude

AU5l,AU52;AU55, AU56

- duragho midia
- ritmo
- amplitude

AU55, AU56

- duragio total

BLINKSTORM
- frequCncia 436* .022 '35 Diminuigdo

*p..05 ; ** p<.01; ***P<.ool

I 1.93+* .001 .57 Aumento
12.45*** .000 .58 Aumento

9.84+t .001 .52 Aumento

13.33*** .000 .60 Aumento

10.08** .001 .53 Aumcnto

17.02*** .000 .65 Aumcnto
13.49*t* .000 .60 Aumento
7.61** .004 .46 Aumcnto
10.57** .001 .54 Aumento

7.12** .005 .44 Aumento

32.73*** .000 .78 Diminuigdo
4.77* .O22 .35 DiminuigSo

5.40* .015 .38 DiminuigSo
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3.4.2. Uniformidade Inter -Suj eitos

Para obtermos resultados para a nossa hip6tese 6, decidimos analisar a uniformidade

do comportamento inter-sujeitos na obs7 (observagdo com maior saliCncia identit6ria),

em comparagdo com a maior variabilidade na obs8 (observagdo de sali€ncia de

identidade pessoal). Analis6mos assim a varidncia para todas as mddias das ac96es em

que obtivemos diferengas estatisticamente significativas entre a obs7 e obsS (analisadas

na hip6tese 1 e apresentadas no ponto 3.4.4.). A variabilidade inter-sujeitos

(idiossincrasia) ou uniformidade do comportamento facial 6 obtida atravds dos valores

descritivos dos desvios-padrdo depois de analisada a varidncia.

Nas categorias de acgdes faciais que se podiam desdobrar em v6rias unidades de

acgdes faciais (e.g. ritmo, amplitude, com valores de AU51, AU52, AU55, AU56),

us6mos uma ANOVA univariada das seis observag6es codificadas. Utilizimos os

valores das m6dias dos desvios padr6es dessas unidades de aca6o facial desdobradas em

cada observagdo e verific5mos as varidncias destas mddias ao longo das diferentes

observag6es.

A utilizagio deste procedimento visa tamb6m obter resultados para a nossa hip6tese

4, que nos podem ajudar a compreender melhor algumas modificag6es da auto-

apresentagSo no aumento da saliCncia da identidade social.

De acordo com a nossa hip6tese 6, que afirmava uma maior uniformidade dos

comportamentos faciais ligados i sali€ncia da identidade social, comparativamente d

saliCncia da identidade pessoal, verific5mos que os nossos resultados apontam nesse

sentido. Encontrimos assim um efeito significativo principal no ritmo dos movimentos

da cabega, F' (5,18) = 3.67,p : .018, rl2 : .51, com diferengas significativas no Tukey

HSD e Bonfenoni (p < .05) entre DPut.o: .03 vs DPs;6o : .14.

Este efeito significativo principal surgiu tamb6m na amplitude dos movimentos da

cabega, F (5,18) : 5.28, p : .004, rl2 : .60, em que obtivemos diferengas significativas

no Tukey a Qt <.01) entre DPTamptitude =.01 vs DP8amptitud" : .08.

Nesta acglo facial amb6m surgiram diferengas com outras observag6es de saliOncia

identitSria no Tukey a Qt < .05) entre DP+u-plitude : .02 vs DPsu-olitude : .08., e entre

DPsumprituae = .03 vs DPsamplitude : .08. Com o teste Bonferroni, estas diferengas s6 se

verificam entre obs8 e obs7, obs8 e obs4 (ver valores dos desvios-padrSo no gr6fico 5)
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Gr6fico 5

Valores das m6dias dos desvios-padrdo da amplitude
ao longo das observagdes
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Ao analisarmos a amplitude extrema (e m6xima) dos movimentos da cabega

(intensidade D e E), obtivemos igualmente um efeito significativo principal na varidncia

das m6dias dos desvios padrdes dos 4 tipos de movimentos da cabega considerados nas

seis observagoes, F (5,18) :9.41,p : .000, \2 : .'72, com diferengas significativas no

Tukey a (p <.001) entre DP1u p"*rr" u: .00 vs DPsu-r."t en.,u: -03-

Verificiimos tamb{m que nestes movimentos mais amplos estas diferenqas surgiram

com todas as outras observag6es de saliCncia de identidade social, com diferenqas

siguificativas no Tukey a Qt <.01) entre DP8a.p"*tr"mu:.03 vs DPt,4,5,6ampextrc.u:'01'

Obtivemos os mesmos resultados com o teste Bonferroni.

Assim, os nossos resultados indicam que 6 relativamente d amplitude e i amplitude

extrema que existe uma maior uniformidade dos comportamentos faciais ao longo de

todas as observagdes de sali6ncia da identidade social (ver valores dos desvios-padrEo

no gr6fico 6).
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Gr6fico 6

Valores da m6dia dos desvios-padrdo da amplitude extrema
ao longo das observagOes
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Para as outras ac96es faciais que n6o conseguimos desdobrar, ntllizimos os valores

do Teste de Levene para homogeneidade de varidncias. Os valores deste teste surgem-

nos atravds de um teste de comparagdo de m6dias (t test) para dois gupos (obs7 e obsS),

tendo o cuidado de seleccionar os dados dos mesmos sujeitos que utiliz6mos para

estudar os contrastes expressivos entre estas duas observag6es, transformando assim a

nossa amostra de comparagSo numa amostra semelhante. Este procedimento s6 foi

usado nas acgdes faciais que apresentaram diferengas significativas de m6dias entre as

observagdes (ver ponto 3.4.4.)

Encontr6mos assim, atrav6s do Teste de Levene para homogeneidade de variincias,

diferengas significativas de variAncias entre as duas observagdes para a frequOncia de

AU 4 (p < .05) com DP76uq:.02 vs DPslaua):.04.

Surgiram tamb6m diferengas significativas de variAncias para o blinkstorm (p<.05)

com DPntinkstorm:.02 vs DPs51;r15to.-:.07, para a frequ6ncia do sorriso (p<.01) com

DPzaro..i.o:.03 vs DPs6so,,iss=.07, para a duragdo total do sorriso (p<.05) com

DP76.o,.i.o:.05 vs DPs6s6dss:.13, para a intensidade do sorriso (p<.001) com

DPTintro,,iro:.Ol vs DPsintsooi.o:.07, para a frequ6ncia do duchenne smile (p<.05) com
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DPzfrdu.r,"nn":.01 vs DP8frdr.h"nn ":.04, 
para a intensidade do duchenne smile (p<.05) com

DPTintduchcnn.:.01 vs DPs1116ushcrr.=.04, e para a intensidade do social smile (p<.01) com

DPTint.o"ial:.0 I vs DPg;11sss;s1=.05.

Nos movimentos da cabega encontremos diferengas significativas de variincias

entre as duas observag$es, no ritmo (p < .01) com DP761ro : .07 vs DP3r;6ro : .23, na

amplitude (p < .01) corfl DPtanplirude : .02 vs DPsamplirude : .1, na amplitude extrema

(DE), com DPTampextrcma : .00 vs DP&mpsxtrema : .05. verificamos que os valores dos

desvios-padrdo nesta an6lise sdo ligeiramente diferentes do procedimento ANOVA

univariada porque nesta comparagdo foram utilizados 10 sujeitos, enquanto no outro

procedimento foram usados os valores dos desvios-padrdo de todos os sujeitos que

participaram em cada observagdo.

Diferengas significativas de variAncias entre as duas observagdes surgiram tamb6m

na maior durag6o dos movimentos inclinados da cabeqa (AU55 e AU56), com

DPtdtusstso: .06 vs DPsaausslso : .14.

Nas caracteristicas dos sorrisos apareceram tamb6m diferengas significativas, com

maior uniformidade destas na obs7 relativamente d obsS, onde temos na presenga de

Al)25l26,valores de DPttvzsrzo:.}Lys DPseuzs na:.04. Verific6mos tamb6m diferengas

nas pausas de discurso, com valores de DP7o6;r.r.ro : .01 vs DPsap66.ur.o: .04.

Os nossos resultados indicam que todas as acgdes que s6o significativamente

diferentes entre as saliCncias sAo no geral mais uniformes na obsT do que na obs8, com

excepgdo da duragdo m6dia de AU53, com valores superiores na obs7, DPta^tust: 1.13

vs DPsa*eu sz: .25.

3.4.3. Situaq6es Afectivas: Negativa e Positiva

Para obtermos resultados para a nossa hip6tese '7, que afirmava que os

comportamentos emocionais do grupo provocam alteragSes nos vSrios indices do

comportamento facial, utiliz6mos um teste de comparagdo de m6dias (t test para

amostras relacionadas) na an6lise dos dados da obs4 (situagdo afectiva negativa) e da

obs6 (situagao afectiva positiva). Em fungdo de uma previsdo de modificaglo de

aspectos de auto-apresentageo e de marcadores cognitivos e afectivos, utiliz6mos tr€s

crit6rios diferenciados.

O primeiro, crit6rio de comparagdo com obsT (maior saliOncia da identidade social),

que pressupde uma maior presenga dos indicadores cognitivos, visa saber quais as
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diferengas entre esta e as situagdes afectivas, sendo tamb6m importantes os resultados

desta comparagdo para a nossa hip6tese 2 (marcadores cognitivos e afectivos). O

segundo, um crit6rio de comparagdo que contemplou s6 acgdes faciais que apresentaram

diferengas com pelo menos tr6s das outras observagdes de saliCncia de identidade social,

visa identificar modificag6es de auto-apresentag6o relativamente a outras observagdes

de sali€ncia da identidade social. O terceiro, crit6rio de comparagdo ente as diferentes

siruag6es afectivas, visa obter resultados para diferengas de auto-apresentagdo entre

estas.

a) Comparag5o com obsT de maior saliGncia

o Comparagfro entre obs4 e obsT

Os nossos resultados indicam maiores alteragdes nos indices cognitivos mas

tamb6m nos afectivos relativamente i observagdo de maior sali€ncia identit6ria. Assim,

tendo em conta s6 as ac96es faciais que lig6mos aos processos cognitivos e afectivos,

utiliz6mos um teste de comparagdo para amostras relacionadas (t test) entre a obs4 e a

obs7. Obtivemos diferengas significativas no sorriso: temos entdo uma maior frequdncia

de sorriso com reacgSo final e inicial na obs4, com I (9):2.41, p < .05; menor durag6o

m6dia de social smile na obs4, com I (9) : -3.12, p < .05i (ver figura 6a e 6f).

Verific6mos tamb6m, entre a obs4 e a obs7, diferengas significativas no pestanejar,

com maior frequ6ncia na obs4, com I (9) : 2.49, p < .05; no blinkstot"m com maior

frequ6ncia na obs4, com I (9):2.9, p < .05. (ver figura 6a e 6e)

Ndo verific6mos diferengas significativas na frequdncia e duragdo de AU1+AU2 e

upperface units entre obs4 e obsT (ver valores de m6dias e desvio-padrdo na tabela 8).
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Tabela 8

Valores de mddias e desvi de obs4 e obsT

Variiiveis DP DP

Fre sorr RIF

Dmsocial smile

Pestanejar (blink)

Blinkstorm

Fre AU1+AU2

Dur AU1+AU2

Frequpperface units

Dur upper face units

.02*

.49*

.78*

.05*

.22

.30

.29

.36

.02

.52

.22

.04

.11

.15

.r4

.18

.01

1.09

.63

.02

.18

.30

.22

.36

.01

.26

.20

.02

.10

.19

.09

.16

RIF= Reacgdo inicial e final do discurso

* p. '05 ; ** P < 'ol; *+* 
P < .o0l

Como ndo obtivemos diferengas nos indices mais cognitivos e os valores das m6dias

nos indicam um valor alto neste tipo de indices, surgiu a necessidade de clarificar que

tipos de indices cognitivos podem estar presentes na obs4. Procur6mos entlo

estabelecer comparagoes com a observag6o anterior e posterior de saliCncia identitSria

no decurso do campeonato, j6 que representam outras situagOes afectivas neutras

anteriores i obsT ligadas a uma menor presenga de indicadores cognitivos (ver ponto

3.4.1)

Assim, tendo em conta acades faciais possiveis de serem relacionadas com

processos cognitivos nos seus indicadores frequ6ncia e duragdo, encontr6mos as

seguintes diferengas significativas: maior duragdo de upper face units (AUl + AV2,

AUI+AU4, AU4) com obs3, maior duraglo de AU1+AU2 com obs3, maior frequCncia

de AU|+AU2 com obs3, maior frequ€nci a de upper face units com obs5.

Existem tamb6m diferengas significativas na duragdo de upper face units

(AUl+AU2,AUl+AU4,AlJ4) entre obs4 (Ma--.34, DPo:.171e obs3(M3:.18, DPr:.08),

com t(l l) : 3.54, p < .01e na duragdo de AUl+AU2 entre obs4(Ma:.28, DPo:-141 
"

obs3(M3:.09, DP3:.06), com (11) : 4.75, p < .01

Surgiram igualmente diferengas significativas na frequ6ncia de AU1+AU2 entre

obs4(Ma:.22, DPa =.10) e obs3(M: : -12, DPt: '07), com /(11) : 3, p < '05' na

frequEncia de upper face units, entre obs4 (Mq =.28, DPa : .13) e obs5(M5 :.22,

DP5:.10), com l(10) :2.87, p < .05.

MM
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Como a obs5 traduz uma observagSo de maior saliCncia identit6ria, de acordo com

os resultados de aumento linear de saliOncia que obtivemos, 6 assim na frequEncia das

upper face units que identificamos uma maior alteragdo na obs4. Esta alterag5o 6 visivel

atrav6s do gr6fico 7.

Grhfrco 7

Frequdncia de upperface units nas observag6es
de saliOncia de identidade social

Obse rvag6es

Dentro deste tipo de acgdo 6 na frequ6ncia de AU+AU2 que encontramos um valor

quase significativo entre obs4 (Ma:.23, DPa:.10) e obs5 (Ms:.I6, DPs:.09), com

( 1 0): 1.97 , p : .078. Este resultado sugere-nos uma maior alteragio na frequ6ncia de

AUl+AU2, contudo a frequ6ncia de AU1+AU4 e de AU4 tamb6m s6o importantes para

a diferenga significativa obtida nas upper face units. Os valores das m6dias, onde

identificamos essa alteragSo s6o apresentados no gr6fico 8. (Ver figura 6 para maior

presenga de sobrancelhas levantadas - AUl+AU2).

o
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E
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Gr6fico 8.

Frequ6ncia de AUl+AU2 nas observag6es

de sali0ncia de identidade social

o Comparagio entre obs6 e obs7

Os nossos resultados na comparagdo entre a obs6 e obs7, indicam maiores alteragdes

nos indices afectivos, mas tamb6m algumas nos indices cognitivos. Verific6mos que

existem diferengas significativas no sorriso: maior intensidade de sorriso na obs6, com

r(8) : 2.93, p< .05; maior duragdo m6dia sorriso na obs6, com I (8) = 2'7, p <'05;

maior intensidade de social smile na obs6, com I (8) : 2'62, p < '05;

Entre a obs6 e obs7, tamb6m existem diferengas significativas em AU1+AU2:

menor duragdo na obs6, com / (8) : -3.3l, p <.05; menor durag6o m6dia na obs6, com

(8) : -2.55, p < .05, menor intensidade na obs6, com / (8): -2.72, p . .05.

Tambdm h6 diferengas significativas nas upper face units entre obs6 e obs7: menor

durag6o na obs6, com / (8): -4.4A, p . .Ol; menor duragSo m6dia na obs6, r(8): -3.18,

p <.05. Dentro deste tipo de aca6es, n6o existem diferengas significativas na duragdo de

AU+AU4 (p:.15) nem na duragdo de AU4 (p:.26).Tarnb6m ndo existem diferengas

significativas na duragao m6dia de AU1+ALJ4 (p:.17) nem na duragdo m6dia de AU4

o
(E

! 0,18
.o

=
0,15
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(p:.29). Assim, os nossos resultados indicam que as diferengas encontradas nos indices

ligados aos processos cognitivos estdo ligadas i aca6o facial AUI+AU2.

Ndo encontr6mos diferengas significativas no pestanejar (p:.59) e no blinkstorm

(p=.15) (ver valores de m6dias e desvios-padrSo na tabela 9).

Tabela 9
Valores de m6dias e de obs6 e obs7

Vari6veis DP DPMM

Int sorriso

Dm sorriso

lnt social smile

Dur AUl+AU2

Dm AU1+AU2

Int AU1+AU2

Dw upperface units

Dmupperface units

Pestanejar (blink)

blinkstorm

.05*

r.57*

.04*

.17

1.13

.05

.23

1.20

.76

.04

.04

.38

.04

.14

.85

.04

.10

.76

.27

.04

.02

r.23

.01

.32*

2.00*

.10*

.39**

2.00*

.65

.02

.01

-Jl

.01

.18

1.60

.05

.15

L.4l

.20

.02

Dur = Durag6o; lnt = Intensidade; Dm = Duraqio m6dia
*p..05; ** p<.ol; **1 P<-ool

Para melhor clarificarmos que tipo de indices cognitivos podem estar mais presentes

na obs6 (situagdo afectiva positiva), procur6mos estabelecer comparagOes com a

observagdo anterior e posterior de saliOncia identit6ria no decurso do campeonato, tendo

em conta aca6es faciais possiveis de serem relacionadas com processos cognitivos nos

seus indicadores frequ6ncia e durag6o. Encontr6mos diferengas significativas entre obs6

relativamente a outras observagoes: menor duragdo de upper face units (AUl + AU2,

AU1+AU4, AU4) com obs7, menor duragdo de AU+AU2 com obsT (6 descrita

anteriormente) e maior frequ€ncia AU4 com obs5.

Encontr5mos diferengas significativas na duragao de upper face units

(AUI+AU2,AU1+AU4,AlJ4) entre obs6 (M6:.23, DP6:.LO) e obsT(M:'39, DP7:'15),

com (8) : -4.46, p < .Ol,j6 mencionadas. Dentro deste tipo de ac96es, as diferengas na

duragdo de Aul+AU4 nao sdo significativas (p:.15). Tamb6m ndo existem diferenqas

significativas na duragSo de AU4 (p:.26).
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Surgiram tambdm diferengas significativas na frequCncia de AU4 entre obs6

(M6:.04, DP6 :.04) e obs5(M5:.0t, DPs:.02), com (9) : 2.38, p < .05. Como

verific5mos que na frequ6ncia de AU4, os valores das m6dias sdo altos relativamente is

outras observagdes, este resultado indica-nos que esta acgSo 6 um indice cognitivo na

obs6 (ver gr6fico 9 e figura 7e).

Gr6fico 9

Frequ6ncia de AU4 nas observagdes
de sali€ncia de identidade social

0,04 -

o 0,03 -
(g
!t
E

rt-l
456

Obse rvag6es

b) Comparagflo com 3 observagdes de saliOncia de identidade social

Com este crit6rio, os nossos resultados indicam modificagdes de auto-apresentagdo

nas situag6es afectivas diferentes das oukas observagdes de saliCncia da identidade

social e corroboram um dos aspectos que prevemos na nossa hip6tese 7.

Encontr6mos assim diferengas significativas entre a situag6o afectiva negativa

(obs4) e outras observag6es nas seguintes acgdes faciais; menor frequCncia, duragdo e

amplitude de AU53 e menor duragdo mddia do social smile (mais breve).

Na frequ6ncia de AU53, encontr6mos diferengas significativas entre:

O,O2 -
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o obs4(M+:.L8, DPa:.08) e obs5(Ms :.25, DP5:.!4), com /(10) : -2.56,P < '05;

o obs4(M:.18, DPa:.08) e obs6(Mo =.30, DPo:.l1), com (10) : -3.',13, p < .01;

o obs4(Ma:.17, DPa:.08) e obs7(M:.23, DPr:.10), com (9) : - 3.05, p < .05;

Na duragdo de AU53 temos diferenqas significativas entre:

o obs4(Ma:.17, DPa:.09) e obs5(M5:.26, DPs:'15), com (10) = -3'96' P < '01;

o obs4 (Mq:.18, DPq:.09) e obs6(Mo :.31, DP6:'15), com (10): -3'43' p < '01;

o obs4 (Mt:.17, DPa:.10) e obsT(M :.36, DPt :'22),com I (9) : -2'9e, p''05'

Na amplitude de AU53 tamb6m existem diferenqas significativas entre:

o obs4(Ma:.05, DPq:.05) e obs5(Ms :.12, DP5:.11), com (10) : -2.98, p < .05:,

o obs4(Ma:.06, DPt:.04) e obs6(M6:.11, DP6:.09), com (10) : -2.26, p < .05;

o obs4(M+:.06, DPt:.05) e obsT (M7 =.11, DPr :'07),com' (9) : -3'tS, p <'05'

Na duragdo m6dia do social smile (mais breve) temos diferengas significativas entre:

o obs4(Mq:.52,DPq:.51) e obs5(Ms :l.l7,DP5:'24), com /(10) : -3'44'P <'01;

o obs4(Mq:.54, DPa:.52) e obs6(M6:1.55, DP6:'54), com (10) : -4'15,p < '01;

o obs4 (Ma :.49, DPa, :.52) e obsT(Mt:l.09, DP\ :.26),com (9) : -3.L7, P < .05.

Entre a situag6o afectiva positiva (obs6) e outras, encontrimos diferenqas

significativas nos movimentos da cabega (AU51,AU52;AIJ55, AU56), com maior ritmo

e amplitude relativamente a outras observag6es de saliOncia de identidade social.

No ritmo dos movimentos da cabega, temos diferengas significativas entre:

o obs6(Mo :.48, DPa:.29) e obs4(Ma: .23, DPa:.10), com, (10) : 3.23,p < .01;

o obs6 (M6 :.49, DP6: .30) e obs5(Ms =.28, DP5: .16) com , (9):3.14, p < .05;

o obs6 (Mo: .51, DPa:.31) e obsT(Mz:.15, DPt = '08) com I (8): 4'14' p < '01;

Na amplitude dos movimentos da cabega temos diferengas significativas entre:

o obs6 (Mo:.17, DPo:.14) e obs3 (M3:]0, DPs =.10),com, (10) : 2.5, p< .05;

o obs6(Ma:.1'7, DPo: .14) e obs4 (Ma:.04, DPa:.g41com I (10) : 3.46, p < .01;

o obs6 (M6:.17, DPo :.14) e obs/(Mz = .02, DPt ='02) com r (8) : 3'67, p <'01'

c) Comparaq5o entre situagOes afectivas

Para analisafinos as modificag6es de auto-apresentagEo entre as diferentes situag6es

afectivas compar6mos a obs6 com obs4. Os nossos resultados apontam para diferentes

auto-apresentag6es ligadas ao contexto de insucesso e ao sucesso.
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Na comparagao entre a obs6 e a obs4 encontr6mos diferengas significativas em

algumas ac96es faciais. Na AU53, temos uma maior frequOncia, / (10) :3.73, p < .01,

maior durag6o, / (10) :3.43, p < .01; maior amplitude, I (10) :2.26, p < .05. (ver

frgwaTa).

