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Resumo

Este artigo objetiva analisar a origem e as implica~oes da cria~ao do
vinculo na vida humana Ao retomar algumas conce~Oes te6ricas acerca do
vinculo, construidas historicamente com base na PsicanaIise ena Etologia, 0

texto enfatiza as contribui~Oes significativas e os pontos fuigeis apresentados
por estes campos do conhecimento. Posteriormente, propoe uma
(re)interpreta~ao do fenomeno do vinculo a partir da perspectiva hist6rico
cultural em Psicologia. Considerando que a passagem do bio16gico para 0

cultural se da atraves das rela~oes sociais, entao, pode-se afmnar que a ne
cessidade de criarvinculos e 0 ponto de intersec~ao entre natureza e cultura,
o qual levaasociabilidade humana.

Palavras-chave: Crian~a; vinculo; perspectiva hist6rico-cultural; re
la~oes sociais.

Abstract

This article aims to examine the origin and implication ofthe creation of
attachment in the human life. Byresuming some theoretical concepts about the
attachment, built historically based on Psychoanalysis and Ethology, the text
emphasizes the significantcontributions and fragile points presentedby these
fields ofknowledge. Later, proposes a reinterpretation ofthe phenomenon of
attachment from the cultural-historicalperspective inpsychology. In considera
tion that the transition from the biological to the cultural occurs through social
relations, then we can say that the need to create attachments is the point of
intersectionbetweennature and culturewhich leads to human sociability.
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Desde 0 inicio do seculo XX, apsicologiademonstrou umapreocupa~ao
crescente pel0 estudo da crian~a, embora os primeiros trabalhos

consolidassem ideias controversas e reducionistas a respeito dela, pelo fato
de serem produzidas no amago de determinadas rela~oes e condi~oes

historicas concretas, marcadas porprincipios emodelos explicativos distintos:
~~~~~~oo~~~~~ID~~oo~~ci~~~w~~~

aspectos orgfuricos oumentais, estruturais ou funcionais.
Desse modo, a dissemina~ao da produ~ao cientifica no c~po da Psi

cologia Infantil resultou em trabalhos bastante desiguais, que ora atribui~
papel central a fatores biologicos, hereditarios ou de matura~ao (BINET;
SIMON, 1929; GESELL, 1992), ora pr~uravam ater-se a fatores exter
nos, relacionados ao ambiente e aaprendizagem (SKINNER, .1985, 1989).

Nesse embate, surgiramoutros trabalhos (VIGOTSKI, 1994, 1995,
2001; WALLON, 1968, 1979,1995) que baseados em abordagens intera
cionistas, propunham uma re1~ao entre as condi~oes geneticas da crian~a e
a materialidade concreta do contexto historico-cu1tural em que a crian~a se
encontrava desde 0 inicio de sua existencia.

Todos estes trabalhos chamaram a aten~ao, cada urn a seu modo e a
partir de perspectivas teoricas distintas, para a investiga~ao de diversos as
pectos referentes ao processo de desenvolvimento da crian~a. No entanto,
devido adiversidade existente quanta aos pressupostos basicos que exp1ica
yam tal processo, 0 conhecimento acumulado nesse campo tomou-se restri
to epouco sistematico pelo fato de nao apresentar uma visao que concatena
va todas as dimensoes (des)conhecidas da inf'ancia.

Considerando essa argumenta~ao, epossivel observar que ate mesmo
as grandes correntes do pensamento psico1ogico, incluindo as de inestimavel
relevancia, como a teoria piagetiana (PIAGET, 1970, 1971, 1975) e a psi
cana1ise (FREUD, 1998,2002), ora fomeciam modelos de analise comple
xos e contribui~oes expressivas acerca de alguns aspectos, ora apresenta
yam pontos frageis e explica~oes parciais, por estarem ancoradas em uma
visiio naturalistaque nao consideravaa naturezahist6rico-cultural dohom~
e amedi~ semiotica na transposi~ao do plano socialpara0plano pessoal
no processo de constitui~ao da (inter)subjetividade humana.

Nesse cenario, urn aspecto de grande impormncia que apresenta diver
sos pontos inconsistentes e que, nas palavras de Zazzo (1989), emerge como
objeto de reflexao e investiga~ao sistematicano campo do desenvolvimento
infantil, refere-se ao vinculo que 0bebe estabelece com outro serhumano.
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Obviamente, nao ha nada de novo no fato do bebe unir-se amae
(ou ao seu substituto) apos 0 nascimento. A ideia intrigante e ainda nebu
10sa nao reside nesse fato, mas encontra-se justamente na explicayao da
origem do vinculo e na problematizayao das implicayoes de sua existen
cia na vida humana.

Entretanto, que concepyOes sobre 0 vinculo sustentam sua presenya na
psicologia da infancia? Quais estudos contribuiram e/ou contribuem para 0
significado do vinculo construido historicamente pelas principais correntes
psicologicas? Como 0 vinculo se desenvolve a partir do momenta em que e
instituido? Equal e 0 seu papel no processo de desenvolvimento da crianya?
Estas sao algumas questoes primordiais que se colocam quando se busca a
compreensao cientificamente fundamentada de urn dos pontos nodais da psi
cologia da inf'ancia, tal como 0 vinculo.

A partir de tais considerayoes, este trabalho procura contribuir para 0

avanyo das discussoes a respeito da natureza do vinculo na vida hurnana,
tendo como quadro de referencia os pressupostos teorico-metodologicos
de Vigotski (1994; 1995; 1996), WaHon (1968; 1979; 1995) e Zazzo
(1974; 1989).

Desse modo, 0 ponto de partida da investigayao que deu origem a este
texto, e urn conjunto de ideias sustentadas aluz do materialismo historico e
dialetico, em particular duas delas: a primeira, e a de que 0 homem eurn ser
historico que, atraves do trabalho (processo privilegiado nas relayoes ho
mem/mundo), transforma a natureza (realidade objetiva que existe fora e in
dependentemente da consciencia), ao mesmo tempo em que se transforma,
o que faz dele, a partir dessa relayao com 0 mundo natural e social, produtor
de cultura e produtor de si mesmo. E a segunda, e a de que os fenomenos
nao podem ser compreendidos isoladamente, mas devem ser considerados
do ponto de vista de suas relayoes, de seu movimento e de sua transforma
yao,ja que comportam contradiyOes, paradoxos e conflitos.

Com efeito, discutir certo modo de conceber e elaborar teoricamente
a questao do vinculo em uma abordagem da psicologia cujos pontos de
ancoragem se situam em premissas pertencentes a. matriz marxista, nao
significa simplesmente a revisao acerca do conhecimento que temos sobre
o desenvolvimento da crianya, mas significa a sintese de urna profunda trans
formayao em nossas concepyoes sobre a primeira inflincia e sobre 0 de
senvolvimento humano.
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Algumas teorias sobre 0 vinculo: breves considera~oes

Ate meados da decada de 1950, predominava apenas urn ponto de
vista explicitamente formulado sobre a natureza do vinculo. Tanto Freud
(1998,2002) e seus seguidores, quanta os te6ricos da aprendizagem (DO
LLARD; MILLER, 1969; SCHAFFER, 1984; SEARS, 1975) invocaram
razoes relacionadas ao alimento e ao sexo. Na tentativa de explicarempor
que uma crianrya se ligava amae, estes estudiosos supuseram, cada urn a
partir de sua perspectiva te6rica e de sua ambiencia hist6rica, que isso se
devia ao fato da crianrya depeader da mae, como fonte de suas satisfaryoes
fisiol6gicas. Ja na tentativa de oompreenderem porque os adultos se liga
yam uns aos outros, 0 sexo foi comurnente considerado por eles como urna
explicaryao 6bvia e suficiente.

Durante muito tempo, sustentou-se a hip6tese de que os vinculos
desenvolviam-se porque, para satisfazer certos impulsos como de ali
mentaryao na infancia e de sexo na vida adulta, urn individuo necessitava
de outro ser humano.

Esse pressuposto (tradicional) propunha duas especies de impulso, os
primarios e os secundarios, sendo que 0 alimento e 0 sexo eram c1assificados
como impulsos primanos, e a dependencia2

, bern como as outras relaryoes
pessoais eram c1assificadas como impulsos secundarios.

Nesse sentido, 0 termo primano referia-se a urna tendencia ou rearyao
que se produzia independentemente, e 0 termo secundario referia-se ao que
eraderivado de uma tendenciaprimaria, de urn sistemaprimitivo, atraves de
urnprocesso de aprendizagem. Portanto, acreditava-se, are entaD, que apartir
da satisfaryao das necessidades primarias do recem-nascido seriam criadas e
consolidadas, ao longo do tempo, relaryoes que uniam 0 hebe ao mundo.

Para Freud (1998) a satisfaryao da necessidade de alimento tinha por
objetivo a resoluryao de urna tensao organica: por meio do seio materna a
crianrya saciaria a sua fome, ao mesmo tempo em que encontraria 0 objeto de
seu prazer, a mae. No sentido freudiano do termo, 0 impulso libidinal, ou
sexual, apoiava-se sobre a funryao vital de alimentaryao. No caso, a depen
dencia fisica geraria pouco a pouco a dependencia psiquica, ou seja, as ne
cessidades fisiol6gicas gerariam a necessidade de outro serhumano.

2 Segundo Freud (2002) 0 recem-nascido e completamente dependente dos cuidados de urn adulto para
ter suas necessidades fisiol6gicas supridas e, por conseguinte, garantir a sua sobrevivencia. E desse
postulado que deriva 0 conceito de dependencia.
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Em sintese, Freud (2002), atraves da psicanalise, conduziu a discussao
em tennos de rela~oes objetais, na qual 0 objeto de urn instinto e definido
como "a coisa a respeito da qual ou atraves da qual 0 instinto pode alcan~ar

sua fmalidade" (FREUD, 1998, p. 122).
Areferencia ao tenno rela~oes objetais nos remete aos trabalhos freu

dianos sobre a vida pulsional. 0 conceito de pulsao refere-se a urn impulso
que objetiva reduzir/suprimir detenninado estado de tensao. Aredu~ao/su
pressao dessa tensao constitui 0 prazer, enquanto que aquilo no qual apulsao
atinge sua finalidade e 0 objeto.

Freud (1998) na conceitua~ao das pulsOes postulou duas categorias: as
pulsoes de vida ou sexuais, cuja energia dirigida a estahelecernovos vincu
los e denominada de libido; e as pulsoes de morte, orientadas a eliminar 0

estado de tensao anterior.
Nurn sentido amplo, as rela~oes objetais se definem, portanto, como

aquelas em que 0 outro3 se constitui como objeto libidinoso do eu, 0 que
implica em urn investimento libidinoso desse objeto que nao e flXO, mas e
real, simb6lico ou imaginario.

De acordo com Spitz (1996), autor que privilegiou a teoriapsicanalitica
em suas pesquisas, a constru~ao da rela~ao objetal estabelecida entre mae e
crian~a, institui 0 nascimento do serpsicol6gico, isto e, do ser da rela~ao.