Nos movimentos da cabega (AUsl, AU52; AU55; AU56) temos uma maior

duragdo, / (10) :3.42,p < .01, maior ritmo, / (10) :3.23,p < .01, maior amplitude,

r(10) : 3.46, p< .01, maior amplitude extrema, I (10) = 2.48,p < .05.

Dentro destes movimentos, analis6mos os movimentos inclinados da cabega (AU55,

AU56) e encontrSmos uma maior duragio total, com I (10) : 3.55, p < .01.

Temos tamb6m algumas diferengas no sorriso, com maior frequEncia de sorrisos de

discurso (com AU50), I (10) : 3.72, p < .01, maior duragdo m6dia do social smile,

(10) : 4.15, p < .01, maior frequ6ncia de social smile de discurso (com AU50), com

(10) : 3.99, p < .01 (Ver valores de m6dias e desvios-padrdo na tabela 10 e ver figura

7b,7c e 7d).

Tabela 10

Comparacdo de m6dias entre obs6 e obs4
obs4

Vari6veis DP DPM

Fre AU53

Dur AU53

Amp AU53

Dur mov.cabega

ritmo

amplitude

amplitude extrema

Dur AU55/56

Dmsocial smile

Fre sorriso

(com AU50)

Fre social smile

(com AU50)

.30**

.31x*

.l 1*

.36**

.48**

.17**

.03*

.20**

1.55*x

.06**

.05**

Dur = Durag6o; Fre = Frequ6ncia; Amp = Amplitude; Dm = Durag6o mddia;

AU50: Discurso.
* p..05 ; ** p<.ol; ***p<.001
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3.4.4.Contrastes Expressivos entre Sali6ncia de Identidade Social e Pessoal

Tendo utilizado a obs8 (observaglo de alta saliCncia pessoal) como comparagdo para

estabelecer diferengas expressivas com as observagOes de saliCncia de identidade social,

analis6mos em seguida as diferengas significativas entre obs7 (observagio de maior

sali€ncia da identidade social) e a obsS de sali€ncia de identidade pessoal, para

obtermos resultados para a nossa hip6tese 1. Como esta hip6tese 6 tamb6m uma

hip6tese mais geral os resultados obtidos atrav6s deste procedimento podem ser

complementados com outros resultados obtidos atrav6s de outros procedimentos na

saliCncia da identidade social.

Atrav6s de um procedimento de comparagdo de m6dias para amostras relacionadas

(t test), os nossos resultados apontam para diferengas e contrastes expressivos entre as

duas salipncias identitrlrias. Verific6mos assim mddias superiores estatisticamente

significativas na obsT relativamente ir obsS nas seguintes acades faciais: maior duragdo

de AUI + AtJz, com (9) :2.33,p < .05; maior duragdo m6dia de upperface units

(AU+AU2; AU1+AU4, AtJ4), t (9) : 2.75, p < .05; maior duragao m6dia de

AUl+AU4 , t (g): 2.93, p < -05; maior duragflo m6dia de AU53, t (9): 3'Il, p < '05;

Dentro da duragdo m6dia das upper face units, verific6mos que uma maior duragdo

m6dia de AU1+AU2 6 quase significativa (p:.098), contudo ndo encontr6mos

diferengas na duragao m6dia de AU4 (p:.58). Estes resultados indicam que para al6m

da duragdo m6dia de AU1+AU4, existe tambdm uma tend0ncia para uma duragdo m6dia

maior na AUl+AU2 (Ver valores de m6dias e desvios-padrdo na tabela 11).

Tabela 11

Valores de m6dias superiores da obs7 em relaqSo ir obs8

obsT obs8

Vari6veis DP DPMM

Dur AUI+AU2 .30*

Dmupperface units I.94*

DmAUI+AU4 1.34*

Dm AU53 1.67*

.19

r.37

1.10

1.13

.19

t.20

.48

.67

.14

.64

.52

.25

Dur: Duragdo; Dm = Duragdo mddia.

*p..05 ; ** p<.ol; *+*p<.001
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Por outro lado, constatimos que existiam m6dias superiores na obs8 relativamente d

obs7, que sdo estatisticamente significativas nas seguintes ac96es faciais: maior

frequ0ncia de AU4, t (9) :2.3, p < .05; maior frequ€ncia de AU54, t(9):3.48, p < .0T;

maior amplitude de AU54, t (9):2.36, p < .05 (ver figura 3a,4b,4c).

Relativamente aos movimentos da cabega (AU51, AU52, AU55, AU56)

encontrSmos m6dias superiores na obsS em relagdo d obs7, com uma maior duragdo

destes movimentos, I (9) :7.5,p < .001, um maior ritmo, t (9): 12.44,p < .001, uma

maior amplitude, t (9): 16.18, p < .001, maior amplitude extrema (DE), com r(9) : 8,

p < .001, maior duragdo dos movimentos inclinados da cabega (AU55 e AU56), com

t(9):7.5, p < .001. (ver na figura 5 para exemplos destes movimentos).

Tamb6m surgiram m6dias superiores estatisticamente significativas na obsS em

relagSo i obsT noutras ac96es faciais: maior frequCncia de blinkstorm, com t (9) = 2.95,

p < .05 e uma tend6ncia para maior frequOncia de pestanejar, num valor quase

significativo, com t (9) :2.23, p: .052.

Relativamente ao sorriso as m6dias tambdm s6o superiores na obsS em relag6o i
obs7, com diferengas significativas nos seguintes indicadores: maior frequ6ncia, com

t(9) = 2,84, p < .05; maior duragdo, com / (9):2.35, p < .05; maior intensidade do, com

t (9) : 3.9, p <.01. Temos tambdm um sorriso caracteizado por mais pausas de

discurso, t (!):2.88, p < .05, com mais AU25126, t (9):3.25, p < .01, com tend0ncia

para aparecer mais como reacgdo inicial e final da verbalizag5o dos sujeitos na obsS,

t(9): 2.24, p : .052 (ver figura 3c).

Encontr6mos ainda m6dias superiores estatisticamente significativas na obs8

relativamente i obs7, dentro do tipo de sorriso duchenne smile onde verific6mos uma

maior frequ6ncia, t (9):3.34, p < .01, uma maior intensidade, t (9):3.46,p = .01 e

mais pausas de discurso, I (9) :2.43, p < .05. (ver figura 4).

Dentro do tipo de sorriso social smile encontrfmos uma maior intensidade na obs8,

t(9):2.94,p < .05. (Ver valores de m6dias e desvios-padrSo natabela I2).
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Tabela 12

Valores de m6dias superiores da obs8 em relaQso i obs7
obsT

VariSveis DP DP

obsS

MM

Fre AU4

Fre AU54

Int AU54

Dur mov.cabega

Ritmo

amplitude

amplitude extrema

Dur AU55/56

blinkstonn

Blink"

Fre sorriso

Dur sorriso

Int. sorriso

PD sorriso

AU25l26 sorriso

RIF sorrisou

Frc Duchenne

lnt Duchenne

PD Duchenne

lnt Social smile

.04*

.13**

.06*

.60!i**

.91***

.49***

.1 3***

.37',r'F>*

.08{'

.84

.12*

.18*

.09'r'*

.05*

.06**

.03

.05**

.05*x

.02*

.05*

.01

.06

.02

.20

.15

.02

.00

.09

.02

.63

.06

.08

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.00

.01

.02

.05

.03

.14

.08

.02

.00

.06

.02

.20

.03

.05

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.00

.01

.04

.08

.07

.11

.23

.11

.05

.t4

.07

.33

.07

.13

.07

.04

.04

.02

.04

.04

.03

.05

Dur: Durag6o; Fre : Frequ6ncia; lnt: intensidade; PD : Pausa discurso;

RIF: Reacgio inicial e final do discurso.
uvari6veis comp:.052 *p..05; ** p<.01; **rp<.001
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3.5. Imagens de Comportamentos Faciais

3.5.1. Comportamentos na Sali6ncia de Identidade Social

Figura 1- sequ6ncias de acaOes faciais - winner Face (levantar

sobrancelhas, levantar cabega e othar) (obs7)

Figura I a - "Prov6mos que ndo dependemos de Figura Ib -AU53 (cabeqa levantiada)

Figura 1c - Winner Face- AU53, AUl +AU2 (cabeqa e
sobrancelhas levantadas) e olhar lixo

Figura 1e -'...n6s conquistaimos os pontos'
cont seq. 2 Winner lace

Figura l d - "...n6s conquistdmos os pontos.
Seq 2 Winner Face

Figura 1l -'...n6s conquistdmos os pontos.
Winnerlace - AU53. AUl+AU2 e olhar lixo
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Figura 2 - Modificaqflo amplitude movimentos, aumento de AU1+AU2 e

Vl/inner Face (obs3, obs5, ob7)

FiElra 2a - Amprt[,xh morimcfto$ cabeqa (obs3) Figura 2b - Diminr&fto ampltude (obss)

Figura 2c - Porte direito, aumento de AUl +AU2

c Winnor Face (obs7)
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3.5.2. Comportamentos na Sali0ncia da ldentidade pessoal

Figura 3 - Sequ6ncia de acades faciais - Franzir de sobrancelhas, Minus

Face e sorriso (obs8)

Figura 3a - 'Sou teimoso' AU4 (lranair do sobranelhas) Figura 3b - Minus Face- AU4 + AU54 (baixa. cabeqa)
e quebra de ohat

Figura 3c -'Sou assim" soniso (linal da sequdncia)
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Figura 4 - Sequ6ncias de ac96es faciais com duchenne smile e AU54 (baixar

de cabeqa) (obs8)

,t i
Figura 4a - sequ.ncia de acA6es - ducfrenne smile (obsE) Figura 4b - AU54 (baixar cabega - amplfude cxEema)

{$,
t t &rr$

Figura 4c - duchenne smile (linal sequencia) Figura 4d - Sequ6ncia de accoes AU54 (baixar cabcga)

tl

Figura 4e - duchenne smile Figura 4f - duchenne smile com movimento cabega
(AUsl )
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Figura 5 - Ritmo e amplitude de movimentos de cabega (obs8)

Sff;}&: .it..,

&,i,.,r&a.,.iliai

liir.l i,lill'i!{l3iaf r.:l&&i I 
l

. .. . l,r;t:it:i:iti.ar t:3!,'

!&t, , .,,,n,:. .tr. .ri@.i
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3.5.3. Comportamentos na Situaqfio Afectiva Negativa

Figura 6 - Exemplos e sequ6ncias de acgdes faciais (levantar de

sobrancelhas, pestanejar e sorriso reacgfro) (obs4)

Figura 6a - Pestanejar e soniso Figura 6b - AU I+AU2

Figura 6c - sobrancelhas levantadas Figura 6d - Sobrancelhas levantadas (cort)

Figura 6e - levantar de sobrancelhas com pestanejar Figura 6l - soniso reacqSo
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3.5.4. Comportamentos na situaqf,o afectiva positiva

Figura 7 - Sequ6ncia de ac96es com social smile e AU53 (cabeqa

levantada).Exemplo AU4 (franzir de sobrancelhas)

e expressflo de triunfo (obs6)

Figura 7a - "Somos pequenos como pais
mas somos grandes cd dentro" - AU53

Figura 7c - "...mas somos grandes cii denbo"
social smile com discurso

Figura 7b - sorriso com discurso

Figura 7d - "...mas somos grandes cd dentso'
social smile linal

Figura 7e - AU4 (kanzir de sobrancelhas) Figura 7l - expressao de Uiunlo ap6s discurso
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5. Discussflo

Relativamente ao objectivo de estudo que pretendia estabelecer relagOes causais

entre a saliencia das identidades e o comportamento facial, os nossos resultados

apontam para algumas relag6es. Podemos tamb6m dizer que, no geral, estes sio

compativeis com todas as nossas hip6teses.

Nas medidas do grau de dificuldade, verific6mos que n6o foram reportados pelos

sujeitos graus de dificuldade significativos relativamente ds tarefas, por isso ndo

considerSmos que tenha havido interfer€ncia desta vari6vel nos nossos resultados.

Atravds das medidas do question6rio de afirmagSo de singularidade ligado is

caracteristicas pessoais, complementado com a utilizagdo do pronome "Eu" e dos

verbos associados a esta primeira pessoa do singular, confirmfmos a salipncia da

identidade pessoal na obs8.

Atrav6s da utilizaglo do pronome "N6s" e dos verbos associados a esta primeira

pessoa do plural e da aplicagao nossa escala da identidade social, comprov6mos a

saliencia da identidade social. Com os dados da dimensdo afirmaqdo da pertenga

verific6mos que a auto-categorizagdo evoluiu de forma linear de acordo com a

suposig6o de um aumento de saliOncia promovido pelo contexto natural em que

decorreu o nosso esfudo.

Esta linearidade n6o foi alterada pelas situagSes afectivas negativas e positivas, o

que evidencia o poder do contexto Euro2004 na saliCncia da identidade social dos

Adeptos da selecgdo de Portugal. Contudo, apesar da identificaqdo grupal, verificimos

que na obs4 (situagao afectiva negativa), o estado de 6nimo dos sujeitos (mais mal

dispostos) foi significativamente diferente das restantes observagSes, tendo mesmo

reportado algumas emog6es negativas associadas d pertenga nessa obs4, o que pode ser

explicado pela expectativa de sucesso ligada ao primeiro jogo da equipa. Para al6m

disso, verific6mos que o estado de 6nimo dos sujeitos aumentou de forma linear ao

longo do campeonato. A obs8 (sali€ncia da identidade pessoal) apresenta um valor

merior que na ob7, mas mantdm um valor alto e tem diferengas significativas em relagdo

i bs4 (situagdo afectiva negativa).

Como as hip6teses 1 e 2 s6o hip6teses mais gerais, cujos indicadores se relacionam

com as restantes, vamos em primeiro lugar analisar as outras.
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Aumento da saliGncia e aumento dos marcadores cognitivos

Relativamente i hip6tese 3, que previa um aumento dos marcadores cognitivos no

aumento de saliCncia, vimos que os resultados obtidos corroboram esse aumento.

Verific6mos que existe um aumento da duragdo de AU1+AU2 (levantar de

sobrancelhas), o que nos indica que 6 a acgdo facial ligada aos processos cognitivos que

6 exibida mais tempo na saliCncia da identidade social. Consideramos assim que 6 uma

caracteristica do comportamento facial dos sujeitos nesta saliCncia identit6ria.

Verificfmos tamb6m que a intensidade destas acgdes aumenta i medida que aumenta a

sali€ncia da identidade social. Este indicador no EEI apareceu-nos ligado i sali€ncia da

identidade pessoal, em que o lig6mos a uma maior activagdo (Smith & Scott, 1997) da

identidade pessoal em contextos sociais (Hess, Kappas & Banse, 1995), que neste caso

sdo de entretenimento. Neste contexto pelo mesmo significado pode estar ligado a uma

maior activagdo de AU1+AU2, que sdo indicadores cognitivos num contexto de maior

saliCncia da identidade social. Existiria assim uma maior activagdo dos processos

cognitivos neste contexto, principalmente deste tipo de ac96o facial. Ver figura 2

(imagens do comportamento facial) para aumento da duragdo de levantar de

sobrancelhas, sendo este efeito tamb6m visivel na figura 1.

VerificSmos tamb6m que a categoria upper face units sugerida pelos resultados do

EE1 ndo se mant6m neste EE2.

O levantar de sobrancelhas pela maior atengSo visual, tem sido ligado a processos

adaptativos (Ekman, 1969). Tambdm pela maior actividade de atengdo (Smith & Scott,

1997; Kaiser & Wherle, 200lb) est6 relacionado com processos de avaliagdo cognitiva

(Kaiser & Wherle, 2001a). Ora, estes significados podem estar ligados aos processos

cognitivos da auto-categorizaqdo (Turner et al., 1987), quando esta se torna mais

acessivel para os membros de um grupo social. Sabemos que a auto-categoizagdo

envolve processos perceptivos e avaliag6es da pertenga, que incluem tambdm uma

actividade de atengdo e 6 compreensivel que exista uma maior presenga destas acgdes

ligadas a processos cognitivos quando existe um aumento da saliCncia.

Verific6mos tamb6m uma diminuigdo do blinlcstorm que pode implicar

indirectamente uma diminuigSo do pestanejar e nesse caso estaria ligado a um aumento

de atengdo dirigida para o exterior (Teece, 1992). Embora tiv6ssemos ligado

inicialmente o blinkstorm a processos afectivos, podemos tamb6m dizer que este
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indicador pode significar apreensdo ou dificuldades cognitivas (Teece, 1992)'

Integrados na multifuncionalidade dos comportamentos faciais (Kaiser & Wherle,

2001a,2001b) este sinal pode tambdm indicar uma diminuigdo das dificuldades de auto-

categorizaEiio, que passou a ser um processo cada vez mais espontineo e nafural nos

nossos sujeitos.

Aumento de saliOncia e aumento de monitorizaglo

Relativamente i nossa hip6tese 4, que previa um aumento de monitorizagdo dos

comportamentos faciais num aumento de saliCncia da identidade social, verific6mos que

os nossos resultados apontam nesse sentido.

Encontriimos um aumento da duragdo m6dia das aca6es faciais, que se tornam mais

longas, ou seja, em cada frequ6ncia s6o exibidas mais tempo pelos sujeitos. As aca6es

que se tornaram cadavezmais longas ir medida que aumentou a saliOncia da identidade

social foram as seguintes: AUl+AU2, AU53 (cabega levantada) e na duragao m6dia dos

movimentos da cabega (AU51, AU52, AU55, AU56). Existe tamb6m uma tendencia

para o aumento da duragao m6dia de AU1+AU4 quando presente na sali€ncia da

identidade social.

Verific6mos uma diminuigdo do ritmo dos movimentos da cabeqa, ou seja, a

frequencia com que sao exibidos por segundo. Para a16m disso, diminui tamb6m a

amplitude desses movimentos e a duragdo total dos movimentos inclinados da cabeqa

(AU55, AU56). Os nossos resultados indicam assim uma modificagSo da auto-

apresentagdo no aumento da sali€ncia da identidade social dada pela acades mais longas

e movimentos da cabega que podemos ligar a uma postura expressiva, cada vez mais

lenta, controlada e direita, ou seja, mais monitorizada. Este efeito 6 mostrado nafrgota2

(imagens do comportamento facial) para a diminuigdo da amplitude que vai no sentido

de um porte direito.

Este modo de apresentagao podem indicar um efeito de monitorizagdo ligado a um

maior controlo e ordem no comportamento facial que pode ser explicado por uma

redugao da incerteza de como se comportar (Hogg & Terry, 2001; Hogg, 2006).

Verific6mos tamb6m pelos resultados da uniformidade do comportamento facial que a

amplitude dos movimentos da cabega 6 a acado facial que 6 cadavez mais uniforme i

medida que aumenta a sali€ncia da identidade social. Estes resultados podem indicar um
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maior efeito de conformidade is normas neste tipo de comportamento, ou seja, 6

relativamente i amplitude dos nossos movimentos que podemos desenvolver uma maior

conscidncia na nossa auto-apresentagdo ao longo do tempo que interfere na forma como

monitorizamos e adequamos o nosso comportamento is nornas grupais (Cooper, Kelly

& Weaver,2003).

A monitorizagdo tamb6m tem sido ligada a estrat6gias de auto-apresentagdo (Leary,

1995). Assim, 6 possivel pensar que existe uma estratdgia de auto-apresentagdo perante

uma audiCncia que avalia o comportamento dos membros do grupo Adeptos da Selecgdo

de Portugal, representada pelos outros adeptos, inclusivamente pelos jogadores,

treinador da selecgfio, sempre implicitamente presentes nas entrevistas e a quem os

sujeitos muitas vezes se dirigiam enquanto falavam. Perante esta audidncia podemos

pensar numa auto-monitorizagdo do comportamento em fungdo das expectativas dos

outros (Higgins & May, 2001), que se ligam a motivos sociais (Fridlund, 1994) de auto-

apresentagSo positiva perante os outros, conferindo ordem e organizag5o ao modo de

nos apresentarmos, i nossa postura expressiva que nos pode dignificar perante uma

audi0ncia como membros do grupo Adeptos da Selecqdo de Portugal. Para al6m disso o

porte direito, ou o sentar-se direito perante uma audiCncia pode tamb6m traduzir uma

auto-apresentagdo dominante (Ricci-B itt i & Zani, | 997 ) .

Por outro lado, o aumento da duragdo de AU1+AU2 acompanhado de um aumento

da sua duragdo m6dia pode estar associado a um Cnfase de discurso (Ekman, 1979). Esta

Cnfase dirigida a uma audiEncia pode indicar-nos uma estrat6gia de auto-apresentagSo

para afirmar e comunicar a nossa identidade nas nossas relagdes sociais, que seria assim

uma estrat6gia relacional. Seria assim uma estrat6gia de auto-apresentagSo em contextos

relacionais que utiliza ac96es faciais mais ligadas a processos cognitivos que est6o mais

activos neste contexto.

Integrando os processos que podem explicar os nossos resultados, teriamos assim

um aumento de monitorizagdo em fungdo de uma maior cefieza de como se comportar,

de uma maior consciOncia das normas de grupo, de uma auto-apresentagSo positiva

ligada a uma posigdo dominante, que podemos articular a uma estrat6gia relacional de

afirmagdo e comunicagdo da pertenga grupal.
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Auto-apresentaqeo e estatuto

Relativamente i hip6tese 5, que afirmava que um aumento de saliOncia da

identidade social causaria uma maior presenga de comportamentos faciais ligados ao

estatuto, podemos dizer que os nossos resultados apontam nesse sentido. De acordo com

os indicadores especificados para um maior estatuto, verific6mos um aumento de

AU1+AU2 e um aumento de AU53. Verificdmos tamb6m uma diminuigdo de

blinkstorm que nos indica um aumento do olhar fixo ou dirigido para o exterior. Assim

todos estes componentes estdo ligados i presenga da configuragdo facial Plus Face ot't

Winner Face. Esta configuragSo facial est6 ligada a uma maior compet6ncia social e a

um maior estatuto (Zivin,1982). Este efeito 6 visivel na figura I (sequ6ncias de Winner

Face) e tamb6m no exemplo de figura 2c.

Analisando os componentes separadamente, podemos dizer que a diminuigSo do

Blinkstorm evidencia um aumento do olhar para o outro, que pode significar um

aumento da domindncia visual, principalmente se as pessoas se sentem mais

competentes numa tarefa (Brown, Dovidio & Ellyson, 1990)'

O aumento de frequpncia, duragSo e amplitude de Au53 ao longo do campeonato, ou

seja, com o aumento da saliOncia identitriria, pode ser ligado a uma posigdo social

superior (Argyle, lgTO), que ao apresentar uma maior amplitude (intensidade) pode

indicar uma maior activag6o desta posigdo neste contexto de sali0ncia identit6ria, pelas

razSes jri apontadas (Smith & Scott, 1997; Hess, Kappas & Banse, 1995).

Por outro lado, o sorriso n6o aumentou ao longo do campeonato, como tamb6m nas

diferengas significativas verificadas entre a saliOncia da identidade social e a saliOncia

da identidade pessoal temos uma maior frequ6ncia e duragdo do sorriso maior na obs8,

ou seja, na obs7, a de maior sali€ncia da identidade social, as faces sdo menos

sorridentes e estas t6m sido ligadas a posig6es de domindncia e alto poder social (Hess,

Beaupr6 & Cheun, 2002; La France & Hecht, 1999).

para compreendermos melhor a Winner Face (e o significado dos componentes),

como estrat6gia de auto-apresentagdo da identidade social, convdm referir que a

performance da equipa da Selecgdo de Portugal foi surpreendente e muito boa'

Sabemos que na identidade social, a performance tem sido associada ao estatuto em

termos de compet6ncia (Branscombe, Ellemers, Spears & Doosje, 1999; Ridgeway,

2003), dai que os membros do grupo Adeptos da Selecqdo de Portugal em consonincia
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com esta perfo[nance sintam que fazem parte de um grupo mais competente

socialmente, com um maior estatuto, e traduzam isso no seu comportamento facial

perante os outros. Por outro lado, o estatuto est6 ligado i dimensdo avaliativa, i auto-

estima colectiva e esta tende a covariar com a dimensdo afectiva (Ellemers, Kortekaas

& Ouwerkerk, 1999), o que nos leva a pensar que a diminuigdo do blinlcstorm seja

tambdm um indice afectivo, que indica um estado de 6nimo positivo (Teece, 1992).

Assim, este resultado 6 compativel com os resultados sobre o Animo, que nos indicaram

que o estado de inimo dos membros do grupo Adeptos da Selecgdo de Portugal foi

sendo cadavez mais positivo ao longo do campeonato.

Em suma, temos assim uma estrat6gia de auto-apresentagdo perante uma audidncia

que est6 ligada a dimens6es de comparagdo social em termos de compet6ncia. Como

vimos, este 6 um tipo de estrat6gia que utiliza indices ligados a processos cognitivos

(AUl+AU2) como indices ligados a processos afectivos, em que a diminuigio do

blinkstornt tanto pode significar um estado de Animo mais positivo como pode estar

ligado a uma maior domindncia visual. Acrescentamos assim este indicador como

ligado a um maior estatuto do grupo. Podemos dizer que se trata de uma estrat6gia de

auto-apresentagdo de acordo com o estatuto do grupo no contexto das relag6es sociais,

destinada a apresentar as nossas identidades aos outros como queremos que eles a

vejam.

Uniformidade e idiossincrasia

Relativamente d nossa hip6tese 6, em que afirm6mos uma maior uniformidade dos

comportamentos faciais na sali€ncia da identidade social em comparag5o com a

sali€ncia da identidade pessoal, os nossos resultados confirmam esta afirmagdo.

Verific6mos que as acgdes faciais ligadas i saliEncia da identidade social sdo mais

uniformes (mais semelhantes) relativamente ds acgdes faciais ligadas a uma maior

saliEncia da identidade pessoal que sdo mais idiossincr6ticas, ou seja, apresentam uma

maior variabilidade inter-suj eitos (maiores valores de desvios-padr6o).

Com excepgdo da duragdo mddia de AU53, todas as outras ac96es faciais sdo mais

uniformes na saliOncia da identidade social. Os sujeitos tendem a exibir

comportamentos semelhantes nesta saliCncia nas seguintes acgdes faciais: menor ritmo,

amplitude, amplitude extrema dos movimentos da cabega, menor duragdo dos
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movimentos inclinados da cabega (AU55, AU56), menor blinkstorm e menor

frequ6ncia, duragao e intensidade do sorriso. Para al6m destas temos ainda uma menor

frequencia e intensidade do duchenne smile e uma menor intensidade do social smile,

menos sorrisos com AU25 126 (boca aberta e queixo caido) e menos sorrisos com pausas

de discurso.

Esta uniformidade pode estar relacionada com a influ6ncia das normas grupais na

sali€ncia da identidade social (Marques et a1., 2003, Cooper, Kelly & Weaver,2003)

enquanto na sali$ncia da identidade pessoal o comportamento 6 mais determinado por

caracteristicas idiossincr6ticas e padroes pessoais (Terry, Hogg & White, 1999:' Hogg &

Abrams, 1988).

Os indicadores de uniformidade que encontramos t6m sido ligados a indices mais

afectivos, como o blinlcstorm (Teece, 1992) e o sorriso (Smith & Scott, 1997; Ekman,

1990). por outro lado, na hip6tese 4 que previa um aumento de monitoizaqdo,lig6mos

a uniformidade da amplitude dos movimentos da cabega a uma maior monitorizagdo da

auto-apresentagdo nestas acaOes faciais. Assim, podemos pensar que dentro das normas

grupais 6 possivel que estejam mais actuantes as noflnas de regulagdo de afecto (Kelly,

2003) nos comportamentos ndo verbais (Saarni & Weber, 1999), e que estas normas se

ligam a nonnas gerais de auto-apresentagdo (Leary, 1995)'

Epis6dios emocionais e ecos no comportamento facial

Epis6dios emocionais negativos

Em relag6o i nossa hip6tese 7, que assumia que os epis6dios emocionais do grupo

provocam ecos nos v6rios aspectos do comportamento facial dos sujeitos cuja

identidade social est6 saliente, podemos dizer que os nossos resultados s6o compativeis

com esta hip6tese. Assim, os membros do grupo Adeptos da Selecgdo de Portugal

apresentaram algumas alteragdes no seu comportamento facial ap6s um contexto de

insucesso (obs4, derrota), cujos efeitos s6o visiveis na figura 6. Existem tamb6m

alterag6es ap6s um contexto de sucesso (obs6, vit6ria), cujos efeitos se podem

visualizar na figura 7. Vamos examinar os resultados referentes a esta hip6tese de

acordo com as nossas Previs6es.

Uma primeira previsSo apontava para uma maior presenga de indicadores ligados a

processos cognitivos ap6s um epis6dio emocional negativo. Podemos ent6o dizer que os
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nossos resultados apontam nesse sentido, pois verific6mos uma alteragdo na frequ6ncia

de upper face units com a obs5, com um efeito muito contrastante relativamente is

outras observagdes. Dentro deste tipo de ac96es a maior alteragdo da frequ6ncia 6

daquela acgdo facial que associ6mos a uma maior activagdo dos processos cognitivos na

saliCncia da identidade social (AU1+AU2). Este efeito 6 visivel na figura 6c e 6d.

Existe assim tm eco nos aspectos cognitivos do comportamento facial que 6 uma

consequ6ncia ao longo do tempo dos epis6dios emocionais do grupo ligados a situa96es

afectivas negativas ou contextos de insucesso.

Este efeito cognitivo tem sido enfatizado no comportamento por investigadores da

6rea da identidade social, em que o afecto negativo produz um pensamento mais

elaborado por haver necessidade de se responder mais cautelosamente ao contexto

social, aumenta a atengSo a estimulos de ameaga, a flexibilidade cognitiva diminui e

aumenta o pensamento baseado no grupo (na categoria grupal) (Johnson et a1., 2006).

Por outro lado se pensarnos que estes contextos de insucesso podem representar uma

ameaga ao valor do grupo, ent6o podemos dizer que os aspectos cognitivos sdo alterados

porque os membros t€m tend€ncia para defender o grupo (Branscombe, Ellemers,

Spears & Doosje, 1999) utilizando recursos cognitivos (Spears, Doosje & Ellemers,

1999). Prestam tamb6m uma maior atengdo ao estimulo negativo (neste caso a

recordagdo do epis6dio emocional negativo ligado i performance da equipa), mas com

um maior esforgo de processamento de informagdo (Otten & Mummendy,2000).

Para al6m desta activagdo cognitiva, verific6mos tamb6m tm eco na presenga de

indicadores ligados a processos afectivos. Obtivemos assim um maior pestanejar e um

maior blinl<storm (ver figura 6a). Para al6m destes surge-nos um tipo de sorriso que

aparece como uma reacgSo inicial e final no discurso dos sujeitos (ver figura 6f), para

a16m de um social smile mais r6pido (ver figura 6a). O blinkstorm pode ser ligado a

estados de 6nimo negativo (Teece, 1992), sendo resultado consent6neo com os valores

baixos de 6nimo obtidos na obs4, significativamente diferentes das restantes

observag6es. Mas por outro lado tamb6m pode significar apreensSo cognitiva ou

dificuldades cognitivas (Teece, 1992),ligadas a esse estado de 6nimo, o que tamb6m

est6 de acordo com o efeito cognitivo ou dificuldades no processamento de informagdo

anteriormente referido.

Relativamente ao pestanejar, o seu aumento liga-se a estados de 6nimo negativos

(Teece, 1992). Por outro lado, se o blinlcstorm 6 uma ac96o facial que pode estar mais

ligada a quest6es negativas que influenciam o processamento da informagdo, isto leva-
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nos a pensar que o seu significado neste contexto estaria mais ligado a processos

cognitivos, enquanto o pestanejar estaria mais ligado ao estado de 6nimo. Assim para

al6m da multifuncionalidade (Kaiser & Wherle, 2001b), os significados das aca6es

faciais podem mudar com o contexto onde sdo compreendidas (Fern6ndez-Dols &

Carroll, 1997).

Relativamente ao sorriso que 6 mais r6pido, parece-nos que neste contexto, o sorriso

ndo tem um significado de agradabilidade ou felicidade (Smith & Scott, 1997; Ekman,

1990). Por outro lado, podemos considerar que o controlo do sorriso pode ser uma

estrat6gia individual para lidar com afectos negativos (Kaiser & Wherle, 2001a;200lb;

Wherle et a1.,2000).

Assim, como estrat6gia para lidar com afectos negativos, analisada num contexto

relacional, verific6mos que o tipo de sorriso 6 uma reacado final e inicial no discurso, o

que nos sugere uma ligagdo com o outro com quem se fala (a entrevistadora), n6o s6

com aquilo que o outro diz (reacaSo inicial) mas com aquilo que n6s dizemos ao outro

(reacgdo final). Um provSvel significado apontado no EEl para este tipo de sorriso, foi

um maior efeito mim(tico com o interlocutor (Hess, Philippot & Blairy, 1999). Contudo

neste EE2 temos que afastar essa explicagdo jL que o laborat6rio onde as gravag6es

foram efectuadas nfio permitiam ver a face da interlocutora, contudo a sua presenga

fisica continua actuante e esta pode contribuir para a regulagdo da interacado (Fridlund,

lgg7). Como sabemos que esta presenga fisica esteve sempre actuante ao longo de todas

as observag6es, podemos eventualmente pensar que a sua influCncia no tipo de sorriso

exibido pelos membros do grupo Adeptos da Selecado de Portugal neste contexto de

insucesso, pode estar ligada a uma estrat6gia de regulagSo da interacalo que passa por

um motivo social muito importante nestes contextos, o de n6o diminuir ainda mais a

auto-estima pela forma negativa como nos apresentamos aos outros. Dizemos ainda

mais, porque esta j5 pode estar "fragilizada" com o insucesso do grupo e pode ser

melhorada pela apresentagSo positiva perante uma audi6ncia, onde o sorriso 6 uma

forma de apaziglar as avaliagdes dos outros e de nos apresentarmos de forma positiva

(Hess, Beauprd & Cheun, 2002).

Nos ecos na auto-apresentagio relativamente a outras tr€s observagOes de saliCncia

de identidade social, verific6mos tamb6m uma maior rapidez do social smile, o que nos

leva no controle o sorriso como uma estrat6gia de auto-apresentagflo ligada i regulagdo

de afecto (Kaiser & Wherle, 2001a;2001b; Wherle et al., 2000).
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Como tambdm obtivemos uma menor frequCncia, duragdo e amplitude de AU53

relativamente a outras observagdes, podemos ligar a diminuigdo destas ac96es a uma

posigSo social menos elevada (Argyle, 1970), e a uma menor domindncia ou menor

estatuto (Zivin, 1982). Compreendemos melhor o significado desta auto-apresentagdo,

que integra indicadores de regulag5o de afecto e indicadores de um menor estatuto

social, se pensafinos que a componente afectiva das identidades sociais tende a covariar

com a componente avaliativa, ligada ao estatuto (Ellemers, Kortekaas, & Ouwerkerk,

teee)

Podemos entdo pensar que os processos afectivos envolvidos nestes contextos de

insucesso fazem parte de uma estrat6gia de auto-apresentagdo que ndo passa pelo efeito

cutting of reflected glory, (efeito CORF, Snyder et al, 1986, citado por Bizman &

Yinon, 2002), ou seja, ndo passa pela diminuigdo da sua associagdo ao grupo para

defender a sua auto-estima. Assim, apesar de haver uma modificagdo dos valores da

dimensdo desvalorizagdo da pertenga, existe tambdm um aumento da dimensdo

afirmagdo da pertenga. Por isso, pensamos que a estrat6gia de auto-apresentagSo passa

pela manutengdo de comportamentos de apoio, pela defesa do grupo, i semelhanga de

outros contextos de insucesso estudados nas equipas desportivas (Fischer & Wakefield,

1ee8).

Esta estrat6gia de auto-apresentagdo activa os processos cognitivos (aumento da

frequ6ncia das upper face units, aumento da frequ€ncia de AUl+AU2 e blinkstorm)

para defender o grupo e utiliza os afectivos pxa melhorar a auto-estima perante os

outros. Esta estrat6gia de melhoria de auto-estima, sugere-nos uma regulagdo individual

do afecto negativo (pestanejar e rupidez do sorriso) mas tamb6m uma auto-apresentagio

positiva (sorrisos) em interac96es ocasionais com um outro pr6ximo.

Epis6dios emocionais positivos

Em relagdo ao contexto de sucesso (obs6), os resultados sdo compativeis com a

nossa suposigdo de uma maior activagdo dos processos afectivos. Na comparagdo que

estabelecemos com a obs7, aquela que supomos ter uma maior activagdo cognitiva,

verificSmos alterag6es do sorriso (ver figura 7b). Assim, observ6mos um sorriso mais

intenso, com maior intensidade do social smile, para al6m de ser um sorriso mais longo,

ou seja, quando exibido tende a ter uma maior duragdo. Assim, o sorriso pode ligar-se a

estados afectivos de agradabilidade (Smith & Scott, 1997) e a intensidade deste a uma
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maior activagAo, o que leva a pensar numa maior activagdo dos processos afectivos

neste contexto (Smith & Scoff, 1997;Hess, Kappas & Banse, 1995).

Relativamente ao eco r,los aspectos cognitivos existe uma diminuigao desses

indicadores como sejam: uma menor duragao, menor intensidade e menor duragSo

m6dia de AU1+A|J2. para a16m disso verificamos tamb6m uma menor duragao total e

duragdo m6dia de upper face units. De acordo com significados apresentados

anteriormente a menor intensidade pode representar uma menor activag6o dos processos

cognitivos. Esta menor activaglo pode ser explicada por uma maior facilidade no

processamento da informagSo verificada em situa96es afectivas positivas (Johnson et

aI.,2006).

Verific6mos que a frequ6ncia de AU4 pode constituir um indice cognitivo ligado a

contextos de sucesso (ver figura 7e). Esta acaao tambdm tem sido ligada a processos

afectivos, onde indica desagrado (Smith & Scott, 1997), ou integra uma expressSo de

furia (Ekman, 1979), contudo estes n6o sdo significados plausiveis para este contexto.

Como indice cognitivo, pode significar percepgdo de obst6culos, incompreensdo,

esforgo antecipado, concentragao, dificuldade (Smith & Scott, 1997; Kaiser & Wherle,

2001a;2001b) e pode estar relacionado com a diminuigSo do campo visual (Ekman,

lg79). Nestes diversos significados o rinico que nos parece mais plausivel 6 a

concentrag6o, mas se pensarmos que existe uma maior facilidade de processamento de

informagdo nas situagoes afectivas positivas, este significado deixa de fazer sentido.

Contudo, esta acgdo pode tamb6m ser um sinal conversacional associado a quest6es

de €nfase ou importdncia no discurso (Ekman, 1979), ou um sinal social prevalente

(Ekman, lgTg), ou ainda um eficiente captador de atengSo do outro (Tipples, Atkinson

& young, 2OO2). Desta forma, 6 possivel pensar numa estrat6gia relacional destinada a

chamar a atengio dos outros paru aimport6ncia daquilo que estamos a dizer. Em fun96o

deste tipo de estrat6gia, 6 possivel pensar nele como um sinal mais interactivo nos

contextos relacionais.

Os nossos resultados apontam para ecos na auto-apresentagdo. Relativamente i

obs7, vimos que os indicadores cognitivos s6o mais r6pidos, o que nos sugere uma

diminuigdo do controlo expressivo deste tipo de aca6es de acordo com explicagdes

anteriores. Por outro lado, o sorriso 6 mais longo, ou seja, quando presente 6 exibido

mais tempo. Se juntarmos a estes resultados, os que obtivemos da comparagdo com

outros estudos de sali€ncia identit6ria, verificamos tamb6m que existe uma modificagdo

da auto-apresentagao a nivel dos movimentos da cabega que t6m um maior ritmo e
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amplitude. Podemos pensar que existe uma maior desorganizagio expressiva neste

contexto de sucesso em comparagdo com o aumento de monitorizagdo explicado

anteriormente. Contudo como continua a haver uma influ€ncia da audiCncia, d possivel

pensar que existe uma expressividade mais activa e exuberante mas organizada em

fungio de aspectos afectivos. A segunda possibilidade faz mais sentido para n6s.

Vejamos entSo como entendemos este processo.

O maior ritmo e amplitude podem ser explicados por uma maior activagSo dos

processos afectivos que 6 acompanhada por uma maior actividade do sujeito (Russell,

1980). Pode tamb6m existir uma menor exig6ncia situacional (Ginsburg, 2001) que

permite uma maior flexibilidade comportamental nestes movimentos como elementos

de uma postura expressiva num contexto relacional. Esta maior flexibilidade

comportamental tamb6m pode explicar a presenga do sorriso, mas por si s6 n6o nos

parece que explique a sua maior duragdo m6dia e por outro lado se os sujeitos

continuam a pertencer ao grupo pelo menos as nonnas de auto-apresentag6o positiva

perante os outros deviam estar actuantes (Leary, 1995).

Em fungdo disto, pensamos que o maior ritmo e a amplitude dos movimentos, assim

como a maior duragdo do sorriso podem ser melhor entendidos se os integrarrnos numa

estrat6gia de auto-apresentagdo. Esta estrategia utlliza essencialmente a regulagdo dos

processos afectivos como elementos de uma auto-apresentagdo triunfante, e algumas

vezes exuberante, ligada ao sucesso da equipa neste contexto. Este processo tambdm

pode levar a uma maior flexibilidade comportamental e a uma maior activagdo deste

tipo de movimentos.

Os nossos resultados apontam para diferentes ecos ou consequ6ncias na auto-

apresentagdo dos membros em fungdo dos diferentes epis6dios emocionais do grupo.

Verificimos que para al6m do maior ritmo e da maior amplitude dos movimentos da

cabega, altera-se tambdm a duragdo e a amplitude extrema. Existe tamb6m uma maior

durag6o dos movimentos inclinados da cabega, o que nos leva a pensar numa maior

actividade dos sujeitos relacionada com ecos nos processos afectivos (Russell, 1980),

enquanto que na obs4 acontece precisamente o contr6rio, o que estS de acordo com a

maior activagdo dos processos cognitivos que evidenci6mos nesses contextos. Contudo,

tamb6m podemos dizer que movimentos mais rrlpidos e amplos, com maior ritmo, s6o

mais emp6ticos e poucos movimentos, mais lentos, hesitantes, s6o menos emp6ticos

(Argyle, 1975). Perante isto, podemos pensar que para al6m destes movimentos

poderem estar ligados a uma maior ou menor actividade que pode ser ligada a processos
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afectivos podem fazer parte de uma estratdgia de auto-apresentagdo num contexto

relacional.

No contexto de Sucesso, verific6mos tamb6m uma maior frequencia, duragao e

amplitude de AU53 (ver figura 7a). Esta acado facial tem sido ligada a uma posigao

social elevada (Argyle, lg70) e a posturas de vencedor (Zivin, 1982) e a sua maior

amplitude ou intensidade sugere, como vimos anteriormente, uma maior activagdo deste

tipo de ac96o facial nestes contextos.

Verific6mos que existe uma maior frequ6ncia do sorriso exibido durante o discurso

verbal, uma maior frequencia de social smile de discurso (ver figura 7b,7c e 7d) e uma

maior durag6o m6dia do social smile. O tipo de sorriso encontrado, o social smile, tm

sorriso menos intenso que o duchenne smile, tem sido associado a domindncia (Hess,

Beaupr6 & Cheun, 2002).

Como sorriso mais longo e ligado ao discurso, da mesma forma que sugerimos uma

estrat6gia cognitiva de afirma96o de pertenqa para as situagoes afectivas neutras,

podemos tamb6m pensar na maior activag5o dos processos afectivos como processo

relacional de comunicaglo e afirma96o da pertenga, jd que tem sido defendido por

alguns autores que os processos afectivos t€m fungOes relacionais (Parkinson, Fischer &

Manstead, 2005). Nesta estrat6gia faz sentido a integtagdo de AU4 como 6nfase do

discurso (Ekman, lgTg), que comunica a importincia da pertenga para o sujeito aos

outros, sendo um sinal que capta a atengdo do outro (Tipples, Atkinson & Young'

2}O}),quando falamos dos nossos afectos e da nossa auto-estima.

Assim, podemos compreender melhor esta estrat6gia relacional de afirmagEo e

comunicagdo da pertenga se a ligarmos tamb6m a uma estrat6gia de auto-apresentagdo

num contexto de sucesso da equipa, em que os epis6dios emocionais do grupo tilm ecos

na forma como apresentamos as nossas identidades perante oS outros, ou seja, se

compreendeffnos que 6 perante uma audiencia que temos uma auto-apresentagao de

triunfo, com exuberincia e domindncia.

Desta forma os motivos de auto-estima (Hogg & White, 2001) conjugados com os

motivos sociais (Fridlund, lgg4),podem explicar estes comportamentos faciais, ou seja,

existe uma auto-estima positiva muito forte que queremos apresentar aos outros nas

nossas relag6es sociais. Nessa estratdgia de auto-apresentagSo num contexto relacional,

esperamos que os outros percebam e valorizem o nosso sucesso.

Contudo, o mais interessante 6 que o sucesso ndo 6 dos membros do grupo Adeptos

da Selecqdo de Portugal, mas da equipa i qual se ligam. Contudo, como estes tendem a
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assumir o sucesso como se fosse um sucesso pessoal, este processo pode explicar-se

pelo efeito basking in reJlected glory (efeito BIRG, Cialdini et al., L976), um fen6meno

de associagdo priblica com outras pessoas bem sucedidas que uma afiliagdo a um grupo

tamb6m pode desencadear. Este fen6meno tamb6m tem sido estudado no contexto

desportivo em que o sucesso das equipas 6 a gl6ria dos adeptos.

Se apoiar a equipa 6 uma parte da identificagdo com o grupo (Hogg & Abrams,

1988), tamb6m sabemos que nos membros de um grupo de sucesso, a performance do

grupo se torna o factor dominante (Fischer & Wakefield, 1998). Assim, a performance

do grupo pode explicar a auto-apresentagdo de triunfo que encontramos no

comportamento facial dos membros do grupo Adeptos da Selecqdo de Portugal.