Numaleitura fiel as obras de Freud, Spitz (1996) prioriza 0 inconscien
te e ressalta que as fantasias da mae a respeito da matemidade e da rela~ao

que ela tern com 0 mundo e com a sua sexualidade, configuram as "atitudes
inconscientes fonnadoras" da diade simbi6tica do inicio da vida do bebe.
Nesse processo, ressalta Spitz (1996), ocorrem saltos qualitativos, como 0

aparecimento do sorriso, que s6 sao possiveis a partir do intercambio cons
tante da crian~a com a mae (ou 0 seu substituto).

Nessa perspectiva, a rela~ao mae-hebe se da atraves de urna fonna de
comunica~o expressiva inconsciente (olio intencional) em que urn gesto ou
uma postura da crian~ traduzem estados interiores, provocando uma~
imediatana mae (tambem olio intencional). Segundo Spitz (1996), este eurn
legado da es¢cie ativo no inicio davidaate que a linguagem venhaa se estabe
lecer como forma de comunica~ao dominante e as potencialidades da crian~a

estejam desenvolvidas, para que ela se tome independente deseu ambiente.

J 0 termo "outro", nesse trabalho, refere-se ao lugar simb61ico ocupado pelos iniuneros parceiros das
relayoes sociais do ser humano, ao longo de sua hist6ria social e pessoal.
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Entretanto, de acordo com Zazzo (1974), embora os teoricos das

rela~oes objetais (SPITZ, 1996; KLEIN, 1969; WINNICOTT, 1990),
com especial destaque a Spitz (1996), que estudou a intera~ao e 0 proble
ma da separa~ao mae-filho, e os te6ricos da aprendizagem (DOLLARD E
MILLER, 1969; SCHAFFER, 1984; SEARS, 1975), com enfase em Scha
ffer (1984), que mostrou a maneira pela qual os bebes formam as rela~oes

sociaisprimarias e os mecanismos cognitivos, tivessemreconhecido a imensa
import:ancia dos vinculosna vida do homem4

, epossivel notar que tais es
tudiosos nao desenvolveram urna estrutura cientifica adequada, dentro da
qual a cria~ao, a manuten~ao e 0 rompimento de tais vinculos pudessem
ser entendidos..

Entlio, conforme Zazzo (1974) bern observou, como as proposi~oes
psicanaliticas e aquelas derivadas da teoria da aprendizagem se mostraram
insuficientes paraexplicara origem do vinculo, no inicio da decada de 1950,
houve urna tentativa de preencher essa lacuna pelos etologistas, come~ando
pelo estudo clcissico de Lorenz, The Companion in the Bird's World, publi
cado originalmente em 1935. Esse estudo, por conter experimentos sobre
imprinting, ofereceu urna abordagem altemativa e inspirou psicologos
(AINSWORTH, 1963, BOWLBY, 1990) a realizarem pesquisas sobre a
tematica em macacos rhesus, bem.como em seres hurnanos.

Em urn de seus ensaios, Lorenz (1969) ressalta a existencia de com
portamentos instintivos geneticamente construfdos para capacitaros animais
a aprender tipos especificos de comportamento que sao essenciais para a
sobrevivencia das especies. Imprinting e, entlio, uma dessas formas de com
portamento (LORENZ, 1970).

Antes do imprintingse instalar, 0 filhote tern a capacidade de reconhe
cer, a partir de componentes inatos, e dentro de sistemas sinaleticos5

, os
tipos de estimulos os quais ser3.0 subsequentemente aprendidos. Nessapers
pectiva, a~Oes motoras sao desencadeadas facilitando 0 processo de apren
dizagem e mantendo proximidade ao objeto de liga~ao.

4 E inegavel 0 fato de que estes te6ricos, ao aprofundarem seus estudos sobre a tematica, mesmo
apresentando divergencias quanto as suas bases epistemol6gicas, demonstraram haver unanimidade
em considerar a importancia do vinculo desde os primeiros dias de vida e 0 efeito prejudicial que a
perda desse vinculo acarretava.

5 De acordo com Pino (1991), os sistemas sinaleticos referem-se ao aparato responsavel pela "trans
misslio de informa~oes" no mundo animal. A ritualiza~lio dos comportamentos sociais animais 
como os cerimoniais de acasalamento, os cerimoniais de triunfo ou os cerimoniais de apazigua
mento (LORENZ, 1969, p. 68) - revela a eficiencia comunicativa desses sistemas.
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Lorenz (1970) verificou que, embora nao fossem universais em aves e
mamiferos, vinculos fortes e persistentes constituiam a regra em nurnerosas
especies. Lorenz (1970) observou em algumas aves que, durante os primei
ros dias de vida, desenvolviam-se vinculos intensos com urna figura de liga
9ao, sem nenhurna referencia a alimenta9ao, simplesmente atraves da expo
si9ao do filhote a figura em questao, com a qual se familiarizou.

Algumas caracteristicas do imprinting poderiam ser explicadas, por
tanto, pela tendencia que 0 filhote de determinada especie tern para respon
der seletivamente apadroes de estimulos particulares. Convemressaltar, ain
da, que 0 imprinting aparece como resultado da sele9ao natural, pelo fato
de ter a importante fun9ao de permitir nao apenas 0 vinculo social entre 0
filhote e a mae - mesmo que esta nao seja amae biol6gica- mas tambem de
favorecer a reprodu9ao sexual entre os membros da mesma especie.