Podemos entender melhor a influ6ncia desta comparagdo social, ligada d performance

que estabelecemos com outros grupos, se mencionannos que se trata de um contexto de

vit6ria muito forte. Trata-se de um jogo com a equipa da Selec7do da Inglaterra,

naquilo que podemos definir como uma "batalha de gigantes", levada at6 i fase dos

penalties, onde o guarda-redes foi considerado "her6i nacional".

Assim, nas relagdes sociais utilizamos os sucessos das nossas equipas desportivas

para nos apresentarmos positivamente perante os outros, com comportamentos de

triunfo para que os outros nos percebam como triunfantes (ver figura 7f para expressdo

de triunfo).

Podemos entdo afirmar que existem diferentes estrat6gias de auto-apresentagdo,

resultantes dos ecos cognitivos e afectivos dos epis6dios emocionais ligados ao grupo

de pertenga. No contexto de insucesso existe uma maior activagf,o de processos

cognitivos ligados a uma estrat6gia de auto-apresentagdo que pretende defender o grupo

de pertenga e melhorar a auto-estima em contextos relacionais. No contexto de sucesso

existe uma maior activagdo dos processos afectivos ligados a uma estrat6gia de auto-

apresentagdo que pretende comunicar o sucesso e a auto-estima positiva aos outros em

contextos relacionais.
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Marcadores cognitivos e afectivos

Como hip6tese b6sica, a nossa hip6tese 2 assumia que o comportamento facial

apresenta marcadores de processos cognitivos e afectivos na sali€ncia da identidade

social. Os nossos resultados, provenientes de outras hip6teses, corroboram a exist6ncia

desses marcadores. Como marcadores cognitivos da saliOncia da identidade social

podemos definir a AUl+AU2 e uma tend€ncia para a AUl+AU4. Como marcadores

afectivos definimos o sorriso e aparece-nos tamb6m o pestanejar. Contudo, esta aca6o

facial tamb6m pode ser um eventual marcador cognitivo. Em relagSo ao blinkstorm, o

seu significado aparece ligado a processos cognitivos mas tamb6m afectivos.

Contrastes entre saliOncia de identidade social e pessoal

Em relagSo i primeira hip6tese, a riltima a ser analisada, em que prevemos

diferengas de comportamento facial entre a saliOncia da identidade social e a saliencia

da identidade pessoal, os nossos resultados sdo compativeis com esta hip6tese e

apontam para contrastes de expressividade. Ali5s, encontr6mos neste EE2 diferenqas

expressivas id6nticas is que encontr6mos no EE1.

Na saliancia da identidade social existe uma maior duraqdo de AU1+AU2 e aca6es

faciais sdo mais longas, entre as quais temos uma maior duragdo mddia de upper face

units, uma maior duragao m6dia de AUl+AlJ4, e uma tend6ncia para uma maior

durag6o m6dia de AU1+AU2. Se no aumento dos marcadores cognitivos associados i

sali€ncia da identidade social identific6mos uma tend6ncia para haver uma maior

duragdo m6dia de AU1+AU4, este contraste expressivo com a saliOncia da identidade

pessoal parece confirmar esse indicador. Trata-se assim de uma aca6o facial que quando

estS presente na sali@ncia da identidade social tende a ser mais longa. Para al6m disso,

encontrSmos tamb6m uma maior duragdo m6dia de AU53, o que estd de acordo com os

dados anteriormente obtidos na hip6tese 4 e 5. Estes resultados confifinam as acades

faciais mais longas anteriormente previstas. A maior duragdo de upperface units, ndo se

confirma totalmente, j5 que s6 obtivemos uma maior duragdo de AUl+AU2, que parece

ser a acqdo facial ligada aos processos cognitivos associada ao comportamento facial na

sali6ncia da identidade social. Como vimos anteriormente o seu significado, pela maior
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actividade de atengdo (Kaiser & Wherle, 2001b), liga-se aos processos perceptivos e

avaliativos da auto-categorizagdo (Turner et al., 1987)

Relativamente aos indices cognitivos na saliCncia da identidade pessoal,

encontr6mos uma maior frequ6ncia de AU4 (ver figura 3a). Esta acado tem sido

associada a dificuldades cognitivas e a concentragdo (Kaiser & Wherle, 200La,200lb;

Smith & Scott, 1997), o que 6 bem possivel de acontecer na saliEncia da identidade

pessoal, j6 que existe uma menor certeza de como se comportar e ndo existem

prot6tipos que facilitem a auto-categorizagdo (Hogg & Terry, 2001). Como esta maior

frequdncia de AU4 nos aparece tamb6m no EEl, pode assim ligar-se a um indice de

processos cognitivos na saliOncia da identidade pessoal.

Contudo, esta acgdo tamb6m foi encontrada na situagdo afectiva positiva na

salidncia da identidade social, onde a associ6mos a um sinal conversacional de Onfase de

discurso e importincia (Ekman, 1979). Al6m disso, pode tamb6m ser um sinal social

(Ekman, 1979) e servir para captar a atengdo do outro (Tipples, Atkinson & Young,

2002), o que nos levou a considerar esta acgSo como um possivel sinal de regulagdo de

interacgdo. Se pensarmos que neste contexto a interac96o se faz aum nivel interpessoal,

com um outro que est6 pr6ximo dos sujeitos (a entrevistadora), em que estes falam de

caracteristicas pessoais que sio importantes para eles, 6 possivel pensarmos numa

estrat6gia de auto-apresentagdo da identidade pessoal que passa por uma estrat6gia

relacional de Cnfase e comunicagdo da forma como nos definimos enquanto sujeitos

singulares que tende a captar a atengdo do outro, sendo neste contexto uma estrat6gia de

regulagdo de interacgdo. Como o mesmo significado, encontrimos tambdm esta acgdo

facial ligada a uma comunicagdo da pertenga no contexto de sucesso.

Em contraste com a saliEncia da identidade social, as acgdes faciais s6o mais breves

na saliCncia da identidade pessoal, um indicador que tinhamos previsto e que 6

confirmado pelos nossos resultados. Para aldm disso, existe uma maior duragSo, ritmo,

amplitude e amplitude extrema dos movimentos da cabega (ver figura 5 paru

exemplificagio destes movimentos). Nestes, verific6mos ainda uma maior duragdo dos

movimentos inclinados da cabega.

Com a excepgdo da duragdo total dos movimentos da cabega, todos estes

indicadores sdo menos uniformes, quando foram analisados na hip6tese 6, ou seja, s6o

mais idiossincr6ticos. Assim 6 possivel pensar que como elementos de uma postura

expressiva, podem estar relacionados com a aus6ncia de normas, o que leva a uma

maior variabilidade de comportamento, de acordo com caracteristicas pessoais e
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idiossincr6ticas na sali€ncia da identidade pessoal (Hogg, Terry & White, 1999). Esta

ndo exist6ncia de nofinas pode tamb6m gerar uma menor exig6ncia situacional

(Ginsburg, 2001) que permite uma maior flexibilidade comportamental. Esta

flexibilidade comportamental que permite comportamentos idiossincr6ticos tamb6m

pode estar ligada a uma "falta de controlo" no comportamento (Capozza & Brown,

2006),jf que ndo existe uma certeza de como se comportar, um prot6tipo de grupo que

oriente o comportamento. Estas explicagdes estdo relacionadas na saliOncia da

identidade e ndo se excluem entre si.

Contrastando com um maior controlo, ordem e uniformidade dos comportamentos

na sali6ncia da identidade social em situag6es afectivas mais neutras, existe uma falta de

controlo e ordem, mas tamb{m uma maior flexibilidade comportamental e uma maior

idiossincrasia na saliCncia da identidade pessoal.

Verific6mos tamb6m que existe uma maior frequ6ncia de blinkstorm e uma

tend6ncia para um aumento do pestanejar. Ora, como ndo existem diferengas de 6nimo

entre as duas observag6es nem alteragOes afectivas, 6 possivel pensar que estes

indicadores se ligam mais a processos cognitivos. Assim, o pestanejar indicaria uma

actividade dirigida para o interior (Teece, 1992), que pode estar relacionada com um

nivel individual de auto-categorizagdo do sef(Turner et al.,1987), o que de certa forma

vem enfatizar a possibilidade j6 delineada, do pestanejar como actividade dirigida para

o exterior, na sali|ncia da identidade social. Esta possibilidade 6 uma questdo especifica

que necessita de outros estudos para ser esclarecida.

O blinkstorm tem sido ligado a apreensSo ou dificuldades cognitivas (Teece, 1992),

que em questdes associadas i saliCncia da identidade pessoal, se assemelha ao

significado de AU4. Pelas mesmas raz6es que explicitSmos para esta acado facial

(AU4), 6 possivel considerar o blinkstorm como indicador ligado a processos cognitivos

na saliOncia da identidade pessoal.

Contrariamente iquilo que previmos, nlo existe uma diferenga na frequ6ncia do

social smile, contudo continua a existir uma diferenga na frequ6ncia, duraqdo,

intensidade do duchenne smile, assim como uma maior intensidade do social smile e no

geral uma maior frequ6ncia, durag5o e intensidade do sorriso, o que nos sugere faces

mais sorridentes nesta saliCncia (ver figura 4). Sabemos que o sorriso pode estar ligado

ao afecto, i agradabilidade (Smith & Scott, 1997) e neste EE2, a possibilidade de

associagSo do duchenne smile a contextos de humor (Zaalberg, Manstead & Fischer,

2004), que sugerimos no EE1, deixa de fazet sentido-
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Contudo, sabemos tamb6m que 6 um comportamento facial muito valorizado

socialmente, pois as pessoas que sorriem mais sio percebidas mais positivamente (Hess,

Beaupr6 & Cheun, 2002). Por outro lado, dominincia e alto poder social estdo

associados a faces menos sorridentes, enquanto que submissdo e baixo poder social

est6o associados a faces mais sorridentes (Hess, Beauprd & Cheun, 2002; La France &

Hecht, 1999).

A fungdo mais apontada do sorriso continua a ser a de apaziguamento, a de pedir

lenidade ou brandura ao outro (La France & Hecht, 1995), a de regular a interacgdo

social (Fern6ndez-Do1s & Ruiz-Belda, 1995). Se tamb6m pensarmos que o modelo geral

de expressdo para a situagdo de domin6ncia 6 o sorriso menos intenso, enquanto que

para o apazigtamento 6 o duchenne smile de intensidade m6dia (Hess, Beaupr6 &

Cheun, 2002), podemos dizer que os nossos dados apontam para uma fung6o de

apaziguamento e uma regulagdo de interacado no sorriso, mas tamb6m se pode

encontrar ligado a uma situagdo de submissdo.

Na saliCncia da identidade pessoal, existem motivos de auto-estima (Hogg & Terry,

2001), de apresentagdo positiva da identidade perante uma audiCncia, o que nos leva a

pensar tamb6m em motivos sociais (Fridlund, 1994). Estes motivos podem gerar uma

estratdgia de auto-apresentagSo que utiliza os indicadores afectivos, em especifico, o

sorriso, com a fungdo de apaziguamento, um efeito de "lenidade" (La France & Hecht,

1995) nas avaliagdes, que pode ser explicado pelos pr6prios contefdos da identidade

pessoal - sdo conteridos intimos e mais pessoais, que necessitam de uma aprovagSo

positiva dos outros. Como neste caso o outro est6 presente e muito pr6ximo (nivel

interpessoal), podemos tamb6m pensar num maior nivel de interac96o que tem sido

associado ao sorriso (Ferndndez-Dols & Ruiz-Belda, L995; Ruiz-Belda et al., 2003), que

seria assim uma estratdgia de regulagdo de interacgso com um efeito de "lenidade".

Se na saliCncia da identidade social existem efeitos de superioridade e valoizagdo

grupal (Hogg, 2006), na saliOncia da identidade pessoal existem comparag6es

interpessoais ligadas a uma necessidade de avaliagdo positiva (Brown & Capozza,

2006), que podem usar indicadores de submissdo para obter essa avaliagSo positiva.

Verific6mos assim que existe uma maior frequOncia e amplitude de AU54, indicando

uma maior presenga e activagSo deste tipo de ac96o facial neste contexto (ver figura 4b

e 4d).

Ora, este tipo de aca6o tem sido ligada a posig6es de baixo estatuto social (Argyle,

1970) e quando associado a AU4 (queixo baixado e retraido) com uma quebra do
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contacto do olhar, sugerida pelo aumento do pestanejar e do blinlcstorm, encontramos

uma configuragao facial chamada Minus Face, que tem sido associada a submissdo

(Zivin,1982) (ver figura 3b)

Na figura 3, identificimos uma sequCncia interactiva, que em fungdo dos

significados associados, podemos ver da seguinte forma: primeiro o sujeito acentua

atrav6s de AU4 uma caracteristica pessoal, "sou teimoso", captando a atengdo da

interlocutora, em seguida faz:umra Minus Face de submissIo e logo sorri, dizendo "sou

assim", o que nos sugere um efeito de "lenidade" na avaliagdo positiva que espera do

outro. Esta configuragSo facial surge assim integrada numa regulag6o da interacado.

Relativamente a outras caracteristicas do sorriso encontradas, ou seja, sorrisos com

AU25l26 (boca aberta e queixo caido), esta caracteristica tem sido ligada a

agradabilidade, mas tamb6m a menor controlo pessoal (Smith & Scott, 1997). Contudo,

como o duchenne smile tende a ser acompanhado pela boca aberta, pode simplesmente

estar ligada a uma maior frequ0ncia deste tipo de sorriso. Outros estudos poderdo

esclarecer esta questdo especifica.

Verificamos tambdm que existem mais pausas de discurso nos sorrisos em geral e

no duchenne smile em particular, e uma tendCncia para um sorriso de reaca6o inicial e

final no discurso. Como explicimos anteriormente, estas caracteristicas sugerem um

maior nivel de interacgdo neste contexto de saliCncia de identidade pessoal. Contudo,

como pouco sabemos delas para al6m dos resultados que obtivemos no nosso EEl e no

EE2, que tendem a manter-se semelhantes nesta sali€ncia, futuros estudos poderdo

esclarecer melhor o seu significado.

Em suma, d semelhanga da saliCncia da identidade social, podemos tamb6m dizer

que na saliQncia da identidade pessoal existem marcadores no comportamento facial que

podem ser ligados a processos afectivos como a aspectos cognitivos. Com estes

resultados, podemos alargar a hip6tese 2 da seguinte forma: o comportamento facial 6

um marcador de processos cognitivos e afectivos que se produzem quando a identidade

social ou pessoal estdo salientes. Aos processos cognitivos da saliOncia da identidade

pessoal podemos associar AU4, pestanejar e blinkstorm. O sorriso pode ser um

indicador de processos afectivos mas na saliOncia da identidade pessoal aparece-nos

ligado a uma dimens[o de avaliag5o positiva.

Novamente acentuamos que estes marcadores sdo melhor entendidos em termos de

estrat6gia de auto-apresentagdo da nossa identidade pessoal, que utiliza mais
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marcadores que t6m sido ligados a processos afectivos, mas que neste contexto fazem

parte uma estrat6gia de regulagdo de interacado nas relag6es sociais.

Em jeito de reflexdo, podemos afirmar que o contexto natural que acompanhou este

EE2 nos permitiu acompanhar o aumento de saliOncia do grupo de sujeitos ao longo do

Campeonato Europeu de Futebol Euro 2004. Contudo, como sabemos que o significado

social das nossas identidades pode mudar no sentido de uma valorizagdo crescente

(Deaux, 2000), 6 tamb6m possivel pensar que integrado nesse efeito de aumento de

sali€ncia pode estar uma valorizagdo social crescente da pertenga ao grupo Adeptos da

Selec7do de Portugal. Esta pertenga pode ter adquirido mais valor e significado social

pela performance da equipa no campeonato, que foi de sucessivas vit6rias, chegando a

disputar a final, uma fase que nunca tinha sido atingida, j6 que o mais pr6ximo que

tinha sido obtido fora o 3o lugar no Campeonato Mundial de Futebol, em 1966.

Desenvolveu-se assim um contexto social muito envolvente, em que os Portugueses

aderiram a este grupo de apoio com roupas e acess6rios, bandeiras portuguesas nas

janelas, havendo algumas que ainda se mant€m. Ali6s, tivemos oportunidade de

verificar que passou a ser um ritual colocar a bandeira na janela nos jogos oficiais da

SelecAdo de Portugal (Campeonato Mundial de Futebol em 2006).

Assim, muito para al6m do contexto de saliCncia avaliado em laborat6rio, houve

todo um contexto social que promoveu um conjunto de modificagSes comportamentais

quotidianas dos portugueses que podem ter conferido cada vez mais significado social i
pertenga, ou seja, de uma pertenga que acreditava pouco nos sucessos da equipa, passou

a ser uma pertenga com reconhecimento social, cada vez mais valorizada socialmente,

ndo s6 pelos sucessos da equipa neste Euro 2004, mas pela excelente organizagdo do

campeonato feita por Portugal.

No sentido de Deaux (2000) podemos entdo afirmar que esta pertenga ao grupo

Adeptos da Selecgdo de Portugal se tornou cadavez mais valorizada e partilhada entre o

povo Portugu€s. Como diria um adepto: "O povo portugu€s agora tenx uma causa e essa

causa d a nossa selecAdo e ela estd a unir todos os portugueses" (Transcrigio do

discurso do sujeito 9). Este significado social envolvente pode ter contribuido para

termos obtido um contexto social irnico de valoizagdo crescente da identidade social,

que possibilitou a observagio de muitos comportamentos faciais e obter um vasto

conjunto de resultados que esperamos que possam contribuir para o enriquecimento

destas 6reas de investigagdo.
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Contudo, uma das limitagOes do nosso EEZ est|ligada precisamente d utilizagSo dos

contextos naturais e i suposigSo de que aquilo que observ6mos estii relacionado com

uma maior saliOncia da identidade social. Embora tenhamos usado medidas de salidncia

identit6ria, como se trata de um estudo ao longo do tempo, ndo podemos deixar de

pensar que os sujeitos do nosso estudo tenham tido muitas vezes acontecimentos nas

suas vidas pessoais e profissionais que podem ter influenciado o seu modo de auto-

apresentagSo e o seu comportamento facial em alguma das sess6es de entrevista.

Embora tenhamos feito esforgo para controlar as vari6veis que nos pareceram poder

interferir com o decorrer dessa modificagdo comportamental a par de aumento de

sali6ncia (grau de dificuldade, 6nimo) 6 sempre possivel haver outras influ6ncias para

al6m daquelas que previmos.

Outra limitagdo deste EE2 est6 no nirmero de sujeitos (N : 12), que 6 muito baixo

para aquilo que nos propusemos estudar. As razdes que determinaram este nirmero est6o

relacionadas com a caracteristica da amostra, ou seja, eram sujeitos volunt6rios e foi

dificil constituir uma amosfra que se adequasse aos critdrios exigidos, como sejam, n6o

ter barbas e 6culos e participar assiduamente em todas as observagOes. Outra razdo estit

ligada ao pr6prio procedimento de codificagdo, que 6 moroso, meticuloso e envolve um

grande esforgo por parte do codificador, por isso apesar de neste estudo termos tentado

ultrapassar esse esforgo, codificando e explorando diversas acades faciais, quanto mais

sujeitos temos mais complicamos a execugdo do procedimento de codificagdo.

No entanto, ndo queremos deixar de acrescentar que a observag5o repetida deste

pequeno grupo de sujeitos volunt6rios exigiu uma forte participagdo por parte deles, de

tal forma que somos tentados a dizer que talvez a qualidade em termos de empenho e

envolvimento nas sess6es de entrevista dos nossos sujeitos tenha amenizado neste EE2

o valor do crit6rio quantidade.

Em suma, neste EE2 confirmaram-se muitos dos indicadores sugeridos pelo EEl no

comportamento facial associado i saliOncia das identidades. De uma forma geral,

verific5mos que o aumento da saliCncia da identidade social produz um aumento de

processos cognitivos que est6 de acordo com os processos perceptivos da auto-

categorizagiio (Turner et al., 1937) e com uma maior acessibilidade situacional

subjacente ir sali€ncia (Hogg & Terry, 2001) promovida pelo contexto Euro 2004.

Existem tamb6m modificag6es das estrat6gias de auto-apresentag6o nos membros do

grupo de pertenga estudado, que nos levaram a enfatizar os conteridos relacionais de

comparag6o nos contextos sociais (Onorato & Turner, 1999), e que pensamos serem
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cada vez mais importantes para explicar o comportamento facial e outros

comportamentos associados i saliCncia das nossas identidades. Em fungfio da orientagdo

te6rica ligada ds relag6es sociais que conferimos i nossa investigagdo, seria importante

que futuras investigagdes ligassem especificos conteridos relacionais com a presenga de

especifi cos comportamentos faciais.

Obtivemos tambdm indicadores de um aumento de monitorizagdo e do estatuto do

grupo. No aumento de monitorizagdo vimos que houve interferCncia das situag6es

afectivas na amplitude e ritmo de elementos de postura expressiva, que ndo t€m sido

estudados (movimentos de cabega). Investigag6es futuras poder5o eventualmente

esclarecer a influOncia do afecto neste efeito de monitorizagdo no comportamento facial

em geral e na amplitude dos movimentos da cabega em particular.

Relativamente ds modificag6es faciais ligadas ao estatuto que obtivemos nesta

investigagdo, pensamos que estdo muito ligadas ao contexto de sucesso e valorizagdo da

pertenga Euro 2004. E possivel pensar que em contextos id€nticos estas possam ser

identificadas, contudo 6 conveniente acentuar tamb6m que o comportamento facial na

saliOncia da identidade social depende do grupo de pertenga e das audiCncias a quem

esse grupo afirma e comunica a sua pertenga. Para al6m disso, modificag6es contextuais

podem interferir na observagdo destes comportamentos. Futuras investigagdes podem

confirmar se, um contexto de sucesso ligado a diferentes pertengas grupais, pode induzir

as mesmas alteragSes no comportamento facial.

Assim, para todos os efeitos que observ6mos na nossa investigagIo, parece-nos

tamb6m importante que outras investigagdes esclaregam se estes mudam em fungfio do

tipo de audi0ncias, pois as estrat6gias relacionais tamb6m podem mudar em fung6o

destas. Tambdm 6 importante clarificar a influ0ncia de diferentes contextos nas

modifi cagOes observadas.

O facto de termos incluido situagdes afectivas no nosso desenho de investigagdo

permitiu-nos observar grandes modificag6es do comportamento facial, gu€ est6o de

acordo com a predigdo dessas modificag6es na Perspectiva da ldentidade Social

(Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, 1999; Ellemers, 2001; Ellemers et a1.,2003).

Encontr5mos tambdm indicadores de que os membros do grupo Adeptos da Selecgdo de

Portugal se sentiram cadavez mais envolvidos afectivamente com o seu grupo ao longo

do tempo (Ouwerkerk, Ellemers & De Gilder, 1999). Para al6m disso, a val€ncia do

afecto, tal como outros autores acentuaram (Johnson et al., 2006) parece ser um factor

muito importante na modificagdo dos processos cognitivos, afectivos e nas estrat6gias
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de auto-apresentagao figadas a um processo de avaliagdo. Futuras investigagOes podem

esclarecer a influ6ncia destes efeitos nas relag6es intergrupais.

Assim, tendo em conta a alterag6o dos comportamentos faciais no contexto dos

epis6dios emocionais de grupo, parece-nos tamb6m importante, em futuras pesquisas,

ligar estas modificag6es is reacades emocionais dos seus membros ao longo do tempo

relativamente a outros grupos, como tem sido enfatizado por alguns autores (Smith &

Mackie,2006).

Estud6mos tamb6m as diferengas de expressividade na saliOncia da identidade social

relativamente i saliCncia da identidade pessoal. Pensamos que os contrastes que

obtivemos est6o relacionados com as caracteristicas do nosso desenho de investigagdo,

j6 que procur6mos situagSes de saliCncia que nos permitissem isolar, tanto quanto

possivel, estas duas saliCncias identit6rias. Contudo, futuras investigagdes poderSo

esclarecer se estes efeitos mudam quando existe simultaneidade de saliGncias. Estamos a

pensar, por exemplo, numa situagSo de Primus Inter Pares, em que o membro 6 o

melhor representante do seu grupo, com uma componente pessoal muito forte,

observada muitas vezes em grupos politicos. Ou ent6o, na singularidade contributiva

especificada por Santos (1999) no Ambito dos contextos organizacionais.

Outras reflex6es podem ser feitas para a investigagdo do comportamento facial.

Vimos que a Perspectiva da ldentidade Social (Tumer, 1999) nos possibilitou a

integragdo do conceito de normas para o afecto com nortnas gerais de auto-apresentag6o

que passam pelas normas grupais. Assim, distinguimos nonnas de regulagSo do

comportamento facial nos contextos dos motivos que determinam a sua presenga nos

contextos sociais. Os motivos permitem-nos compreender porque 6 que os

comportamentos existem e qual a sua fungdo nas identidades e nos contextos sociais e

as nonnas traduzem a forma como regulamos esses comportamentos em fungdo das

pertengas grupais e dos contextos. Os conceitos te6ricos das identidades permitiram-nos

conceptualizar melhor estes conceitos e aperceberrno-nos que a sua influ6ncia no

comportamento facial 6 distinta, mas pode ser integrada.

Vimos tamb6m que o papel das audiEncias 6 fundamental, pois 6 perante elas que os

nossos comportamentos faciais podem ser compreendidos como actividade relacional ao

servigo das nossas identidades. Neste Smbito, gostariamos tamb6m de acentuar que 6

importante conceptualizar o comportamento facial como uma estrat6gia relacional e de

regulagao de interacgso, como tem sido enfatizado por outros autores (Fern6ndez-Dols

& Ruiz-Belda, 1995).
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Os diversos significados e informag6es obtidos na an6lise do comportamento facial

associado d sali€ncia das identidades nos diferentes contextos, levam-nos a assumir que

o papel do contexto na investigagdo do comportamento facial 6 cada vez mais

importante, tal como outros autores t6m acentuado (Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997).

Pela contribuigIo fundamental que a utilizagdo dos contextos naturais deram i nossa

investigagdo, s6 podemos dizer que 6 tamb6m cada vez mais importante estudar o

comportamento facial nesses contextos. Contudo, o grande desafio da investigagdo

nesta 6rea passa pela utilizagdo destes contextos para desenhos experimentais, que

facilitem a observagdo da vari6vel em condigSes laboratoriais controladas. O contributo

do experimento natural (Fern6ndez-Dols, 1990), pelas modificag6es contextuais e

espontdneas que utiliza, foi muito importante para uma pesquisa que pretende apresentar

novos dados que permitam a articulagdo de duas 6reas de investigaglo que raramente se

encontraram.
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CONCLUSAO

Na tem6tica da apresentagao das identidades nas relagdes sociais, identific6mos a

necessidade de investigar o papel da regulagdo do comportamento facial na sali€ncia das

identidades para melhor conhecer as mensagens e informag6es relacionais que este tipo

de comportamento pode traduzir. Dissemos tamb6m que essa investigagdo passava pelas

pertengas grupais, ou seja, pelas identidades sociais, mas tambdm pelas diferengas

destas com as identidades pessoais.

Contextualizado nesta temitica, o nosso problema de estudo pretendeu conhecer

como 6 que se processa a regulagSo do comportamento facial associado d saliOncia das

identidades.

O estudo te6rico que fizemos permitiu-nos definir, compreender e enquadrar

teoricamente a nossa investigagSo. Assim, num primeiro capitulo intitulado ldentidades:

representaqdes em contextos relacionais, assumimos uma integragSo no vasto quadro

te6rico da Perspectiva da ldentidade Social (Turner, 1999). Afirmimos que as

identidades sociais t6m conteirdos representacionais colectivizantes, enquanto nas

identidades pessoais esses conteirdos s6o singularizantes, que resultam de comparag6es

sociais e relacionais em contextos. Enfatiz6mos que as identidades s6o flexiveis nos

contextos e podem mudar ao longo do tempo.

Para al6m disso, vimos que a sua saliOncia depende dos contextos e fris6mos que,

independentemente da questdo da simultaneidade da saliCncia, nesta investigagdo nos

iriamos concentrar em situagdes em que exista uma maior salidncia de uma sobre a

outra, ou evenfualmente, um isolamento. Dissemos tamb6m que s6 esta opg6o nos iria

permitir estudar os seus efeitos comportamentais de forma diferenciada. Apresentimos

algumas investigag6es que demonstram um efeito de contraste comportamental entre as

duas saliEncias.

Acentu6mos que as nossas identidades influenciam os nossos comportamentos e o

modo como nos apresentamos aos outros em contextos relacionais. Nesse modo de

apresentagdo, conceptualizSmos estrat6gias de auto-apresentag6o que envolvem

processos cognitivos, afectivos e dimensdes de avaliagdo numa apresentagao positiva

das nossas identidades nas relag6es sociais.

Evidenci6mos que esses processos, conjuntamente com as motivagdes e nornas,

influenciam os nossos comportamentos. Nos comportamentos verific6mos que
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podiamos integrar o comportamento n6o verbal e neste definimos o comportamento

facial como uma 6rea central de estudo. Concluimos que a sali€ncia das nossas

identidades, pessoais ou sociais, em contextos sociais e relacionais pode tamb6m

influenciar o comportamento facial.

Num segundo capitulo a que cham6mos Comportomento Facial: informagdes em

contextos relacionais, desenvolvemos uma abordagem te6rica que pretendeu

demonstrar que a regulagdo do comportamento facial se faz em contextos sociais e

relacionais. Vimos que nestes contextos o comportamento facial pode ser uma fonte de

informagdo de processos afectivos, cognitivos ou a um nivel diferente, estrat6gias de

auto-apresentagdo. Para al6m disso afirm6mos que o significado dos comportamentos

faciais s6 pode ser compreendido em contexto, que existe uma multifuncionalidade

ligadas is ac96es faciais do comportamento facial que tambdm podem ser analisadas de

uma forma componencial, ou seja, como componentes com um significado pr6prio.

Defendemos que o comportamento facial, como um comportamento ndo verbal, est6

sujeito a noffnas de auto-apresentagdo e a sua presenga nos contextos depende dos

motivos que o determinam. Evidenci5mos que as estrat6gias de auto-apresentagdo ndo

implicam necessariamente deliberagdo, mas s6o essencialmente funcionais para o

individuo, sendo nesse caso, consoante a motivagdo que as determina, estratdgias

relacionais ou estrat6gias de regulagdo de interacgdo. Assumimos que nos contextos

relacionais, sgo apresentadas perante uma audiCncia, implicita ou explicita, que

influencia as fung6es sociais e relacionais do comportamento facial.

Enfatiz6mos que as estratdgias de auto-apresentagdo no comportamento facial

utilizam processos afectivos e cognitivos, ligados a dimens6es de comparaqdo

interpessoal, nos contextos relacionais de saliCncia da identidade pessoal, e a dimens6es

de comparagdo grupal e intergrupal, nos contextos relacionais de saliCncia da identidade

social.

Num terceiro capitulo , Identidades e comportamento facial: estratdgias relacionais,

relacion6mos os dois conceitos, afirmando que as identidades s6o modos de nos

definirmos e determinam a apresentagdo perante os outros nos contextos relacionais.

Evidenci6mos que na apresentagdo destas utilizamos os nossos comportamentos faciais,

que traduzem informagdes em contextos relacionais. Assumimos que 6 pela regulagSo

da sali6ncia das identidades e da associagdo do significado dos comportamentos faciais

nos contextos de saliCncia que podemos compreender a regulagdo do comportamento

facial.
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AcentuSmos que como estratdgia de auto-apresentagdo perante os outros, audiOncia

explicita ou implicita, est6 sujeito a nornas na sali€ncia das identidades sociais ou a

padrOes individuais na sali€ncia das identidades pessoais. Defendemos que estas

estrat6gias utilizam processos cognitivos e afectivos que s6o reconhecidos atrav6s de

indicadores do comportamento facial. Assumimos que 6 pelos contextos relacionais que

estabelecemos comparag6es com os outros, que envolvem dimens6es de avaliaglo

positiva das nossas identidades, determinantes no modo como as apresentamos atrav6s

do comportamento facial nas relag6es sociais. Enfatiz6mos que o comportamento facial

estS ligado a uma auto-apresentagdo das nossas identidades como estratdgia que

modifica as suas interac96es e relag6es sociais.

Justific6mos a pertin6ncia desta articulagdo te6rica entre os dois conceitos

Identidades e Comportamento Facial pela lacuna de trabalhos que o tenham feito, dai

que todo o nosso estudo te6rico tenha tentado demonstrar que 6 possivel incluir o

comportamento facial nos comportamentos associados i saliCncia das identidades,

principalmente quando falamos de relag6es sociais.

A partir deste estudo te6rico, desenvolvemos sete hip6teses conceptuais que

orientaram a planificagdo e execugf,o dos nossos estudos empiricos. O EEl, um estudo

de observagdo de um membro de grupo politico em entrevistas televisivas, teve o

objectivo de explorar relagdes de associagdo entre a vari6vel saliOncia identit6ria e a

variSvel comportamento facial. Este EEl gerou dados para a especificagSo e

operacionalizagdo da nossa hip6tese conceptual de diferengas entre o comportamento

facial associado ds duas sali€ncias identit6rias epara a operacionalizagdo das restantes

hip6teses. Obtivemos contrastes expressivos entre a sali€ncia da identidade pessoal e a

saliCncia da identidade social. Adiant6mos alguns significados para os comportamentos

faciais observados e plane6mos o EE2.

No EE2, um estudo realizado durante o Euro 2004 (Campeonato Europeu de

Futebol), que aproveitou o aumento de saliOncia identit6ria nesse contexto espontdneo e

natural para induzir e observar em laborat6rio as modificagdes comportamentais

associadas a esse aumento de saliOncia, teve como objectivo estabelecer relag6es causais

entre a varidvel independente sahAncia identitdria (sali€ncia da identidade social vs

sali€ncia da identidade pessoal) e a vari6vel dependente comportamento facial,

operacionalizada por ac96es faciais. Este estudo foi realizado atrav6s de entrevistas a 12

membros do grupo Adeptos da Selecgdo de Portugal ao longo do campeonato. Al6m da

comparagdo feita ao longo dos diversos momentos, em que foi avaliado o grau com que
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a saliQncia da identidade social se encontrava presente, foi ainda criado um termo

comparativo, no mesmo grupo, num contexto de indugIo laboratorial da identidade

pessoal, justificado pelos contrastes expressivos obtidos no EE1.

Para a realizagdo deste EE2 operacionaliz6mos as nossas hip6teses conceptuais que

analisfmos detalhadamente na discussdo, integrando anteriores resultados do EEl. Com

o objectivo de gerar dados para novas pesquisas e explorar outros que permitam a

continuidade do nosso trabalho, apresent6mos uma discuss6o abrangente dos mesmos.

Esta discussSo permitiu-nos explicar resultados atrav6s de processos fundamentados na

literatura existente, sugerir a 1iga96o de outros com possiveis processos que os possam

explicar, e apresentar outros que n6o conseguimos explicar com base na literatura

existente, afirmando que os continuaremos a explorar em trabalhos futuros.

Atrav6s de hip6teses mais especificas que nos ajudaram a compreender melhor a

regulagdo do comportamento facial num contexto de aumento de saliCncia identit6ria,

afirm6mos que o comportamento facial apresenta acades faciais que s6o indicadores de

processos cognitivos e afectivos quando a identidade social est6 saliente. A nossa

pesquisa empirica permitiu-nos alargar esta concepfializagdo para a salidncia da

identidade pessoal.

Verific6mos que o aumento da saliCncia da identidade social induzia um aumento

das ac96es faciais ligadas a processos cognitivos, que explic6mos pelos processos

perceptivos e avaliativos do processo de auto-categoizagdo (Turner et al., 1987).

Vimos que este aumento de saliCncia tamb6m produzia um aumento de

monitorizagao da auto-apresentagSo. Encontr6mos esse efeito de monitorizaqdo em

ac96es faciais mais longas, onde destac6mos o levantar de sobrancelhas e a cabeqa

levantada como indicadores deste efeito no contexto estudado. Obtivemos tambdm um

menor ritmo e amplitude dos movimentos da cabega que mudam a direcado e a

inclinagdo da postura expressiva. Nestes movimentos 6 na amplitude que encontr6mos

uma maior uniformidade ao longo da sali€ncia da identidade social.

ExplicSmos estes resultados por um efeito de maior controlo e ordem no

comportamento facial devido a uma redugSo da incerteza de como se comportar (Hogg

& Terry, 2001), por estrat6gias de auto-apresentagdo positiva perante uma audiOncia

(Fridlund, lgg4), de forma ordenada e organizada, compondo uma postura expressiva

que dignifica o grupo a que se pertence e que corresponde is expectativas dos outros

nas relag6es sociais (Higgins & May, 2001). Afirm6mos que 6 relativamente ir

amplitude dos nossos movimentos que podemos desenvolver uma maior consciOncia na
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auto-apresentagdo, que interfere na forma como monitorizamos e adequamos o nosso

comportamento ds nonnas grupais (Cooper, Kelly & Weaver, 2003). Dissemos tamb6m

que os diversos processos a que ligrimos estas modificag6es podem integrar-se como

estrat6gias de auto-apresentag6o, guo incluem elementos de postura expressiva nos

comportamentos faciais em contextos relacionais, podendo estar mais ou menos activas

num determinado contexto social.

De acordo com a afirmagdo de que um aumento de saliOncia da identidade social

causava uma maior presenga de comportamentos faciais ligados ao estatuto do grupo,

encontr6mos uma configuragdo facial, Winner face, que associSmos a domindncia e

compet6ncia social (Zivin,1982) O maior estatuto foi explicado pela boa performance

da equipa de futebol Selecqdo de Portugal ao longo do campeonato Euro 2004,j6 que a

performance tem sido ligada ao estatuto em termos de competCncia (Ridgeway, 2003).

Como o estatuto est6 ligado ao valor e importdncia que as pertengas grupais t€m para os

seus membros (auto-estima colectiva) e esta tende a covariar com o envolvimento

afectivo (Ellemers, Kortekaas, & Ouwerkerk, 1999), avangdmos a possibilidade da

diminuigdo do blinkstom ser um indice afectivo do estatuto ligado a um estado de dnimo

positivo (Teece, L992).

Afirm6mos que esta estrat6gia de auto-apresentagdo est6 ligada a dimens6es de

comparagdo social em termos de compet6ncia. Dissemos que esta estrat6gia tanto utiliza

indices ligados a processos cognitivos como afectivos e que representa uma estrat6gia

de auto-apresentagdo de acordo com o estatuto do grupo. No contexto das relag6es

sociais serve para apresentar as nossas identidades aos outros de acordo com a posigdo

social que acreditamos ter e da qual queremos convencer os outros que temos.

Verific5mos que existem diferengas (contrastes) entre o comportamento facial na

sali€ncia da identidade social e o comportamento facial na sali€ncia da identidade

pessoal. Encontr6mos estas diferengas a nivel dos indicadores que lig6mos a processos

cognitivos. Na saliCncia da identidade social obtivemos uma maior duragdo e

intensidade de AUI+AU2 (levantar de sobrancelhas) que nos levou a afirmar uma

maior activagdo dos processos cognitivos no contexto estudado. Verific6mos tamb6m

uma diminuigdo do blinkstorm, que foi ligado a uma diminuig6o das dificuldades ou

apreensdo cognitiva, que pode ser explicada pelo aumento da prontid5o perceptiva e

maior facilidade na auto-categoizagdo quando a identidade social se toma mais

acessivel para os membros de um grupo de pertenga social (Turner et al., 1987). Esta

343



Identidades e Comportamento facial: Conclusdo

acgdo facial apareceu-nos ligada a uma multifuncionalidade (Kaiser & Wherle, 2001b)

na saliOncia da identidade social.

perante a verificag6o de um aumento do levantar de sobrancelhas, acades faciais

mais longas e intensas, adiant6mos a possibilidade de existir uma €nfase de discurso

(Ekman, lgTg) associada a uma maior activagdo dos processos cognitivos, que 6 uma

estratdgia de afirmagdo e comunicagdo de pertenga a um grupo nas relag6es sociais.

Na sali6ncia da identidade pessoal, encontr6mos uma maior frequ€ncia de AU4

(franzir de sobrancelhas) nos dois estudos empiricos, mas tamb6m uma maior

frequ6ncia de blinkstorm e uma tend€ncia para o aumento do pestanejar, indicadores

que ligSmos a dificuldades cognitivas e concentragSo (Smith & Scott, 1997; Teece,

lgg2), que explicSmos pela menor certeza e falta de prot6tipos para facilitar a auto-

categorizagdo e regular o comportamento na identidade pessoal (Hogg & Terry, 2001).

Dissemos que pelo seu significado de maior Cnfase de discurso e import6ncia, sinal

social (Ekman, lgTg), ou sinal paru captar a atengdo do outro (Tipples, Atkinson &

young, 2002), pode representar uma estrat6gia de auto-apresentagSo de Cnfase

comunicacional dirigida aos outros nas relagOes interpessoais e que serve para regular a

interacqdo na saliCncia da identidade pessoal.

Na multifuncionalidade de fung6es que assumimos, vimos que esta estrat6gia 6

compativel com a sua simultinea ligagdo a processos cognitivos se a integrarnos numa

estrat6gia relacional interpessoal atrav6s da qual nos definimos (com dificuldades ou

ndo), e comunicamos a nossa identidade pessoal aos outros em contextos relacionais

interpessoais.

Em suma, evidenci6mos que a regulagdo do comportamento facial ligado a

processos cognitivos nas diferentes saliOncias se faz atrav6s de diferentes acgdes faciais

ligadas a significados diferentes nos contextos de sali€ncia grupal e interpessoal,

contudo acentu6mos tamb6m que, em comum, t6m o facto de serem estrat6gias

relacionais de afirmagdo e comunicagdo das identidades.

Nos indicadores ligados a processos afectivos, encontr6mos na sali€ncia da

identidade pessoal uma maior frequ6ncia, duragdo e intensidade dos sorrisos no geral, e

especificamente uma maior frequdncia, duragdo e intensidade do duchenne smile e uma

maior intensidade do social smile nos tipos de sorriso. Lig6mos as faces mais

sorridentes a um significado geral de valorizagSo social e auto-apresentagSo positiva

perante os outros, explicando-o por motivos de auto-estima (Hogg & Terry, 2001) e

motivos sociais (Fridlund, 1994).Identificimos ainda uma fun96o de apaziguamento,
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um..efeito de lenidade" (La France & Hecht, 1995) e submiss5o dirigido aos outros nas

relagoes sociais, que explicamos pelos conteirdos intimos e pessoais que sao

comunicados na sali6ncia da identidade pessoal. Como o nivel de relacionamento com o

outro 6 interpessoal, enfatizhmos assim que a estratdgia de auto-apresentagdo positiva,

que passa pelo comportamento facial, pode ser uma estrat6gia de regulagSo da

interacgso (Fern6ndez-Dols & Ruiz-Belda, 1995), com o outro mais pr6ximo'

Encontrfmos tamb6m na saliQncia da identidade pessoal, caracteisticas ligadas ao

sorriso como boca aberta, pausas de discurso, tend€ncia para reaca6o inicial e final no

discurso que podem indicar um maior nivel de interacado, contudo enfatiz6mos que

novas pesquisas poderao esclarecer o significado destas aca6es.

Em suma, vimos que a regulagao do comportamento facial ligado ao sorriso e a

processos afectivos se faz de forma diferente nas duas saliCncias identit6rias. Enquanto

na sali6ncia da identidade pessoal esses indicadores s6o usados como estrat6gia de

regulagdo da interacgdo e indicam um maior nivel de interacaao, pela sua menor

frequ6ncia na sali€ncia da identidade social indicam uma posigdo de dominincia social

e podem ser estrat6gias relacionais intergrupais.

Na sali€ncia da identidade pessoal encontr6mos uma configuragdo facial Minus

Face que tem sido associado a submissdo (Zivin,1982). Dissemos que esta estrat6gia

nos aparece integrada numa regulagdo de interacado que explicit6mos tamb6m para o

franzir de sobrancelhas e sorriso.

Assim, vimos que a regulagdo do comportamento facial associado a conceitos de

submissao e domindncia 6 feita de forma diferente na saliOncia da identidade pessoal

relativamente d saliQncia da identidade social no grupo de pertenga estudado. Contudo,

aqui sabemos que provavelmente n6o teriamos o mesmo efeito de contraste se o estafuto

do grupo fosse menor, mas afirm6mos que outras pesquisas poderio esclarecer esta

quest6o.

Em suma, verificflmos que na sali€ncia da identidade pessoal existem marcadores no

comportamento facial que podem ser ligados a processos cognitivos e afectivos. Existe

contudo uma estrat6gia de auto-apresentagdo positiva perante uma audiCncia que utiliza

mais marcadores afectivos como uma estrat6gia de regUlagdo de interacaSo'

Vimos tamb6m que nas estrat6gias de auto-apresentagflo na saliOncia da identidade

pessoal as acgdes faciais s6o mais breves do que na saliOncia da identidade social.

Existe tamb6m um maior ritmo, duragSo, amplitude e amplitude extrema dos

movimentos da cabega, que s6o idiossincrSticos. Dissemos que como elementos de uma

345



Identidades e Comportamento facial: ConclusSo

postura expressiva estdo sob a influ6ncia de caracteristicas pessoais e da ausCncia de

nornas grupais. Explic6mos que a ndo exist6ncia de normas grupais pode levar a uma

menor exig6ncia situacional (Ginsburg, 2001), que permite assim uma maior

flexibilidade comportamental. Acrescent6mos ainda a "falta de controlo" no

comportamento gerada pela incerteza do nivel de auto-categorizagdo pessoal, que se

explica pela falta de prot6tipos para orientarem e prescreverem o comportamento facial

(Hogg & Terry,2001)

Assim, as ac96es que na regulagdo do comportamento facial lig6mos a um efeito de

monitorizagSo na sali€ncia da identidade social, traduzem na saliCncia da identidade

pessoal uma falta de controlo e ordem, mas tamb6m uma maior flexibilidade

comportamental que produzem comportamentos idiossincr6ticos.