Harlow (1965), por sua vez, ao realizar experiencias incessantemente
renovadas e refinadas com filhotes de macacos rhesus, criados com bone
cos como maes substitutas, demonstrou a predominancia do contato (pelo
calor) sobre as atividades ligadas a fome e observou os efeitos da perda da
mae, entre outros aspectos, ressaltando a foWa e a necessidade vital do vin
culo. Urn bebe macaco, afmnou Harlow (1965), ira agarrar-se a urn boneco
que nao 0 alimenta, desde que esse boneco seja macio e confortavel.

Essas investiga90es realizadas com bebes-macacos provaram que nem
mesmo a necessidade do alimento era capaz de substituir a necessidade de
seguran9a e bem-estar assegurados pelo contato com a mae. Desse modo, 0
bem-estar obtido levava, por urn lado, 0 recem-nascido a unir-se mais es
treitamente ao corpo materno, e por outro, a mae a agarrar-se ao seu peque
no, de tal maneira que a satisfa9ao era refor9ada duplamente. Sem contar
que a procura desse contato era caracterizada pela for9a de urna em09ao e
por urnapersistencia quase incontrolavel.

Em urna de suas experiencias de isolamento total realizada com remeas
rhesus que nunca haviam criado vinculos maternos, Harlow (1965) obser
YOU que ao tomarem-se maes por fecunda9ao artificial, as remeas ignoravam
o seu filhote, 0 brutalizavam ou, ate mesmo, 0 matavam. A grande surpresa
dessa pesquisa foi a de que 0 pequeno macaco, apesar do comportamento
de sua mae, nao se deixava rejeitar, nem desencorajar pelos golpes que lhe
eram conferidos: ele pendurava-se as costas da mae e tentava estabelecer,
insistentemente, 0 contato com 0 seu corpo.
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A partir dos estudos de Harlow (1965) e de Lorenz (1970), ficou pro
vado que nao sO entre as aves; mas tambem entre os mamiferos, os filhotes
criavam vinculos comuma figura de liga~o, apesar de nao serem alimenta
dos por essa fonte.

Essas investiga¢esmostramcom convic~ao que acrian~humanaune
seamae (ou ao seu substituto)pormecanismos arnilogos ou semelhantes aos
que ocorrem no mundo animal, 0 que nao significa urna redu~ao do homem
ao animal. Portanto, apartir daspesquisas realizadas pelo enfoque etol6gico,
o modelo-animal, de uma vez~ todas, inverteu 0 seu significado.

Segundo'ZaxZD (1974), estadescoberta toma amplitude no momento em
que se verificaque anecessidadede criarvinculos nao eurn fenOmeno Unico a
nossaespeeie, mas existe iguahnente (comodemonstraram nomeadamente os
trabalhos de Harlow e Lorenz) emnurnerosos mamiferos ecertos passaros.

De acordo com Zazzo (1974), compreende-se hoje que a oposi~ao

radical entre 0 animal e 0 homem, e falsa. Tanto paraurn como para 0 outro,
existem sistemas inatos cuja ativa~ao opera-se em certos periodos criticos, e
o fenomeno do vinculo eurn destes sistemas.

Bowlby (1990), por sua vez, ao delinear uma teoria do vinculo nurn
ensaio publicado em 1958, teve como quadro de referencia no inicio de seus
trabalhos urna perspectivapsicanalitica Entretanto, ao distanciar-se nitida e
progressivamente das primeiras teses da psicanalise, passou a argumentar
que os dados empiricos sobre 0 desenvolvimento do vinculo de urn bebe
hurnano com suamae podiam ser melhor entendidos em termos de urn mo
delo derivado da etologia.6

De acordo com Bowlby (2001, p. 158), em nurnerosos experimentos
realizados com macacos jovens que foram separados da mae, usualmente
por cerca de uma semana, observou-se que na maioria das especies de ma
cacos estudados 0 protesto pela separa~o e a depressao durante a mesma
eram pronunciados e, ap6s a reuniao, 0 apego amae era muito maior.

Ecerto que os tipos de vinculos que sao formados diferem de uma
especie para outra, sendo mais comuns aqueles que existem entre os pais
e sua prole, e entre adultos de sexos opostos. Ecerto tambem que nos
mamiferos, incluindo os primatas, 0 primeiro e mais persistente de todos
os vinculos e geralmente 0 que ocorre entre a mae e seu filho pequeno,

6 Convem assinalar que Bowlby (2001), em principio, procurou uma concilia~lIo entre a Psicanalise
e a Etologia, mas acabou sendo expulso da Sociedade de Psicanalise por heterodoxia. 0 aspecto
essencial da ruptura com esta corrente estava ligado a teoria do instinto postulada por Freud.
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urn vinculo que frequentemente persiste ate a idade adulta. No entanto, 0

que mais impressionou, de imediato, nesses experimentos foi a semelhanya
entre a resposta dos macacos e a dos seres humanos que vivenciaram a
perda ou a separayao da mae.

Posteriormente, Bowlby (1990, p. 155) tambem descobriu que 0 ali
mento desempenhava apenas urn papel secundano no comportamento de
ligayao de uma crianya amae, e que esse comportamento se manifestava
com 0 maximo vigor durante 0 segundo e 0 terceiro anos de vida e persistia
com menos intensidade indefmidamente.

Portanto, embora os estudos de Bowlby (1990) e de Harlow (1965)
tivessem sido desenvolvidos na mesma epoca de modo independente com
base na observayao empirica, ambos chegaram amesma conclusao: a de
que a necessidade de criar vinculos, de se ligar a outro membro da mesma
especie, tern urn valor de sobrevivencia tao grande quanta a necessidade
de se alimentar.