Encontr6mos tamb6m uma auto-apresentagdo mais uniforme na saliOncia da

identidade social e uma auto-apresentagao mais idiossincr6tica na saliCncia da

identidade pessoal. As acgdes mais unifonnes na sali€ncia da identidade social s6o: o

ritmo, amplitude, amplitude extrema, duragdo dos movimentos inclinados da cabega,

menos blinkstorm, menos frequ€ncia, duragdo e intensidade do sorriso. Dentro do

sorriso, temos menos frequ6ncia e intensidade do duchenne smile, menos intensidade do

social smile, menos sorrisos com boca aberta e queixo caido, e menos sorrisos com

pausa de discurso.

Lig6mos estes indicadores a processos afectivos e a elementos de postura

expressiva. Explic6mos a uniformidade pela influ6ncia das nornas grupais na saliCncia

da identidade social (Marques et al., 2003), onde levant6mos a possibilidade de estarem

mais actuantes as nonnas de regulagdo de afecto dentro das normas de comportamento

n6o verbal (Saarni & Weber, 1999). Salient6mos que estas normas s6o compativeis com

uma nonna de auto-apresentagSo consistente (Leary, 1995), ou seja, com a crenga dos

membros de que pertencem a um grupo dominante (no contexto estudado), em que a

regulagdo dos comportamentos faciais 6 assim feita em fungio das expectativas e

consequ6ncias sociais dessa posigdo social num contexto relacional.

Em fungdo disto, podemos afirmar que a regulagSo do comportamento facial

associado i saliCncia da identidade social produz comportamentos faciais mais

semelhantes, mais uniformes, enquanto na saliEncia da identidade pessoal os

comportamentos faciais sdo diferentes e mais idiossincr6ticos.
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Verific6mos que os epis6dios emocionais do grupo provocam alteragdes (ecos) nos

v6rios aspectos do comportamento facial dos membros cuja identidade social est6

saliente. Obtivemos assim uma maior presenga de indicadores ligados a processos

cognitivos como eco deum epis6dio emocional negativo do grupo. Existem assim uma

maior frequ6ncia de aca6es que t0m sido ligadas a processos cognitivos,

especificamente uma maior frequ6ncia do levantar de sobrancelhas. Incluimos tamb6m

o blinkstorm como indicador mais ligado a processos cognitivos.

Explic6mos este efeito cognitivo como uma consequ€ncia temporal dos epis6dios

emocionais do grupo que alteram o afecto dos membros, especificando que o afecto

negativo produz um pensamento mais elaborado pela necessidade de responder aos

estimulos de ameaga. Dissemos tamb6m que a flexibilidade cognitiva diminui e

aumenta o pensamento baseado no grupo (Johnson et a1., 2001)' Assim, os membros

t6m tend6ncia para defender o grupo utilizando recursos cognitivos (Spears, Doosje &

Ellemers, lggg), prestando maior atengdo ao estimulo negativo, ou d recordagdo do

epis6dio emocional negativo ligado ao gruPo, mas com um maior esforgo de

processamento de informagdo (Otten & Mummendy,2000)'

Constat6mos tamb6m que existem ecos em alguns indicadores dos processos

afectivos, como o aumento do pestanejar e no tipo de sorriso que 6 mais r6pido, para

al6m de ser feito no inicio e no final do discurso.

Afirm6mos que o sorriso mais r6pido pode ser uma estrat6gia individual para lidar

com afectos negativos (Kaiser & wherle, 2001a), contudo o tipo de sorriso encontrado

sugeriu-nos que este sorriso est6 relacionado com um outro muito pr6ximo (i'e', o

interlocutor que fez recordar o epis6dio emocional negativo), atravds da reacaSo iquilo

que o outro diz com um sorriso, e o que se diz ao outro com um sorriso. Explic6mos

este processo atrav6s da presenga fisica actuante de um outro pr6ximo, com o qual se

regula a interacgdo. Explic6mos que esta regulagSo passa por um motivo social

(Fridlund, lgg7) nestes contextos, o de n6o diminuir mais a auto-estima na forma como

nos apresentamos aos outros e comegar por melhorar a avaliaqdo da nossa identidade

com o outro que est5 mais pr6ximo. Evidenci6mos tamb6m que ser6o necessirias mais

pesquisas que encontrem e avaliem o significado especifico desta caracteristica do

sorriso. Esta caracteristica apareceu mais num contexto de insucesso e no contexto de

sali6ncia da identidade pessoal, dai termos sugerido uma estrat6gia de regulagdo de

interacgso para explicar este comportamento facial.
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Nos ecos dos epis6dios emocionais negativos ligados ao grupo identificSmos

tamb6m uma alteragdo de outros indicadores ligados i auto-apresentagSo, onde

indicimos w social smile mais r6pido com uma menor frequ6ncia, duragSo e amplitude

de cabega levantada. Lig6mos estes indicadores a uma menor superioridade social que

articulada com a caracteristica do sorriso anteriormente referida pode levar-nos a

entender o sorriso com uma fungdo de apaziguamento e procura de alguma avaliagdo

positiva da audi€ncia que estil mais pr6xima.

Perante isto, podemos entdo dizer que os ecos dos epis6dios emocionais negativos

ligados ao grupo provocam uma maior activagdo dos processos cognitivos, algumas

alteragdes nos processos afectivos que estSo presentes numa estrat6gia de auto-

apresentagdo que passa pela manutengdo dos comportamentos de apoio e defesa da

pertenga grupal. Esta estratdgia activa e utiliza principalmente os processos cognitivos

para defender o grupo e usa ocasionalmente os afectivos para melhorar a auto-estima

perante os outros. Dissemos que os nossos resultados s6o compativeis com a

manutengdo dos comportamentos de apoio ao grupo de pertenga evidenciada por alguns

autores (Fischer & Wakefield, 1998) e ndo sdo compativeis com o efeito CORF (Snyder

et al., 1986, citado por Bizman & Yinon, 2002), que defende um corte da associagdo

com o grupo em contextos de insucesso.

Nos epis6dios emocionais positivos do grupo, obtivemos um eco de diminuigdo da

presenga de indicadores ligados a processos cognitivos, que sugere uma menor

activagdo destes, ou seja, uma menor duragdo, duragdo m6dia e intensidade do levantar

de sobrancelhas. ExplicSmos esta menor activagdo pela maior facilidade de

processamento de informag6o que o afecto positivo pode provocar (Johnson et al.,

2006).

Encontr6mos tamb6m um aumento da frequ6ncia do franzir de sobrancelhas (AU4)

que ligdmos a um sinal de conversagdo associado a quest6es de €nfase e importincia

(Ekman, 1979), mas tambdm a um sinal social e eficiente captador de atengfio do outro

(Tipples, Atkinson & Young, 2002).Integr6mo-lo numa estratdgia relacional de chamar

a atengSo dos outros para a importdncia daquilo que estamos a dizer. Em fungdo deste

tipo de estrat6gia, afirm6mos que 6 possivel pensar nele como um sinal mais interactivo

nos contextos relacionais, j6 que tambdm nos apareceu como uma acg6o facial

importante na regulagdo da interacgso na salidncia da identidade pessoal.
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Obtivemos tamb6m ut.r eco de aumento da presenqa dos indicadores ligados a

processos afectivos, que sugere uma maior activagao destes, atrav6s de um sorriso mais

longo e mais intenso, especificamente um social smile mais intenso'

Encontrdmos um maior ritmo e amplitude dos movimentos da cabega, que

conjugados com uma maior duragfio do sorriso, sugerem um eco na estrat6gia de auto-

apresentagao que utiliza estes movimentos e a regUlagSo dos processos afectivos como

elementos de uma auto-apresentagdo triunfante e algumas vezes exuberante. Explic6mos

esta postura expressiva ligada aos contextos positivos de sucesso, pot uma maior

activagio dos processos afectivos que 6 acompanhada por uma maior actividade

(Russell, 1980), pela menor exigencia situacional ligada a nornas de auto-apresentaqdo'

que permite uma maior flexibilidade comportamental (Ginsburg, 2001)' Dissemos que

eSSaS norrnas de auto-apresentagdo slo consistentes com uma apresentagdo positiva

(triunfante) perante os outros de acordo com o contexto de sucesso'

Como ecos fia auto-apresentagflo obtivemos uma maior frequ6ncia, duragdo e

amplitude de cabega levantada (AU53), que lig6mos a uma posigSo social elevada e

postura de vencedor. obtivemos tamb6m uma maior frequencia no sorriso exibido

durante o discurso, com um social smile mais frequente nesse discurso e mais longo'

perante um sorriso mais longo e exibido durante o discurso associado a fraruir de

sobrancelhas (AU4), sugerimos uma estrat6gia de comunicagfio da pertenga ao grupo

que utiliza mais indicadores de processos afectivos e enfatiza a importfincia dessa

pertenga nos contextos relacionais. Afirm6mos que se trata de uma estrat6gia relacional

diferente da estrat6gia de comunicagdo da pertenga que utiliza mais os indicadores

ligados a processos cognitivos nas situagdes afectivas neutras.

Integrimos todos estes dados sobre os ecos na auto-apresentagdo e a estrat6gia

relacional de afirmagao e comunicagao da pertenga numa estrat6gia de auto-

apresentagao positiva de triunfo, exuberdncia e dominincia num contexto de sucesso.

Explic6mos esta estrat6gia de auto-apresentaglo de triunfo pelos motivos de auto-

estima (Hogg & Terry, 2001) conjugados com motivos sociais (Fridlund, 1994) ou seja,

existe uma auto-estima positiva muito forte que queremos apresentar aos outros nas

nossas relagOes sociais, onde esperamos que os outros percebam e valorizem o nosso

sucesso. Dissemos que os nossos resultados s6o compativeis com o efeito BIRG

(Cialdini et a1., 1976) em que o sucesso de uma equipa desportiva 6 tamb6m o triunfo

dos adeptos. 56o tamb6m compativeis com outras investigag6es que t6m acentuado que
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nos membros de um grupo de sucesso a performance do grupo torna-se o factor

dominante na identificagdo com o grupo (Fischer & Wakefield, 1998).

Verific6mos ent6o que na regulagdo do comportamento facial associado a epis6dios

emocionais do grupo negativos ou positivos obtivemos diferentes ecos nos processos

cognitivos, afectivos e estrat6gias de auto-apresentagdo do comportamento facial dos

membros desse grupo.

Em suma, nos epis6dios emocionais negativos obtivemos ecos que produzem uma

maior activagSo dos processos cognitivos ligados a uma estrat6gia de auto-apresentagSo

focalizada na defesa do grupo de pertenga e na melhoria da auto-estima em contextos

relacionais. Nos epis6dios emocionais positivos obtivemos ecos que produzem uma

maior activagdo dos processos afectivos ligados a uma estrat6gia de auto-apresentagSo

focalizada em comunicar o sucesso e a auto-estima positiva aos outros em contextos

relacionais.

Nas implicag6es que a nossa investigagdo pode trazer ir temiltica em que a

enquadr6mos, podemos dizer que a apresentagdo das nossas identidades nas relagdes

sociais atrav6s do comportamento facial 6 feita de forma diferente, ou seja, se a

identidade 6 social ou pessoal. Contudo, a motivagdo para nos apresentarmos de uma

forma positiva perante os outros est6 presente nas duas sali€ncias e nessa apresentag5o

usamos o nosso comportamento facial.

Na afirmagdo e comunicagfio das nossas pertengas grupais ou da nossa definiglo

singular, utilizamos estrat6gias relacionais que enfatizam a nossa pertenga e o modo

como desejamos ser percebidos. Estas estratdgias s6o "tdcnicas de comunicaq6o"

dirigidas aos outros, muitas vezes deliberadas, muitas vezes espontineas. Saber ttilizS-

las para melhorar as nossas relag6es sociais 6 talvez um contributo que a nossa

investigag6o pode dar.

A regulagdo do comportamento facial na sali6ncia das identidades faz-se em fungdo

dos processos envolvidos, cognitivos e afectivos e mediante estrat6gias de auto-

apresentagSo que sdo funcionais para os membros de um grupo ou para sujeitos

singulares. Consoante a motivagdo que as determina podem ser estratdgias relacionais

ou estrat6gias de regulagdo de interacgso. Assim, conhecer o comportamento facial e a

motivagdo que o determina, pode contribuir para uma melhor compreensdo dos

individuos nas relagdes sociais que estabelecem e nas interac96es que desenvolvem.

H
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Se o comportamento facial na sali€ncia das identidades depende de motivos que

determinam a Sua presenqa e de normas que regUlam a Sua expressdo em contextos

relacionais, parece-nos tamb6m importante clarificar essas nolmas'

Por outro lado, tambdm 6 importante acentuar que o significado das acaoes faciais

pode mudar consoante o contexto onde sfio compreendidos, mas de outra forma n6o

seria possivel compreender a pr6pria regulagdo do comportamento facial, j6 que o seu

significado muda quando muda o contexto (Fern6ndez-Dols & Carroll, 1997)' Desta

forma, tamb6m a informagao que ele traduz atrav6s dos indicadores deve acompanhar

essas mudangas contextuais na saliCncia das identidades'

Assim, as modificagdes do comportamento facial associado ir saliCncia das

identidades devem ser contextualizadas, em fun96o de situagOes afectivas mais neutras,

ou de epis6dios emocionais dos grupos a que pertencemos, para as compreendermos

melhor.

Gostariamos ainda de enfatizar que a presente investigagdo pretendeu dar um

contributo para a articulag6o te6rica e empirica entre duas 6reas de investigagdo que se

t€m mantido afastadas e que em nosso entender podem gerar uma 6rea comum de

pesquisa, que s6 poder6 beneficiar o modo como definimos, apresentamos e

comunicamos as nossas identidades em contextos relacionais.

Num mundo onde a imagem e o modo como nos apresentamos perante os outros

determina as avaliagoes das nossas pertenqas grupais e do que pretendemos transmitir

com elas, conhecer o significado do nosso comportamento facial e as suas mensagens

relacionais, pode ajudar-nos na infind6vel tarefa de melhorar as nossas relagdes sociais'

para al6m disso complementar muitas vezes as nossas identidades sociais com o uso

de acgoes faciais associadas i saliOncia da identidade pessoal (e.g. sorriso), pode ajudar-

nos a melhorar, de forma mais positiva, a nossa interacaao com os outros. Sentimos

tamb6m que deix6mos uma tarefaem aberto que 6 necess6rio continuar'
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AN[EXO 1

c6orco DE AUs



Anexo I

CODIGO DE AUs

AU1+AU2 - Levantar de sobrancelhas

AU4 - Franzir de sobrancelhas

AUl+ AU4 - Levantar canto interno sobrancelhas conjugado com frarzir

AAl2 - AcA6o presente no sorriso

AU25 - Boca aberta

AU26 - Queixo caido

AU50 - Discurso

AU51- Cabega voltada paraa esquerda (direc96o)

AU52 - Cabega voltada paraa direita

AU53 - Cabega levantada

AU54 - Cabega abaixada

AU55 - Cabega inclinada para a esquerda

AU56 - Cabega inclinada para a direita
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Anexo 2

Escala de Identidade Social

1. Introdugflo

Do ponto de vista te6rico, falar de identidade social, significa falar da percepgdo que

o sujeito tem de si pr6prio enquanto membro de um gruPo, semelhante aos outros

membros de um grupo e diferente dos membros de outro grupo, de acordo com a

Perspectiva da Identidade Social (Tumer, 1999). Contudo este nivel de percepgdo que o

sujeito tem da sua pertenqa ao grupo est6 interligado com o grau de avaliagdo e

significado emocional dessa pertenga, j6 que os sujeitos distinguem os seus grupos de

pertenga dos outros grupos como forma de obter uma identidade social positiva (Tajfel,

1973). Esta concepfrnlizagdo te6rica multidimensional de identidade social (Tajfel,

1978) levou alguns autores a operacionalizar o conceito uma forma multidimensional

(Hinkle et al., 1989; Ellemers, Kortekaas & Ourwerkerk, 1999; Cameron, 2004)-

A evid6ncia te6rica e empirica da multidimensionalidade no conceito de identidade

social constitui uma assumpgdo bSsica para o nosso objectivo de construir e analisar um

instrumento que nos possibilite medir v6rias dimensdes da identidade social.

Nas mais b6sicas assumpgOes te6ricas da Perspectiva da Identidade Social,

deparamo-nos com conteridos cognitivos, afectivos e avaliativos, que t6m sido

representados nas dimensdes cognitiva, avaliativa e emocional, mas para a16m destes

vamos tentar explorar novos conteridos ligados a aspectos de perman6ncia e

estabilidade, relacionais, comportamentais ou mesmo expressivos e que fazem parte das

auto-categorizag6es do sujeito enquanto membro de um determinado grupo.

2. Construqeo do Instrumento

2.1. Definiqflo de aspectos e conteridos dos itens

Numa concepg6o te6rica e empirica multidimensional da identidade, comeg6mos

por definir aspectos da identidade social que poderiam constituir possiveis dimensdes.

Um question6rio de 50 itens foi desenvolvido como versdo preliminar. Estes itens foram

escolhidos entSo em fungdo de 5 aspectos (Cognitivo, Avaliativo, Emocional,

Estabilidade, Social e Comportamental) que consider6mos importantes para verificar o

posicionamento dos individuos relativamente a um grupo de pertenga escolhido, e que

foram incluidos num question6rio estruturado d priori.
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A escolha do aspecto cognitivo, avaliativo e emocional foi feita em fungdo de

pesquisas empiricas anteriores. As que estudaram a identidade social em fungdo do

nivel de percepgdo (Cognitiva) e avaliagdo (Valor) de pertenga a um grupo (Monteiro,

Lima & Vala, 1991; Monteiro, Lima, Vala & Caetano, 1994) e outras, que enfatizaram

o aspecto emocional da pertenga (Franga & Monteiro, 2002). No mesmo sentido,

Ellemers, Kortekaas e Ourwerkerk (1999) propuseram que a identidade social possui

tr€s dimens6es distintas, uma cognitiva, outra avaliativa e a emocional. Outros autores

referenciam dimens6es importantes da identidade grupal ou da "identidade social mais

importante" e que consistem na avaliagdo do grupo, no valor emocional e na

estabilidade da identidade grupal. (Pdez, Martinez-Taboada, Arr6spide, Insria, &

AyestarSn, 1998).

Na senda destes estudos, decidimos construir um conjunto de aspectos que

avaliassem as dimensOes j6 associadas i operacionalidade do conceito de identidade

social: cognitiva (nivel de consci€ncia, percepgio e afirmagdo da pertenga ao grupo,

percepgdo da semelhanga entre si e os membros do grupo); avaliativa (valor e

importdncia pessoal associadas i pertenga ao grupo); emocional (significado emocional,

com sentimentos de bem-estar, orgulho, felicidade associados d pertenga).

AcrescentSmos a estes a estabilidade (perman6ncia e presenga da pertenga ao grupo

na vida da pessoa) e explor6mos outros aspectos (sociaUrelacional, comportamental e

expressivo) que podem eventualmente constituir novas dimensdes, e que vdo ao

encontro das novas pesquisas associadas ao self e identidade, como sejam, as que

valorizam os aspectos sociais e relacionais (Onorato & Turner, 2001; Cameron, 2004) e

as que valorizam os aspectos comportamentais e expressivos da identidade (Ellemers,

Spears & Doosje, 2002). A decisdo de inclusdo de novos conteridos representacionais e

a selecgdo destes decorreu de v6rios estudos pilotos realizados.

No aspecto cognitivo incluimos seis itens com contetdos de afirmagSo de pertenga,

nivel de percepgdo da pertenga, consciOncia da pertenga, afirmagSo de pertenga,

semelhangas com membros de endogrupo e diferengas com membros de exogrupo:

1. Penso muito em mim enquanto membro deste grupo;

2. Refiro-me a mim pr6prio, frequentemente, enquanto membro deste grupo;

3. Considero que pertengo muito a este grupo;

4. Considero que tenho semelhangas com outras pessoas que tambdm pertencem a

este grupo;

5. Considero-me uma pessoa representativa deste grupo;
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6. N6s, membros deste grupo, temos diferengas de outras pessoas que pertencem a

outros gruPos.

No aspecto avaliativo incluimos seis itens com contefdos de valor e importincia da

pertenga, prestigio, positividade, gratificagdo e centralidade da pertenga:

7. Pertencer a este grupo 6 importante para mim;

8. Pertencer a este grupo 6 positivo para mim;

9. Pertencer a este grupo tem valor para mim;

10. Pertencer a este grupo 6 prestigiante para mim;

11. Pertencer a este grupo 6 gratificante para mim;

12. Pertencer a este grupo 6 central para aminha vida.

No aspecto emocional incluimos quatro itens com significado emocional positivo

(sentimentos de bem estar, agradabilidade, orgulho, felicidade) e h6s itens de

significado emocional negativo (sentimentos de desconforto, embarago e vergonha):

13. Pertencer a este grupo faz-me sentir-me bem;

14. Pertencer a este gruPo, 6paramim motivo de orgulho;

15. Pertencer a este grupo faz-me sentir feliz;

16. Pertencer a este grupo faz-me sentir embaragado;

17. Pertencer a este grupo faz-me sentir desconfort6vel;

18. Pertencer a este grupo faz-me sentir envergonhado;

19. Pertencer a este grupo 6 agradivel para mim.

No aspecto de estabilidade incluimos cinco itens com conteridos de constdncia,

sensagdo de perman€ncia e presenga no quotidiano, assim como conteridos de mudanga

situacional e contextual:

20. Pertencer a este grupo 6 algo que 6 constante no meu dia a dia;

21. Pertencer a este grupo 6 algo que muda de umas situagdes para outras;

22.Pefietcer a este grupo 6 algo que 6 permanente ao longo da minha vida;

23. Pertencer a este grupo torna-se ora mais evidente ora menos evidente de uma

situagdo para a outra;

24.Pertencer a este grupo 6 algo que est6 presente no meu quotidiano.

No aspecto social/relacional incluimos onze itens com conteridos de aceitagdo,

reconhecimento, prestigio, valorizagdo e tipificagdo social, responsabilidade, influ6ncia

nas relagOes e no nivel de atenqdo dirigido quer ao sujeito, quer aos outros:

25.Emgeral a sociedade aceita as pessoas que pertencem a este grupo;

26.Em geral as outras pessoas sabem que pertengo a este grupo;

380



Anexo 2

27. Sinto dificuldades em falar socialmente da minha pertenqa a este grupo;

28. A sociedade desvaloriza as pessoas que pertencem a este grupo;

29. Sou conhecido socialmente como membro deste grupo;

30. Sou reconhecido por ser um membro tfpico deste grupo;

31. Pertencer a este grupo 6 socialmente prestigiante;

32. Pertencer a este grupo acanetaresponsabilidades sociais;

33. Pertencer a este grupo influencia as minhas relagOes com os outros;

34. Sinto que ao falar das caracteristicas deste gupo atraio mais a atengdo das outras

pessoas;

35. Sinto que ao falar das caracteristicas deste gupo espero mais a atengdo das

outras Pessoas.