Na teoria de Bowlby (1990),0 vinculo surge como uma realidade ins
tintiva que leva a crianya aprocurar manteruma situayao de proximiOOde em
relayao amae. Se tal proximidade nao epossive!, a crianya experienciamedo
e inseguranya. Essa tensao somente se reduz e desaparece quando outras
situayoes de proximidade sao (re)criaOOs com a mae, a partir da procura do
contato corporal ou da solicitayao do colo materno.

Segundo Bowlby (1990), ha fatores que interagem e sao suscetiveis de
ativar 0 instinto de vinculayao ou aumentar a sua intensidade, tais como: as
condiyoes internas 00 crianya (fadiga, fome, dor), a localizayao e resposta 00
mae e as caracteristicas ambientais.

Com efeito, apesar da propensao dos seres humanos a estabelecerem
fortes vinculos com outros seres da mesma especie ser evidente durante os
primeiros anos da infancia, Bowlby (1990) sustenta que tal comportamento
caracteriza os seres humanos durante toOO a sua vida:

[0 vinculo] inc1ui 0 choro e 0 chamamento,
que suscitam cuidados edesvelos, 0 seguimento
e 0 apego, e tambem os vigorosos protestos se
uma crian~a ficar sozinha ou na companhia de
estranhos. Com a idade, a frequencia e inten
sidade com que esse comportamento se mani
festa diminuem gradativamente. No entanto,
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todas essas formas de comportamento persis
tern como parte importante do equipamento
comportamental do homem. Nos adultos, elas
sao especialmente evidentes quando uma pes
soa esta constemada, doente ou assustada. Os
padr(5es de comportamento de liga9ao mani
festados por urn individuo dependem em par
te, de sua idade atual, sexo, e circunstancias,
e, em parte, das experiencias que teve com
figuras de liga9ao nos primeiros anos de sua
vida (BOWLBY, 1990, p. 171).

A partir desses dizeres, e possivel delinear alguns aspectos que carac
terizam a teoria do vinculo fonnulada porBowlby (2001): a especificidade,
refere-se a cria9ao de vinculos com individuos especificos, geralmente em
ordem de preferencia; a dura9iio, relaciona-se a durabilidade e persistencia
do vinculo em grande parte do cicIo vital; 0 envolvimento emocional, diz
respeito a existencia de em090es intensas que surgem durante a cria9ao, a
renova9ao e 0 rompimento dos vinculos; a ontogenia, faz alusao aos vincu
los que se desenvolvem nos primeiros meses de vida do bebe; a aprendiza
gem, relaciona-se a possibilidade do bebe distinguir 0 familiar do estranho
durante 0 processo de cria9ao e desenvolvimento do vinculo; a organiza
9iio, diz respeito a cria9ao do vinculo mediado por respostas organizadas
que partem de sistemas comportamentais simples ate chegar aqueles mais
refinados devido sua incorpora9ao aos modelos representacionais; e, por
Ultimo, afun9iio biologica, a qual sugere que a cria9ao do vinculo possui urn
valor de sobrevivencia.

Essa discussao toma-se particularmente relevante, uma vez que Bowl
by, ao abordar aspectos mais gerais ou mais especificos da tematica, que se
entrecruzam de diversas formas na sua interlocu9ao com ateoria, reconhece
que enquanto os te6ricos da aprendizagem ignoram as tendencias inatas, afir
mando que a cria9ao e 0 desenvolvimento do vinculo podem ser inteiramente
explicados em tennos de condicionamento operante, os psicanalistas insis
tern em nao abandonar a teoria do impulso secundlirio que vincula 0 bebe a
mae. 0 que a analise de Bowlby nao explica, ponSm, nem era a sua finalida
de, eo papel da cultura, enquanto produ9ao hurnana (VIGOTSKI, 1997),
na cria9ao do vinculo.
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Desse modo, apesar das ideias dos teoricos citados ate 0 momento con
tribuirem com significativas parcelas e subsidios nabuscade urn instrumento
interpretativo para a compreensao coerente acerca do vinculo, enaperspecti
va historico-cultural em Psicologia, que se torna possivel cornpreender que a
necessidade de criarvinculos, nao deve serpensada apenas em termos bio16
gicos, mas deve serpensada principalmente em termos de rela{:oes sociais,
evocadas na/pela cultura. Nesse sentido, eporsua singularidade que essapers
pectiva te6rica marca lugarentre as produ90es sobre 0 fenomeno do vinculo.

Portanto, 0 que acreditava-se ate enta~ ser resultado de uma aprendi
zagem, agora passa a ser 0 efeito de urna necessidade primaria tao imperiosa
quanto a fome e que, para realizar-se dispOe provavelmente de mecanismos
inatos que necessitam da cultura para desenvolver-se.

Zazzo (1989) constatou que 0 lactente, incapaz de agarrar-se amae
como faz 0 pequeno rhesus ou de correr atras da figura materna como faz
algumas aves, recorre ao sorriso para instituir0vinculo. Segundo Zazzo (1989,
p. 31), "os preludios do sorriso aparecem algumas horas ap6s 0 nascimen
to", sendo que os primeiros sorrisos significativos, aqueles socializados, es
tao presentes aproximadamente a partir da terceira sernana de vida.