No aspecto comportamental, integramos os conteirdos dos aspectos

comportamentais e expressivos da pertenga. Assim, incluimos quinze itens com

conteirdos de influencia nas acg6es, facilitagao ou inibigao de comportamentos,

influ€ncia na forma de se comportar e expressar, influ6ncia no discurso verbal e na

postura expressiva:

36. Pertencer a este grupo afecta as minhas aca6es;

37. Pertencer a este grupo inibe certos comportamentos;

38. Pertencer a este grupo contribui paru que eu tenha determinados

comportamentos;

39. Pertencer a este grupo 6 determinante naquilo que fago;

40. Pertencer a este grupo influencia a maneira como me comporto;

41. Pertencer a este grupo 6 decisivo para as minhas acades;

42.Pertencer a este grupo influencia a minha forma de me expressar;

43. Pertencer a este grupo influencia aquilo que digo;

44. Pertencer a este grupo influencia a forma como digo as coisas;

45. Pertencer a este $upo influencia o modo como comunico;

46. Pertencer a este grupo influencia a maneira como falo dele;

47. Quando falo deste gupo o facto de pertencer a ele, faz-me prestar mais atengSo

ao que digo;

48. Quando falo deste grupo o facto de pertencer a ele, faz-me sentir mais

responsabilidade no que digo;

49. Quando falo deste grupo, o facto de pertencer a ele, influencia os meus gestos,

os meus movimentos corporais e faciais;
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50. Quando falo deste grupo, o facto de pertencer a ele, faz-me sentir que devo

tomar mais atengdo i minha forma de estar enquanto falo.

3. M6todo

3.1. Amostragem e caracteristicas da amostra

Num procedimento de amostragem ndo probabilistica, com uma amostra de

convenidncia, os questionirios foram distribuidos por quatro colaboradores a diversas

pessoas, dentro do seu circuito de relag6es.

Participaram neste estudo 150 sujeitos, S2 (54,7%) do sexo feminino e 68 (45,3%)

do sexo masculino. Em termos de escolaridade,12 possuem habilitag6es ao nivel do 9o

ano de escolaridade (8o/o),35 ao nivel do l0"lll"ll2" ano de escolaridade (23,3Yo),24

possuem frequ6ncia universitSria (16%) e 79 possuem bacharelato ou licenciatura (52,

7%). Em termos de grupo et6rio 56% dos sujeitos possui idade inferior a 36 anos,

enquanto que 44Yo possui idade superior a 35 anos. Relativamente ao grupo de pertenga,

podemos constatar que as maiores percentagens se verificam nos grupos vendedores

(I4%), profissdo/trabalho (14%), instrutores de y6ga (13,3%) e cursos universit6rios

(13,3%) (ver tabela 13)

Tabela 13

Grupo de pertenga escolhido
Grupo de Pertenga N Yo

Vendedores

lnstrutores yoga

Professores

Clube Desportivo

Mulheres

Nacionalidade

"Cursos Universit6rios"

"ProfissSo/Trabalho"

Outros

Total

21

20

17

18

I
I

20

21

16

150

14,0

13,3

11,3

12,0

5,3

6,0

13,3

14,0

10,8

100,0
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3.2. Procedimento

Os sujeitos responderam de forma volunt6ria a um questionSrio com 50 afirma96es,

intercalando os itens associados a conteirdos semelhantes. Na aplicagdo dos

question6rios, utiliz6mos a percepgdo e afirma96o da pertenga a um grupo (auto-

categoizagdo com prontiddo perceptiva), que para alguns autores podia ser vista como

centralidade "o que vem 6 minha mente" (Cameron,2004), para obtermos uma amostra

de grupos de pertenga escolhidos que fossem significativos para os sujeitos. Utiliz6mos

assim um procedimento de grupos auto-escolhidos de forma a criar condigOes para

testar as novas dimensdes, j5 que os grupos eram importantes para os sujeitos'

Fizemos pr6-testes que nos indicaram a melhor forma de questionar os sujeitos. Foi

ent6o solicitado aos sujeitos que pensassem e escrevessem um grupo ao qual

consideravam pertencer e que relativamente a esse grupo de pertenga escolhido,

assinalassem a sua opgao de resposta numa escala de Likert entre o valor (Discordo

Totalmente) e 7 (Concordo Totalmente). Os respondentes mostraram-se interessados e

empenhados na tarefa solicitada. Ap6s 3 semanas foram novamente aplicados os

mesmos question6rios a 21 sujeitos para o nosso procedimento Teste-Reteste.

3.3. Processamento e Tratamento Dos Dados

Como instrumento de processamento utiliz6mos o SPSS13 pata o Estudo

psicom6trico das Escalas. Os dados foram sujeitos a uma an6lise factorial de

componentes principais com rotagdo varimax. Utiliz6mos ainda o m6todo de

consist6ncia interna com o alpha de Cronbacft. No teste-reteste utilizSmos o coeficiente

de correlaglo de Spearman. Realiz6mos tamb6m estudos diferenciais de comparagdo de

m6dias no que se refere ao g6nero, habilitagdes, idade e grupo de pertenga escolhido.
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4. Resultados

4.1 Estudo Psicom6trico da Escala

4.1.1.Validade Factorial da Escala

Embora tenhamos definido os aspectos de acordo com conteridos associados a

dimens6es j6 conhecidas e outras que pens6mos poder vir a constituir, fizemos um

primeiro estudo de validagdo com os itens representados nessas dimensdes como se

fossem sub-escalas da identidade social e os resultados foram bastante surpreendentes,

j6 que todas as dimensdes foram validadas em sub-escalas independentes, facto que nos

indica que os diferentes aspectos por n6s definidos da pertenga a um grupo sdo v6lidos

para os sujeitos. Contudo, n6o nos indica como 6 que efectivamente os sujeitos

articulam estes aspectos em dimens6es. Assim para podermos ter uma medida de

identidade social que nos permita analisar dimens6es que aparecem pelo

comportamento dos sujeitos que responderam ao nosso questiondrio, opt5mos pot fazet

o estudo psicom6trico da nossa escala no global que aqui apresentamos.

Os 50 itens propostos foram submetidos a uma andlise factorial de componentes

principais tendo-se obtido uma estrutura inicial de 12 factores com valor pr6prio

superior a 1 e que explicavam 73.03 %o davaridncia. O teste kaiser-Meyer-Olkiz (KMO)

apresenta-nos um valor de .86 que nos indica que a validade da an6lise factorial 6 boa e

que a an6lise de componentes principais pode ser feita. No teste de esfericidade de

Bartlett, temos um valor de y2 1t225) : 5356.13; p = .000, pelo que se rejeita a hip5tese

nula da correlagdo entre as vari6veis, podendo ent6o afirmar-se que as variSveis s6o

correlacion6veis.

Ap6s esta primeira an6lise, submetemos em seguida os 50 itens a uma an6lise

factorial de componentes principais com uma rotagdo varimax tendo pedido um

supressSo de valores absolutos de saturag5o inferiores a .30 de acordo com orientagdes

de Nunnally e Bernstein (1994).

Elimin6mos 13 itens (I,5,8,9,12,13,14,20,28,34,38,44,45) de forma a obtermos uma

estrutura factorial interpret6vel de acordo com os seguintes critdrios: valor de saturagdo

dos itens alto nesse factor conjugado com uma consist0ncia interna aceit6vel dos

mesmos (alpha de Cronbach), a par de uma an6lise de conteirdo dos mesmos. E com

base na aniilise de conterido dos itens que retir6mos numa segunda an6lise ao primeiro

factor mais 2 itens (4, 36), procedimento que ndo altera a consist€ncia interna do factor
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e nos permite dar uma interpretagSo aos restantes. Com estes procedimentos obtivemos

uma estrutura interpretfvel com 7 factores que ap6s rotag6o varimax explicam 70.62 %

da varidncia. A escala final 6 assim composta por 35 itens com a: .94.

A cada factor que representa uma dimensdo do constructo identidade social

enquanto pertenga a um grupo atribuimos um nome pela an6lise e interpretagSo de

conterido dos itens, descrevendo de seguida o peso pr6prio de cada um deles, a

percentagem de variincia dos resultados que explicam e em tabela especifica

apresentamos os valores de saturag6o dos itens seleccionados ilo mesmo factor.

O primeiro factor obtido 6 composto por 10 itens e apresenta umeigenvalue de 7.1 e

explica uma varidncia de 20.3 % dos resultados, com a designagdo de Dimensdo

valorizaqdo da pertenqa (ver tabela 14)

Tabela 14

Dimensdo Va
N'do

Item

Itens ( 1 0) Satura96o

No Factor I

3

47

l9

l8

l0

ll
2

34

t7

42

Pertencer a este grupo faz-me sentir bem

Pertencer a este gupo 6 agrad6vel para mim

Pertencer a este grupo faz-me sentir feliz

Pertencer a este grupo tem valor para mim

Pertencer a este grupo i positivo para mim

Pertencer a este grupo d para mim motivo de orgulho

Pertencer a este grupo 6 importante para mim

Pertencer a este grupo 6 gratificante para mim

Considero que pertengo muito a este grupo

Pertencer a este grupo 6 central para a minha vida

.87

.84

.80

.80

.78

.78

.76

.'t0

.60

.51

O segundo factor obtido 6 composto por 9

e explica uma varidncia de 15.07 % dos

comportamento geral da pertenga (ver tabela

itens e apresenta um peso pr6prio de 5.27

resultados, com o nome de Dimensdo

15)
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Tabela 15

Dimensdo Comportamento Geral da Pertenca
N'do

Item

Itens (9) Saturagio

No Factor II

3l

40

32

39

7

37

24

16

23

Pertencer a este grupo influencia a minha forma de me expressar

Pertencer a este grupo influencia o modo como comunico

Pertencer a este grupo influencia aquilo que digo

Pertencer a este grupo influencia a forma como digo as coisas

Pertencer a este grupo afecta as minhas acgdes

Pertencer a este grupo influencia as minhas relag6es com os outros

Pertencer a este grupo 6 decisivo para as minhas aca0es

Pertencer a este grupo 6 determinante naquilo que fago

Pertencer a este grupo influencia a maneira como me comporto

.85

.83

.81

.79

.69

.50

.49

.47

.47

O terceiro factor obtido 6 composto por 4 itens, apresenta

explica uma variancia de 8.72 % dos resultados, tomando a

postura expressiva da pertenqa (ver tabela l6)

Tabela 16

Dimensdo Postura Expressiva na PertenQa

vm eigenvalue de 3.05 e

designagdo de Dimensdo

No do

item

Itens (4) Saturagio

No Factor III

.78

.72

.67

,57

50

46

48

49

Quando falo deste grupo, o facto de pertencer a ele faz-me sentir que devo prestar

mais atengio i minha forma de estar enquanto falo

Quando falo deste gupo, o facto de pertencer a ele faz-me prestar mais atengeo

ao que digo

Quando falo deste grupo, o facto de pertencer a ele faz-me sentir mais

responsabilidade no que digo

Quando falo deste grupo o facto de pertencer a ele influencia os meus gestos,

movimentos corporais e faciais

O quarto factor obtido 6 composto por tr6s itens

2.63 e explica uma variancia de 7 .5%o dos resultados e

estotuto da pertenqa (ver tabela 17)

e apresenta um valor pr6prio de

toma a designagdo de Dimensdo
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Tabela 17

Dimensdo Estatuto da Pert
No do

Item

Itens (3) Saturagio

Factor IV

29

26

30

Pertencer a este grupo d socialmente prestigiante

Pertencer a este gruPo e prestigiante para mim

Pertencer a este grupo acarreta responsabilidades sociais

.'70

.56

.48

O quinto factor obtido 6 composto por tres itens e apresenta \m eigenvalue de 2.49 e

explica uma variencia de 7.lo/o dos resultados e chama-se Dimensdo reconhecimento

social da pertenga (ver tabela 18)

Tabela 18

Dimensdo Reconhecimento Social da Pert
No do

Item

Itens (3) SaturagSo

Factor V

6 Em geral as outras pessoas sabem que pertengo a este grupo

2l Sou conhecido socialmente como membro deste grupo

22 Sou reconhecido por ser um membro tipico deste grupo

.87

.76

.55

O sexto factor obtido 6 composto por tr€s itens e

e explica uma variancia de 6.ll % dos resultados

afirmoEdo do pertenga (ver tabela 19)

apresenta um peso Pr6Prio de 2.14

e toma a designagdo de Dimensdo

Saturagdo

Factor VI

Tabela 19

Dimensdo AfirmaQdo da Pertenga
N'do

Item

Itens (3)

4l

25

33

.70

.61

.51

N6i, membros deste grupo, temos diferengas de pessoas doutros grupos

Considero ter semelhangas com outras pessoas deste grupo

Considero-me uma pessoa representativa deste grupo

O s6timo factor obtido 6 composto por trCs itens e apresenta :urn eigenvalue de 2-04

e explica uma variancia de 5.82% dos resultados e toma a designagdo de Dimensdo

desvalorizaqdo da pertenga (ver tabela20)
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Tabela 20
Dimensdo DesvalorizaqSo da PertenQa

N'do

Item

Itens (3) Saturagio

Factor VII

43 Pertencer a este grupo faz-me sentir envergonhado

35 Pertencer a este grupo faz-me sentir desconfort6vel

27 Pertencer a este grupo faz-me sentir embaragado

4.1.2 Fidelidade da Escala

a) Pelo m6todo da consist6ncia interna

Para o c6lculo da fidelidade optou-se pelo m6todo da consist€ncia interna com

recurso ao coeficiente alpha de Cronbach. Os valores obtidos constam da tabela 21,

onde podemos verificar a exist6ncia de valores alpha bastante aceit6veis, cumprindo

quase todas as dimens6es o valor minimo de .70 aceite por v6rios autores. Os valores

obtidos situam-se entre .67 e .93

b) Pelo m6todo Teste-Reteste

Procur6mos igualmente analisar a perman€ncia dos resultados no tempo. Para o

efeito analis6mos a estabilidade das sub-escalas pelo m6todo teste-reteste com uma

amostra de menor dimensdo (N:21) e comum intervalo de 3 semanas entre a l" e a2"

aplicagdo. Os resultados obtidos constam natabela2l.

Tabela 21

Fidelidade das DimensSes pelos dois m6todos utilizados
Escalas N" Consist.Interna Teste-reteste

de Itens (ade Cronbach)

Dimensdo Yaloizagdo da pertenga 10 .93 .94
Dimensdo Comportamento Geral rla 9 .92 .67
Pertenga
Dimensdo Postura expressiva na 4 .83 .76
Pertenga
DimensSo Estatuto da Pertenga 3 .76
Dimensdo Reconhecimento social da 3 .78 .67
Pertenga
Dimenslo AfirmagSo da Pertenga 3 .71

Dimensdo Desvalorizacdo da PertenQa 3 .67
Obs. Intervalo entre as duas aplicag6es Teste-reteste foi de 3 semanas. Foi utilizado o coeficiente de

correlagSo de Spearman.

.78

.t5

.67

.48

.60

.55
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4.1.3. Estudos Diferenciais

Procur5mos seguidamente analisar as diferengas existentes entre as m6dias dos

grupos nas dimens6es das diferentes dimensdes, tendo por base o g6nero, o gupo

et6rio, o nivel de habilitag6es escolares e o grupo de pertenga escolhido. 56 verificamos

diferengas significativas em fungdo do g6nero e do grupo de pertenga escolhido.

a) Em fungflo do g6nero

Considerando a operacionalizagdo desta variilvel, efectuamos um teste / student pata

amostras independentes. Os resultados constam da tabela 22 -

Tabela22
Valores do teste t student para amostras independentes

Dimens6es Obs:

Dimensio Valorizagdo da Pertenga

DimensSo Comportamento geral da Pertenga

DimensSo Postura Expressiva da Pertenga

DimensSo Estatuto da Pertenga

Dimensdo Reconhecimento Social da Pertenga

DimensSo AfirmagSo da Pertenga

Dimens6o DesvalorizagSo da Pertenga

-t.293

1.118

-.723

-.654

) 7)5

-.544

-.349

.198 n.s.

.266

.471

.5r4

.587

.727

n.s.

n.s

n.s.

n.s.

n.s.

.021* SFem>SMasc.

*p'.05

Pela an5lise do quadro podemos verificar que apenas existem diferengas

significativas na dimensdo reconhecimento social da pertenga em fun96o do g6nero: as

mulheres apresentam valores superiores (M:5.2, DP:1.31) aos homens (M: 4.7,

DP-t.3r).

b) Em fungflo dos grupos de pertenga

Relativamente ao grupo de pertenga, efectuilmos igualmente uma an6lise de

varidncia ANOVA univariada. Os resultados constam databela23.
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Tabela23
Anilise da varidncia em fungdo dos grupos de pertenga

Dimens6es F

DimensSo Valorizagdo da Pertenga

Dimensdo Comportamento Geral da Pertenga

DimensSo Postura Expressiva da Pertenga

Dimensio Estatuto da Pertenga

DimensSo Reconhecimento Social da Pertenga

DimensSo Afirmagdo da Pertenga

Dimensdo Desvalorizaqdo da Pertenga

7.8 .000***

12.22 .000**',r

7.81 .000***

7.53 .000***

5.58 .000***

6.78 .000***

5.gg .000***

*p < .05 ** p <.01 ***p < .001

Como podemos verificar existem diferengas significativas nas diferentes dimensdes

em fungdo do grupo de pertenga. Foi seguidamente utilizado o teste de Schffi para

comparagSo post-hoc das m6dias. Devido d grande quantidade de diferengas

significativas encontradas passaremos a analisS-las de forma geral por dimensdo.

Especificando essas diferengas verificamos que na dimensdo valorizagdo da

pertenqa o grupo de pertenga "instrutores de y6ga" (lvt 6.8, DP=.25) t6m diferengas

significativas com os restantes grupos com a excepgdo do grupo de pertenga "mulheres"

que t6m um valor muito aproximado deste grupo (W6.3,DP:.69). Com o valor de

m6dia mais baixo temos o grupo de pertenga "nacionalidade" (l[:5, DP:1.29), neste

caso, a Portuguesa. Verificamos tamb6m que o menor valor de desvio padrdo se

encontra no grupo "instrutores de y6ga", o que indica uma maior uniformidade nas

respostas entre os membros deste grupo, enquanto que o maior valor de desvio padrdo

estS no grupo"nacionalidade", o que indica uma maior variabilidade nas respostas entre

os sujeitos.

Relativamente 6 Dimensdo comportamento geral da pertenga verificamos que o

maior valor de m6dia 6 apresentado pelos "instrutores de ydga" (M:6.2, DP.86), tendo

estes grupos diferengas significativas com os restantes (excepto o grupo "professores" e

"mulheres"). O menor valor de m6dia 6 apresentado pelo "clube desportivo" (M:2.8,

DP:|.46). Relativamente ao valor do desvio padrdo existe mais uniformidade no grupo

de pertenga "mulheres" (M:5, DP:.62), mas o grupo "instrutores de y6ga" tamb6m

apresenta o segundo valor mais baixo, em contraste com o "clube desportivo" que

apresenta o maior valor, indicando uma maior variabilidade nas respostas neste grupo.
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Na dimensdo postura expressiva da pertenga verificamos diferengas significativas

entre o grupo "instrutores de ydga" (W- 6.3; DP :.86), e os outros grupos, excepto

"professores", "vendedores" e "mulheres", pois estes grupos tamb6m apresentam

valores de m6dia altos nesta dimensio. Com valores mais baixos e iguais temos o grupo

"clube desportivo" (M:3.8, DP:1.84) e o grupo "nacionalidade" (M=3.8, DP:1.82),

com valores tamb6m muito id€nticos no desvio padrdo

Na dimensdo estatuto da pertenga, verificamos novamente diferengas significativas

entre o grupo "instrutores de y6ga" (W-6.5, DP:.51) e os outros grupos, excepto

"professores", "vendedores" e "mulheres", pois estes tambdm apresentam valores de

m6dia altos nesta dimensdo. Com o valor mais baixo temos o grupo "outros" Qvts3.8,

DP=1.65), uma categoria com grupos indiferenciados e muitas vezes minoritilrios,

escolhidos por fazerem parte de alguma ocupagdo de tempo liwe do sujeito que ele

valoiza.

Na dimensdo reconltecimento social da pertenga temos diferengas significativas

entre o grupo "mulheres" (IrI:6.7, DP:.34) e os "vendedores", "clube desportivo",

"cursos universit6rios" e "outros", tendo este grupo tamb6m o menor valor de desvio

padrSo. O grupo "instrutores de yoga" (M:5.8, DP:.72), tamb6m apresenta diferengas

significativas com a categoria "Outroso' (M:4.2, DP:1.42), que apresenta o menor valor

nesta dimensSo.

Na dimensdo afirmagdo da pertenQa, os "instrutores de yoga" (I4--6.3,DF.60) t6m

diferengas significativas com outros grupos, o "clube desportivo", os "cursos

universit6rios", "profissdo/trabalho" e "outros", apresentando assim uma maior

afirmagdo de pertenga com menor desvio padrdo entre os sujeitos. O grupo com menor

afirmagdo de pertenga 6 o "clube desportivo" (lW-- 4.1, DP:|.36)

Na dimensdo desvalorizaEdo da pertenEa o grupo "nacionalidade" apresenta

diferengas significativas com todos os outros grupos, com m6dias superiores a todos e

maior desvio padr6o (M=3.1, DP:1.16). O grupo com menor desvalorizagSo da pertenga

6 o grupo "instrutores de y6ga" (W1, D.F.10), apresentando tamb6m menor desvio

padr6o. Podemos verificar que estes resultados s6o o oposto daqueles que obtivemos na

dimensdo valorizaEdo da pertenga, aparecendo-nos novamente o grupo "nacionalidade"

com um significado emocional negativo associado i pertenga.
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5. Discussflo

Dado que o nosso objectivo principal era analisar as qualidades psicom6tricas de um

instrumento de avaliagdo da identidade, podemos ent6o dizer que cheg6mos a uma

versdo final da nossa escala composta por 35 itens repartidos por sete dimens6es que

explicam ap6s rotagdo varimax 70.62 Yo da varidncia dos nossos resultados e que esta

escala apresenta uma consist6ncia interna com o : -94.

Foi tamb{m nossa intengdo explorar atrav6s de an6lise factorial como 6 que os

aspectos se articulam entre si, quantas dimensdes formam, que tipo de dimens6es e

muito especificamente verificar quais os contefdos representacionais mais importantes

nas definig6es das dimens6es. Verific6mos que o procedimento utilizado de grupos

auto-escolhidos (sely's elected groups) fez com que os sujeitos tivessem tend6ncia a

incluir no mesmo factor a dimensdo emocional e avaliativa, j5 que estas dimens6es

tendem a covariar, apesar de alguns autores terem demonstrado que era possivel iso16-

las (Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk, L999). Como os grupos escolhidos foram

grupos importantes ou minorit6rios, cuja pertenga os sujeitos valoram e estimam, este

facto pode explicar o aparecimento das duas dimensfles interligadas.

De acordo com o estudo de validade factorial da escala, verific6mos que a dimensdo

que explica maior variincia dos resultados, 6 a valorizaqdo da pertenqa em que os

sujeitos incluiram essencialmente aspectos avaliativos e emocionais. Assim, os

conteridos representacionais mais importantes para os sujeitos da nossa amostra foram o

valor e a importincia da pertenga ao grupo, articulados com os sentimentos de bem-

estar, de orgulho (aspectos emocionais positivos).