Nesta mesma dire9aO, WaHon (1968) afirma que 0 sorriso do bebe e
urn movimento expressivo com forte poderde mobilizar0 meio que 0 circun
da afetando 0 outro para atender as suas necessidades primordiais, sem 0
qual ele pereceria. Assim, dado 0 estado de impericia inicial, 0 bebe apela ao
outro para garantir os cuidados necessarios a sua sobrevivencia e para criar
o vinculo social, instituindo 0 dialogo tonico-corporal com a mae (ou seu
substituto). Portanto, ha urna tendencia permanente do serhurnano criarvin
culos e manter rela90es com 0 outro. Nesse sentido, 0 sorriso pertence ao
rnesmo tempo tanto a ordem da afetividade, quanto a ordern da cogniyao,
atuando com urn duplo papel: 0 organico e 0 social.

Como esse trabalho se situanaperspectivahist6rico-cultural em Psico
logia, conforme Pino (2005) bern observou, ao considerar que e com amae
(ou seu substituto) que a crian9a tern as primeiras experiencias de rela9a07,

7 De acordo com Pino (2005, p. 46)

[...] no mundo humano, 0 conjunto de as;5es destinadas a
garantir 0 atendimento das necessidades vitais do bebe fica
na dependencia da livre e'voluntaria iniciativa da mae e/ou
do grupo social, 0 que explica a ocorrencia de atos que,
direta ou indiretamente, atentam contra a sobrevivencia
do hebe (agressOes fisicas, infanticidios, etc.), atos impen-

saveis em qualquer outra especie.
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e que essarel~ao, mediadapela linguagem, ocorre nurn contexto hist6rico e
cultural determinado, pode-se dizer que a crianya, ao nascer, ecapturada
por urna multiplicidade de rel~oes sociais que faz com que a sua dimensao
organica seja impregnadapela cultura e marcada pela hist6ria. Nesse senti
do, de acordo comVigotski (1995), 0 desenvolvimento psiquico da crianya
se produz entrel~ado ao desenvolvimento hist6rico da humanidade.

Chegando a este ponto do processo de investig~ao, convem ressaltar:
se naperspectivahist6rico-cultural em Psicologiaasfun~s biol6gicas sao 0

substrato sob as quais se constroem as funyoes sociais, e se 0 vinculo euma
fun~ basica, biol6gicasob aqual se constitui a sociabilidadehumana, entao
pode-se afirmarque asrel~ sociais se sustentamnuma sociabilidade cuja
base ea necessidade de criarvinculos.

o movimento da sociabUidade animallhumana

Trazendo as reflexoes empreendidas ate 0 momento para 0 campo do
assunto que ocupa este trabalho, pode-se dizer, em sintese, que 0 homeme
urn ser social por natureza (WALLON, 1968), pelo fato de estar ligado a
existencia do DUtro e de manifestaruma necessidade vital de complementa
ridade. Em outros termos, luiuma naturezabiol6gicada sociabilidade que s6
pode ser entendida a partir do processo de conversao das funyoes biol6gi
cas emfunyOes simb6licas,umavez que as funyOes culturais, de origem social,
exigem 0 suporte biol6gico para se constituirem em funyOes dapessoa.

Todavia, as noyoes de vinculayao e de sociabilidade dentro desse eixo
de aruilise nao devem serconfundidas. Naverdade esta seriauma annadilha
etimo16gica. Emrel~ao aesse aspecto, Pino (2000) afirma:

[...] tanto no mlUldo animal quanto no mlUldo hu
mano, 0 socialeurn ''valoragregado" ao biol6gi
co, qualquer que seja a maneira como ele emer
ge. Isso quer dizer que, se 0 biol6gico constitui 0

substratode todafonnade sociabilidade,n80cons
titui, porem, causasuficiente para a sua emergen
cia, relacionada as diferentes formas de adapta
~ao de detenninadas especies de organismos as
condi~ de existencianos seus respectivos meio
ecol6gicos - formas de adap~o que evoluem
em fun~ilo das mudanyas que ocorrem nessas
condi~ de existencia (pINO, 2000, p. 60).
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Como no mundo animal existem formas variadas de organiza~ao so
cial, muitas delas pr6ximas das criadas pelo homem, na16gicado principio
evolutivo e possivel afirmar que a sociabilidade animal e 0 substrato da
sociabilidade humana, do mesmo modo que a natureza e a condi~ao de
emergencia da cultura.

Entretanto, se do ponto de vista metodol6gico nos apoiamos em urn
modelo te6rico que prioriza a rela~ao dialetica entre as funy5es basicas e as
fun~oes culturais, convemressaltar que a fun~ao culturaljamaispodeni subs
tituiruma fun~ao basica; afinal, nenhurn tipo de rela~o interpessoal substitui
aquela rela~ao bAsica que e sentir que 0 Outro 0 reconhece enquanto espe
cie, seja quem for. Isso quer dizer que nao se pode construiruma sociabilida
de em cima de principios abstratos, metafisicos.

Sendo assim, epossivel as outras esptScies animais diferentes da hurna
na emitir ecaptar sinais (visuais, sonoros, olfativos) que lhes pennitem orien
tar suas a~oes, realizar escolhas de parceiros, e compartilhar emo~oes que
lhes dao a possibilidade de interagircom 0 meio fisico do qual fazem parte,
bem como com os seus congeneres.

Embora esses sistemas sinaleticos sejam considerados altamente es
pecializados no mundo animal, 0 que faz dasin~ao, de acordo comPino
(2000), a base mais geral das condutas animais, no mundo dos homens tais
sistemas sao insuficientes e inaceitaveis, devido ao caniter fum e imutavel que
adquirem no contexto cultural.

Desse modo, como a sociabilidade humana se concretizanumaestrutu
ra de rela~oes que sao estruturas de reconhecimento, por mais que as pri
meiras rela~oes que ocorrem no mundo dos homens sejam semelhantes as
que ocorrem no mundo animal, tais rel~Oes nao serao simplesmente rela
~Oes de contato, pois no mundo dos homens hA reconhecimento dentro das
caracteristicas que constituem a sociabilidade humana. Portanto, contraria
mente ao que ocorre no mundo biol6gico, a sociabilidade humana nao e
simplesmente dada pelanatureza, mas e assumida pelo homem que procura
formas variadas de concretiza-la apartir dos processos de signific~ao.

Nurna de suas obras, Wallon (1995) afirma que atraves de sinais, os
individuos identificam ereconhecem quem e ooutro, se ele e estranho ouse
ele e familiar, se ele pode se aproximar desse Outro ou nao. Mas, para isso,
os individuos conferem a essas funy5es uma signifi~ao, atribuindo as ativi
clades bio16gicas urna dimensao simbOlica. No campo humano, para ultra
passar esse tipo de sociabilidade sao instituidas as rela~oes sociais.
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Segundo Zazzo (1989), mesmo se for estabelecido que as socieda
des humanas possuem as mesmas estruturas elementares que certas socie
dades animais, mesmo se for confirmado que a 16gica da vida e a 16gica
dos grupos humanos sao identicas, continuaria a ser evidente que qualquer
sociedade, que qualquer grupo humano, seria capaz de extrapolar e trans
cender 0 plano biol6gico, inscrevendo-se no plano cultural, uma vez que 0

homem eprodutor do real.
Nao obstante, 0 perigo principal de tal argumento ea tendencia de

reduzir 0 comportamento humano aos "modelos animais", aos mais simples
destes modelos, considerando como semelhanya 0 que eapenas analogia.
Nao podemos nos esquecer que a comparayao exige a investigayao tanto
das diferenyas quanto das semelhanyas, para que tal comparayao sejavalida
erealmente explicativa '

Nessa 1inhaderaciocinio, aemergenciado social humano, diferente das
formas animais de sociabilidade, tem de serexplicadaporprincipios outros,
e nao os meramente naturais oubiol6gicos:

As formas humanas de organiza9ao social, em
que a sociabilidade natural se concretiza, sao
obras do homem e, como tal, obedecem a leis
hist6ricas que determinam as condi90es con
cretas de sua produ9ao. E 0 carater hist6rico
dessa produ9ao que define 0 social humano
(PINO, 2000, p. 61).

Apartir dessas consideray5es te6ricas, 0 problema fundamental que se
colocaesaber quais processos e em quais condiyoes, 0 vinculo da origema
sociabilidade.Nesse momento, 0 termo vinculo nos conduzaumaquestao do
mesmo modo essencial: comoconceberapassagemdo biol6gico ao cultural?

Ea dificuldade de resolvereste enigma que obstrui a teoriapsicol6gica
e que, ainda nos dias de hoje, deixa 0 campo cientifico livre a infuneros pon
tos obscuros e as mais diversas imposiyoes.

Contudo, eLev S. Vigotski, principal te6rico da vertente hist6rico
cultural, quem introduz na hist6ria do pensamento psicol6gico a analise
do processo de transformayao de urn ser biol6gico em um ser cultural8•

8 Embora a realidade biol6gica e a realidade cultural pertenyam a ordens bern diferentes, pelo fato de
possuirem propriedades diversas e foryas que se opOem, podemos dizer que essas duas dimenslles
constituem um par insepanlvel e compllem "uma unidade de contrarlos" na hist6ria humana. Em
OUtras palavras, uma pressupoe a outra para que ocorra a emergencia do homem como ser humano.
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Pino (2000, p. 65), a partir da leitura dos trabalhos desse autor, enfatiza que
o desenvolvimento cultural passa por t:res momentos: 0 desenvolvimento em
si,para os outros epara si. Em relayao a esse aspecto, diz ele:

°primeiro momenta e constituido pelo dado
em si, realidade natural ou biol6gica da crian
~a enquanto algo que esta dado. E0 momento
teorico que precede it emergencia do estado
de cultura. °segundo momenta e aquele em
que 0 dado em si adquire significa~ao para os
oulros [...]. E 0 momenta historico da emer
gencia do estado de cultura; momenta de dis
tanciamento do homem da realidade em si, a
qual se desdobra nele na forma de represen
ta~ao, testemunhando a presen~a da conscien
cia. Enfim, 0 terceiro momenta e aquele em
que a significa~ao que os outros atribuem ao
dado natural se toma significativo para si, ou
seja, para 0 individuo singular. E0 momento
da constitui~ao cultural do individuo quando,
atraves desse outro, ele intemaliza a significa
~ao do mundo transformado pela atividade pro
dutiva, 0 que chamamos de mundo cultural.
Portanto, 0 desenvolvimento cultural e 0 pro
cesso pelo qual 0 mundo adquire significa~ao

para 0 individuo, tomando-se urn ser cultural
(PINO, 2000, p. 65-66, grifos do autor).

Umahip6tese cientificaque se toma cadavez mais incontestavel refere
se ao fato de que a cultura sela 0 patrimonio genetico que cada ser hurnano
singular e concreto herda de seus antepassados. Com efeito, antes mesmo
de ocorrer a inseryao do "possivel candidato ahurnanidade" (PINO, 2005,
p. 58) no mundo dos homens, diferentes mecanismos culturais entram em
ayao, fazendo com que 0 mesmo fique atre1ado as condiyoes reais de exis
t(~ncia e de nossa hist6ria social.

De fato, hli urn carater indissocilive1 do biol6gico edo social na natureza
hurnana: as inaptidoes do recem-nascido, que poderiam servistas como urna
debilidade fisica eurn obstaeulo ao seudesenvolvimento, naverdade nao°sao.