Em seguida, aparece-nos a dimensdo ligada ao comportamento que em conjunto

com a primeira dimensdo explicam 35.37% da varidncia dos resultados. Esta dimensSo

comportamentol tanto inclui contefdos da influ€ncia da pertenqa no comportamento

como na expressividade. Na terceira dimensSo mais importante aparece-nos a postura

expressiva que para os sujeitos 6 distinta do comportamento geral e que explica 8.72 %

da variabilidade dos resultados. Esta dimensdo inclui contefdos relativos d forma de

estar, d necessidade de se prestar mais ateng5o ao que se diz, mais responsabilidade no

que se diz e d influencia dos gestos, movimentos corporais e faciais, quando se fala da

pertenga ao grupo, ou seja, quando se expressa a identidade.
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Com conteridos de prestigio pessoal, social e de responsabilidade definimos a

dimensdo estatuto da pertenga, q\e tem um item definido no inicio como aspecto

avaliativo mas que se vai conjugar com outros dois pertencentes ao aspecto

sociaVrelacional. Esta dimensdo explica uma variAncia de 7.5%o dos resultados obtidos e

inclui contefdos de prestigio e responsabilidade social na pertenga ao gupo, que

caracterizam o estatuto e o dever numa pertenga. Como quinta dimensf,o temos o

reconltecimento social, com itens de conteirdo por n6s previamente enquadrados no

aspecto social/relacional e que explica uma variincia de 7.1% dos resultados. Esta

dimensdo inclui conteridos de valorizagdo e conhecimento social da pertenga ao gupo.

Na sexta dimensdo, a de afirmagdo da pertenga, aparecem os itens com conterido

mais cognitivo, que explicam uma varidncia de 6.ll % dos resultados. Esta dimensSo

inclui conteridos de afirmagdo de membro representativo do grupo, de percepgdo de

semelhangas endogrupais e de diferengas intergrupais.

Por riltimo aparece-nos a dimensdo desvalorizagdo da pertenqd que engloba os itens

com conteirdo de significado emocional mais negativo, que explica a menor

percentagem de variincia dos resultados, ou seja, 5.82% da variabilidade dos resultados.

Temos entdo os conteridos de desconforto, embarago e vergonha na pertenga ao grupo

incluidos na mesma dimensdo.

Tendo em conta o estudo de fidelidade pelo m6todo da consist6ncia intema das

dimens6es, verificamos que todas t€m um alpha de cronbach aceitivel, contudo a

dimensdo desvalorizaqdo da pertenQa apresenta um valor a : .67 que representa um

valor muito frSgil. Pelo mdtodo do Teste-reteste verificamos que a dimensdo

valorizagdo da pertenqa 6 que apresenta um maior coeficiente de correlagdo de

Spearman, seguida da dimensdo postura expressiva da pertenga. A que apresentam

menor valor 6 a dimensdo estatuto da pertenga, seguida da dimensdo desvalorizagdo da

pertenqa.

Nos estudos diferenciais, verificamos que o g6nero feminino apresenta um valor

significativamente maior que o gdnero masculino na dimensdo reconhecimento social

da pertenga, facto que se explica por haver muitas mulheres a escolher o grupo de

pertenga "mulheres", uma pertenga que 6 nitidamente reconhecida do ponto de vista

social e que est6 associada 6 representagdo do seu modo de ser socialmente definido

(Amdncio, 1993). Relativamente i idade e is habilitag6es liter6rias, ndo se verificam

diferengas significativas entre os sujeitos da nossa amostra.
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Verificam-se no entanto diferengas significativas entre os grupos de pertenga em

todas as dimensdes com p: .000, o que nos indica que o nosso instrumento tem uma

boa capacidade de diferenciag6o entre os grupos de pertenga.Na dimensdo valorizaqdo

da pertenqa, a pertenQa ao grupo "instrutores de y6ga tem um grande valor pessoal e

emocional para os seus membros. O grupo "mulheres" apresenta tamb6m um valor alto

que pode ser interpretado como uma valorizagdo de pertenga pelos membros deste

grupo, embora ndo tenha diferengas significativas com os restantes. Com o valor de

m6dia mais baixo temos o grupo de pertenga "nacionalidade" (Portuguesa), uma

pertenga que apesar de ter sido escolhida ndo 6 valoizada pelos seus membros.

Verific6mos tamb6m uma maior uniformidade nas respostas entre os membros do grupo

"instrutores de ydga" e uma maior variabilidade nas respostas entre os sujeitos do grupo

"nacionalidade" nesta dimensdo

Na dimensdo comportamento geral da pertenqa, ao contririo dos "instrutores de

y6ga" o grupo "clube desportivo" tem menos consci€ncia e mais variabilidade nas

respostas de que a sua pertenga ao grupo pode alterar o seu comportamento e

expressividade. Tamb6m na dimensdo postura expressiva da pertenEa, ao corrtr6rio do

grupo "instrutores de y6ga", que apresenta uma maior consciCncia da pertenqa ao grupo

poder influenciar a sua postura expressiva, com uniformidade entre os seus membros,

temOs o grupo "clube deSportivo" e a "nacionalidade" como oS que tOm menoS

consci6ncia de que a sua pertenga ao grupo influencia a sua postura expressiva e maior

variabilidade nas respostas dos seus membros.

Na dimensdo estatuto da pertenqa, o grupo com maior valor e com uniformidade

entre as respostas dos seus membros sao os "instrutores de yoga". Pelo contr6rio, os

grupos indiferenciados (categoria "outros") s6o os que menos estatuto onsideram ter,

resultado que nos parece adequado ao tipo de grupo. Na dimensdo reconhecimento

social da pertenga, o grupo "mulheres" 6 o grupo com maior valor de m6dia e menor

valor de desvio padrSo, o que quer dizer que a opiniSo de que o seu grupo tem

reconhecimento social 6 uniforme entre os sujeitos, dados que sdo congruentes com o

tipo de grupo.Com o menor valor nesta dimensdo que nos indica que o grupo tem menor

reconhecimento social surge a categoria indiferenciada "outros", o tamb6m nos parece

congruente com o tipo de gruPo.

Na dimensdo afirmaqdo da pertenga, os "instrutores de yoga" apresentam uma

maior afirma96o de pertenga com menor desvio padrdo entre os sujeitos, indicando

assim que t6m uma maior consci€ncia da sua pertenga. O grupo com menor afirmagdo
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de pertenga 6 o "clube desportivo", menos consciente das suas semelhangas intragrupais

e diferengas intergrupais.

Na dimensdo desvalorizaqdo da pertenga o grupo "nacionalidade" apresenta

diferengas significativas com todos os outros grupos, com mddias superiores a todos e

maior desvio padr6o. Pelo contr6rio, o grupo com menor desvalorizagdo da pertenga e

menor desvio padrdo 6 o grupo "instrutores de y6ga". Podemos verificar que estes

resultados sdo o oposto daqueles que obtivemos na dimensdo valorizagdo da pertenEa,

aparecendo-nos novamente o grupo "nacionalidade" com um significado emocional

negativo associado ir pertenga.

Em suma, verificamos que alguns grupos t6m caracteristicas muito pr6prias que a

nossa escala conseguiu diferenciar, ou seja: O grupo "instrutores de Ydga" 6 o grupo

com valores mais altos na maior parte das dimens6es da nossa escala, o que est6 de

acordo com a realidade vivida por estes membros j6 que a sua profissdo 6 indissoci6vel

do seu estilo pessoal de vida, ou seja, faz parte da sua filosofia de vida; As "mulheres"

t6m um bom reconhecimento social, o que se explica pelas caracteristicas femininas que

facilmente sdo reconhecidas pelos outros. A categoria "outros" que representa gupos

diversos, minoritilrios mas que sdo escolhidos pelos sujeitos, talvez porque sdo

diferentes daqueles que normalmente se conhecem, t6m valores baixos nas Dimensdes

estatuto da pertenga e reconltecimento social da pertenga, precisamente por serem

minorit6rios e pouco conhecidos.

Os membros do"clube desportivo" sSo aqueles que menos consciCncia t€m de que a

sua pertenga ao grupo pode influenciar o seu comportamento e a sua expressividade no

geral, assim como a sua postura expressiva. Pensamos que estes dados est6o de acordo

com as caracteristicas do grupo que num contexto mais intenso e muito especifico

(ogos ou campeonatos de futebol) manifesta mais comportamentos de apoio. S5o estes

acontecimentos que muitas vezes levam a modificag6es comportamentais e expressivas

e fora deles 6 possivel que a consciCncia destas modificag6es esteja diminuida. Contudo,

sabemos que o nivel de identificagSo dos sujeitos com o grupo tamb6m pode interferir

com estas respostas e que tamb6m pode haver uma maior ou menor influ6ncia da

pertenga grupal no comportamento e expressdo que depende do tipo de grupo.

A "nacionalidade", neste caso, a Portuguesa, 6 um grupo de pertenga que aparece

muito desvalorizado, com um significado emocional positivo muito baixo que contrasta

assim com um significado emocional negativo muito alto nesta pertenga. 56 podemos

dizer que 6 um dado interessante do ponto de vista da identidade Portuguesa.
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Face a estes resultados, podemos ent6o afirmar que mais uma vez o constructo

identidade social nos aparece como multidimensional, de acordo com abordagens

te6ricas e empiricas anteriores. Contudo, se na constituigIo dos aspectos diferenciados

deste constructo na nossa escala esteve o pressuposto te6rico e empirico da

multidimensionalidade, as dimens6es que obtivemos n6o foram congruentes com a

pr6via definigdo dos aspectos, mas pensamos que obtivemos dimensdes que se integram

no conceito de identidade social. Na nossa escala, a dimensdo valorizagdo da pertenga

porque conjuga os aspectos avaliativos e emocionais da pertenga 6 importante. Contudo,

a nova dintensdo desvalorizaqdo da pertenqa 6 por n6s encarada como uma extensdo da

valorizagao, s6 que permite aos sujeitos a identificagdo de sentimentos especificos de

mau estar associados a essa desvalorizagdo que podem ser analisados para

complementar a an6lise da valorizagdo da pertenga em conjunto ou de uma forma

independente.

A dimensdo afirmagdo da pertenga inclui os aspectos mais cognitivos da pertenga e

os conteirdos dos itens (membro representativo, semelhanga endogrupal e diferenciagdo

intergrupal) e constitui assim uma das dimens6es que do ponto de vista te6rico e

empirico jri foi definida e que aparece novamente na nossa escala. As pr6prias

semelhangas intragrupais t6m sido estudadas como um indicador da auto-categorizagdo

em termos de grupo (Simon, Pantaleo & Mummendy, 1995)

E de referir que todos os itens pr6-estruturados como pertencentes ao aspecto da

estabilidade se misturaram com as diversas dimensdes, ndo tendo sido possivel

consider6-los, um aspecto que pode ser importantepara alguns grupos mas que na nossa

amostra n6o foi suficiente para constituir uma dimens6o com tr6s ou mais itens.

A dimensdo estatuto do pertenga, embora nunca tenha sido considetada, os seus

itens sdo teoricamente suportados pela Perspectiva da Identidade Social (Turner, 1999).

Contudo, como n6o outros estudos empiricos que a definam. A dimensdo

reconhecimento social da pertenga yem ao encontro de novas pesquisas (Onorato &

Turner, 2001; Cameron, 2004) orientadas para o valor social e 6rea das relagdes na

pertenga ao grupo (aspecto sociaVrelacional). As dimensdes, comportamento geral da

pertenEa e posturo expressiva da pertenga, tamb6m v6o ao encontro de novas

orientag6es te6ricas e empiricas dadas por alguns autores (Ellemers, Spears & Doosje,

2002) que enfatizam a importincia das respostas perceptuais, afectivas e

comportamentais dos sujeitos que pertencem a um grupo
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6. Conclus6es e reflex6es

O estudo aqui apresentado surge em fungIo de uma necessidade de obter um

instrumento mais detalhado para medir identidade social. Consideramos que a principal

limitagdo 6 a dimensdo da nossa amostra (N:150) que para explorar novas dimensOes 6

realmente pequena. Para a16m disso estas dimensOes deveriam ser sujeitas a uma an6lise

factorial confirmat6ria que s6 ser6 possivel atrav6s de outros estudos.

Assim, s6 podemos sugerir que em futuras pesquisas se fagam estudos com grupos

mais diversificados, que comprovem a importincia da dimensSo comportamental e da

postura expressiva que na nossa amostra explicam muita variabilidade dos resultados.

Relativamente ao nosso objectivo, obtivemos um instrumento mais detalhado que

tem a capacidade de diferenciar sujeitos enquanto escala, mas que tamb6m diferencia os

grupos de pertenga, pelo menos os que foram escolhidos pela nossa amostra. Assim, em

futuras pesquisas seriam necessSrio comprovar se esta diferenciagdo se mant6m.

A construgdo e an6lise desta escala trouxe-nos algo positivo para a investigagEo das

identidades e do comportamento facial, pois atrav6s dela podemos verificar que os

sujeitos da nossa amostra t6m consciCncia de que o seu comportamento geral e a sua

postura expressiva sdo influenciados pela sua pertenga a um grupo, pela sua identidade

social e que explicam muita variabilidade dos resultados.

Na postura expressiva, as afirmagdes referem-se ao sujeito quando fala da sua

pertenga ao grupo, isto 6, quando expressa a sua identidade e t€m consci0ncia de que a

sua forma de estar e maneira de falar se alteram. Estes dados empiricos v6o ao encontro

da definigdo te6rica da "fungdo expressiva da identidade" (Ellemers, Spears & Doosje,

2002), e constituem indicadores muito fortes de que a relagdo entre identidades e

expressividade faz sentido para os membros dos grupos.
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Anexo 3

Adeptos da Selecq6o Portuguesa - Euro 2004

Este question6rio tem como objectivo saber a sua opinido sobre o grupo Adeptos da

Selecgf,o Portuguesa, ao qual vocO pertence neste Euro 2004.

Nflo existem respostas certas nem erradas. f a sua opiniflo que conta. Os dados

recolhidos sdo estritamente confidenciais.

Assinale, para cada afirmagSo, o quanto ela se aplica il sua situagdo, relativamente ao

grupo Adeptos da Selecgflo Portuguesa. N6o esquega que se estarS sempre a referir

a esse grupo.

Por favor responda colocando um circulo no nimero correspondente i sua escolha na

escala apresentada. Exemplo:

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234s67

l. Pertencer a este grupo 6 importante para mim.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

2. Pertencer a este grupo faz-me sentir bem.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
3. Em geral as outras pessoas sabem que

oertengo a este qrupo.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

4. Pertencer a este grupo 6 positivo para mim.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

t234567
5. Pertencer a este grupo,6para mim motivo de

orgulho.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

6. Considero que pertengo muito a este grupo.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

7. Pertencer a este grupo tem valor para mim.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

8. Pertencer a este grupo faz-me sentir feliz.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
9. Sou conhecido socialmente como membro
deste grupo.

Totalmente em Toklmente de

Desacordo Acordo

1234567
10. Sou reconhecido por ser um membro tipico
deste grupo.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
11. Considero que tenho semelhangas com outras

Dessoas que tambdm pertencem a este grupo.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
12. Pertencer a este grupo d prestigiante para

mim.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
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13. Pertencer a este grupo faz-me sentir
embaracado.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

t234567
14. Pertencer a este grupo 6 socialmente
prestigiante.

Total.ente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
15. Pertencer a este grupo acarreta
responsabilidades sociais.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
16. Considero-me uma pessoa representativa
deste grupo.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
17. Pertencer a este grupo 6 gratificante para

mim.

Jotalmente em Totalmernte de

Desacordo Acordo

1234567
18. Pertencer a este grupo faz-me sentir
desconfort6vel.

Totalmente em lotalmente de

Desacordo Acordo

r234567
19. N6s, membros deste grupo, temos diferengas

de outras pessoas que pertencem a outros grupos.

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
20. Pertencer a este grupo d central para a minha
vida

Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567
21. Pertencer a este grupo faz-me sentir
enverqonhado.

Totalmmte em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

2Z.Pertencer a este grupo 6 agrad6vel para mim.
Totalmente em Totalmente de

Desacordo Acordo

1234567

Anexo 3

31 - Sexo:

X Feminino

n Masculino

33- Habilitagdes escolares:

! At6 9o ano ou equivalente

n 10o, 11o ou 12o

E Frequ6nciauniversitiria

E Bacharelato ou licenciatura

Data de Preenchimento

32-Idade:
E At6 25 anos

a 26-35 anos

E 36-45 anos

A 46 - 55 anos

! Superior a 55 anos
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Anexo 4

Questionirio

Na entrevista que acabou de fazer colocaram-lhe algumas perguntas sobre si. Agora

analise, por favor, as afirmag6es seguintes e diga o quanto concorda com elas.

Por favor, assinale com um circulo o nrimero que traduz a sua opinido numa escala de 1

(Discordo totalmente) a 7 (Concordo Totalmente):

1 - "Tenho caracteristicas que fazem de mim uma pessoa rinica"

1234567
Discordo Totalmente Concordo Totalmente

2- " Tenho caracteristicas pessoais que s6o singulares"

t234s67
Discordo Totalmente Concordo Totalmente

3 - "As minhas caracteristicas pessoais definem-me como individuo singular"

1234567
Discordo Totalmente Concordo Totalmente
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Anexo 5

GUIAO DA ENTREVISTA DA IDENTIDADE SOCIAL

3'Observagflo

V6spera de jogo

Boa tarde, Adepto da Selecglo Portuguesa.

Obrigada por comparecer a esta entrevista em que voc6 j5 sabe que the vou colocar

algumas perguntas sobre o Euro2004 6s quais eu gostaria que respondesse como adepto

da Selecgdo Portuguesa.

1- Ent6o, continuamos a apoiar a nossa selecgso? (Pergunta inicial - ndo codificada)

2- Continuando a falar em nome dos adeptos da Selecado de Portugal o que 6 n6s

podemos esperar do jogo de amanhS? (neste primeiro jogo)?

3- Ainda como adeptos da nossa Selecgdo, o que 6 que n6s podemos fazer?
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GUIAO DA ENTRE,VISTA DA IDENTIDADE SOCIAL

4" Observagfro

(12 horas ap6s jogo)

Bom dia, Adepto da SelecgSo Portuguesa.
Obrigada por comparecer a esta entrevista em que voc6 j6 sabe que lhe vou colocar
algumas perguntas sobre o Euro2004 6s quais eu gostaria que respondesse como adepto

da Selecqdo Portuguesa.

1- Entdo, perdemos, hd? (Pergunta inicial - n6o codificada)

2- Como adeptos da Selecgdo de Portugal o que 6 que n6s podemos dizer?

3- Ainda como adeptos da Selec96o de Portugal o que 6 que n6s podemos fazer?
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GUIAO DA ENTREVISTA DA IDENTIDADE SOCIAL

5'Observagio

V6spera de jogo

Boa tarde Adepto da Selec96o de Portugal.
Obrigada por corrrparecer a esta entrevista em que vocO j6 sabe que the vou colocar

algumas perguntas sobre o Euro2004 6s quais eu gostaria que respondesse como adepto

da Selecgdo de Portugal.

l- Entdo, continuamos a apoiar a nossa selecglo? (Pergunta introduqdo - ndo

codificada)

2- EntSo e se em nome dos adeptos tiv6ssemos que mandar uma mensagem ir nossa

Selecgdo e aos nossos jogadores, o que 6 que diriamos?

3- N6s, adeptos da Selecgdo de Portugal, o que 6 que temos de igual e tamb6m de

diferente de outros adeptos de outras selec96es deste Europeu (referir selecado

inglesa se necess6rio)?

4- E o que 6 n6s podemos esperar do jogo entre Portugal e Espanha?

5- E como adeptos da nossa SelecaSo, o que 6 que n6s podemos fazet?
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GUIAO DA ENTREVISTA DA IDENTIDADE SOCIAL

6'Observagio

Jogo dos Quartos de Final - Apuramento da Selecgflo para meias-finais

(12 horas ap6s jogo)

Bom dia, Adepto da Selecgdo de Portugal.
Obrigada por estar novamente nesta situag6o de entrevista como adepto da Selecalo de

Portugal para responder a perguntas sobre o Euro2004.

l- Entdo, sempre conseguimos passar os quartos de final, h6? (Pergunta inicial -
ndo codificada)

2- O que 6 que n6s podemos dizer deste jogo?

3- Depois desta vit6ria estamos motivados para qualquer advers6rio?

4- A atirude da Selecgdo em campo tem sido influenciada pelo nosso grande apoio
como adeptos portugueses?

5- Entdo, temos sido um bom 12' jogador?

6- E agora, estamos ainda mais unidos em torno da selecgdo ou n6o?
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GUIAO DA ENTREVISTA DA IDENTIDADE SOCIAL

7" Observagilo

V6spera Final Euro 2004

Boa tarde Adepto da Selecgdo de Portugal.

Obrigado por estar novamente nesta situagdo de entrevista como adepto da selecado de

Portugal para responder a perguntas sobre o Euro 2004.

1- Continuamos grandes apoiantes da selecgso? (pergunta introdugdo - n6o

codificada)

2- Camisolas, lengos, cachec6is, eu sei 16 ... Os adeptos t6m mudado (uns mais

outros menos) at6 a sua forma de vestir no dia a dia . O que 6 que isso nos diz ou

o que 6 que significa para n6s?

3- Nesta fase, podemos dizer que somos um grupo de adeptos mais unidos, mais

Fortes?

4- E o que 6 que n6s podemos esperar da final entre Portugal e Gr6cia?

5- Podemos dizer que a nossa equipa tem uma identidade mais forte, uma imagem

mais positiva. Ser6 que isso influenciou tamb6m a nossa identidade e a nossa

imagem como adeptos Portugueses?

6- E ser6 que influenciou o que sentimos quando olhamos a nossa bandeira e

Ouvimos o nosso hino?

7- Antes da final, uma mensagem forte pata anossa selecaSo, comegando com a

Frase n6s adeptos.....
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GUIAO DA ENTREVISTA DA IDENTIDADE PESSOAL

8" Observagio

Boa tarde,
Obrigado por estar nesta entrevista em que lhe vou colocar algumas quest6es sobre si e

sobre a sua vida acad6mica 6s quais eu gostaria que respondesse com a sua opinido

pessoal.

1- Quando 6 o seu pr6ximo exame?

2- Que expectativas 6 que tem para este exame?

3- 56 lhe falta um ano para acabar o curso, n6o 6?

4- Quais sflo as suas expectativas pessoais para este curso?

5- E importante para si e (para a pessoa que voc6 6) ter este curso em particular
(e ndo outro)?

6- Finalizar este curso enriquece-o em termos pessoais (como pessoa)?

7- E agora para terminar, fale-me de si, de duas ou ff6s caracteristicas pessoais

que vocO acha que o definem como voc6 6 (como pessoa)?

(Pergunta codificada)
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Anexo 6

Perguntas P6s-Entrevista

VocC acabou de ser entrevistado numa sala onde lhe colocaram algumas perguntas.

Agora diga qual foi para si o grau de dificuldade da tarefa que acabou de executar.

Por favor, assinale com um circulo o nfmero que traduz a sua opiniSo.

r234567
Muito F6cil Muito Dificil

Diga-nos ainda, por favor, como est6 hoje o seu estado de 6nimo?

r234567
Muito bem

disposto

Data de Preenchimento

Muito mal

disposto

I
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