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Isso porque essas inaptidoes sofrerao profundas transform.a~oes e semo su
peradas pelo contato com omundo social, de tal forma que 0 recem-nascido
possa beneficiar-se cia experiencia cultural da especie humanapara tomar-se
urn ser humano. Em outras palavras, 0 estado de impericia inicial, confere
ao ser humano uma dimensao social que e a condi~ao de sua superioridade
sobre as outras especies animais. 0 corpo, ainda imaturo fisiologicamente,
busca no social 0 seu complemento.9

Estas proposi~oes nos remetem a mais urnaafi~ao proficuade Vi
gotski (1994, 1995, 1996): a de que a crian~a passa de urn estado mera
mente biol6gico ao estatuto de urn sercultural amedida que se estabelecem
progressivamente as primeiras rel~oes sociais.

Desse modo, considerando que 0 outro e urn ser imprescindivel paraa
realiza~ao das rela~oes sociais e que estas, por sua vez, sao constitutivas da
pessoa, fica evidente que an~idadede criarvinculos nao pode serexplica
da apenas no mundo animal, uma vez queeessamesmanecessidade, imersa
no mundo simb6lico oudasignifica¢o, que levaasociabilidade humana.

Segundo Pino (2000), como 0 social e urn fenomeno inextricavel a
cultura, por ser urn dos atributos de certas formas de vida, e possivel falar
mos de uma sociabilidade biol6gica, natural, que sob a a~ao criadora do
homem, e capaz de adquirir formas hurnanas novas de existencia, tomando
se modos de organiza~ao das rela~oes sociais dos homens.

Neste sentido, 0 social e, ao mesmo tempo,
condi~ao e resultado do aparecimento da cul
tura. Econdi~ao porque sem essa sociabilida
de natural a sociabilidade humana seria histo
ricamente impossivel e a emergencia da cul
tura seria impensavel. E, porem, resultado por
que as formas humanas de sociabilidade sao
produ~oes do homem, portanto obras culturais
(PINO, 2000, p. 53).

Dessa maneira, a necessidade de criar vinculos instaura urn ponto de
intersec~ao entre estes dois campos, a sociabilidade biol6gica e a sociabili
dade hurnana, pois se nao houvesse a necessidade de criar vinculos, nao
haveria rela~oes sociais, do mesmo modo que, se nao houvesse rela~oes

sociais DaO haveriacomo 0 vinculo se instituir.

9 De acordo com Zazzo (1989, p. 95) nossa sobrevivencia supoe a sociabilidade.
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Segundo Vigotski (1996), como as relayoes sociais entre as pessoas
dao origem as funyoes psico16gicas superiores, a natureza psico16gica dos
homens representa 0 agregado de relayoes sociais intemalizadas que se tor
naram para 0 individuo funyoes e formas da sua estrutura. 10

De acordo com esse autor, as mudanyas que ocorrem nesse processo
nao se referem precisamente a estas funyoes, nem a sua estrutura, mas ao
nexo destas funyoes entre si, de maneira que surgem novos agrupamentos
desconhecidos no nive1 precedente. Nesse sentido, Vigotski (1996) afrrma:

Nao se trata de que as altera<j:oes se deem
exclusivamente no seio das fun<j:oes, mas de
que existem a1tera<j:oes nas conexoes e na in
finita diversidade de formas destas se mani
festarem; que em uma determinada fase de
desenvo1vimento aparecem novas sinteses,
novas fun<j:oes cruciais, novas formas de co
nexoes (VIGOTSKI, 1996, p. 135).

Aluz de todos esses elementos analisados, e tendo em conta que a tese
das re1ayoes sociais, proposta porMarx e Engels e formulada porVigotski,
envolve dois pIanos distintos, poreminextricaveis: 0 plano estruturalda organi
zayao social, com suas dimensoes politicas e economicas, e 0 plano das rela
yoes pessoais entre os individuos concretos11 , epossivel depreender que se de
urn lado as relayoes sociais marcam a vidahurnana, de outro, avida hurnana
inevitavelmente imprime urn sentido de dramaticidade as relayoes sociais.

Por fim, eparticularmente interessante enfatizar que as tramas e as tes
situras que compoem 0 cenario te6rico desse trabalho nao permitem uma
conc1usao definitiva, mas indubitavelmente indicam 0 surgimento de umanova
gama de questoes e possibilidades para se compreender 0 fenomeno do
vinculo na vida humana, fenomeno este que se situana fronteira renue eenig
mliticade dois mundos que se distinguem e, ao mesmo tempo, se entretecem:
o mundo da natureza e 0 mundo da cultura. Eis 0 desafio que se abre.

10 Lembrando 0 que disse Wallon (1968, p. 69): "toda recorda~ao atua em nos sob a influencia de nossa
evolu~ao psiquica, de nossas disposi~oes e situa~oes", e possivel pensar 0 contnirio, que toda
evolu~ao psiquica atua sob influencia da recorda~ao. Em outras palavras, a evolu~lio psiquica so
opera dentro desta condi~ao: a de recordar/(re)viver as rela~oes sociais (antes de serem convertidas
em fun~oes) para que a crian~a possa conferir uma significa~llo as suas novas rela~oes com as coisas
e com as pessoas e, deste modo, possa converre-Ias em fun~oes psicologicas.

11 De acordo com Pino (2000, p. 64), "dado que as rela~oes sociais sao determinadas pelo modo de
produ~ao da sociedade, as posi~oes sociais e os papeis a elas associados traduzem a maneira como as
for~as produtivas se configuram nessa sociedade".
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