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Resumo 

A questao das percepgdes temporais 6 de grande importancia, quer para 

marketing (comportamento do consumidor, negociagao comercial), quer a 

nfvel de planejamento. O objetivo desta pesquisa foi estudar as variaQoes 

culturais dos comportamentos temporais, comparand© Brasil e Franca. 

A dimensao inter-regional foi dada atraves da comparagao entre as 

regioes norte e sul dos dois pafses. 

Os dados foram coletados pela aplica^ao de questionario e os resultados 

obtidos analisados, particularmente, quanto a problemas associados a 

validade da escala proposta para medir os comportamentos temporais. 

O artigo analisa ainda os limites da pesquisa em rela^ao aos principals 

problemas metodologicos encontrados nos estudos interculturais. 

Desenvolvimentos futures sao propostos na conclusao. 
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INTRODUQAO 

Numerosos estudos no domfnio da gestao utilizam, 

como quadro de referenda, o comportamento em relagao 

ao tempo (Hawes, 1980). Esta pesquisa segue a mesma 

perspectiva: visa identificar os comportamentos temporais 

dos brasileiros em relagao aos dos franceses. Assim, ins- 

creve-se no contexto mais lato duma pesquisa sobre a 

negociagao comercial internacional quando ela incida, 

particularmente, nos prazos de entrega. 

Este artigo apresenta, na primeira parte, as diferentes 

dimensoes da percepdio do tempo, identificadas a partir 

da literatura. A seguir aborda o m6todo que foi utilizado 

para testar estas diferengas, sob a forma de questiondrio 

aplicado a uma amostra de 200 indivfduos (178 validos), 

no Brasil e na Franca, distingiiindo, em cada pais, o Sul e 

o Norte. Na terceira parte sao apresentados os resultados. 

A seguir procedemos & sua andlise cntica e, em particular, 

do instrumental que foi construfdo para medir as percep- 

$6es do tempo. Finalmente, sugerimos melhoramentos e 

desenvolvimentos futuros. 

AS DIMENSOES DA PERCEPgAO DO TEMPO 

O conceito de tempo ou de comportamento temporal 

foi objeto de estudo em numerosas disciplinas cientfficas 

(Jacoby, Szybillo & Berning, 1976; Feldman & Hornik, 

1981). Ao mesmo tempo, encontramos numerosas contri- 

buigoes em dreas diversas como psicologia, economia, 

sociologia, teologia, lingufstica, matem&ica, ffsica, antro- 

pologia ou, ainda, literatura. 

Todavia, no campo da gestao, a importancia do tempo 

parece indiscutfvel: ele 6 entendido como linear, contmuo 

e economico. 6 o tempo "Anglo" (Graham, 1981) da 

sociedade norte-americana; subjacente a quase totalidade 

da literatura que produziu as teorias da organizagao e da 

motivagao, as quais se impuseram ,praticamente, em todo 

o mundo, mesmo quando nao se ajustavam as culturas 

especificas (Hofstede, 1980). 

As perspectivas enciclop6dicas do conceito de tempo 

(Attali, 1982; Pomian, 1984) colocam em evidencia a exis- 

tencia de diversos conceitos de tempo ao longo da hist6ria. 

Estas perspectivas sao importantes segundo, pelo menos, 

tres pontos de vista: 

• elas demonstram que as relates com o tempo evolui- 

ram em paralelo com o desenvolvimento da humanida- 

de e que, a cada visao do tempo, corresponde uma visao 

do mundo, da sua origem e do seu destino; 

• afirmam sobre as fun^oes do tempo, particularmente 

em termos de inova^ao, de organiza^ao social (Attali, 

1982; Hall, 1984; Zerubavel, 1981) e de sincronizagao 

do comportamento dos indivfduos (Attali, 1982; Hall, 

1984); 

• mostram-nos que um tempo nunca eliminou completa- 

mente um outro. Cada tempo novo sobrepoe-se ao que 

dominava anteriormente, o que faz com que as no^oes 

de tempo resultem da sobreposi^ao ou mesmo mistura 

de v^irias percepgoes de tempo. 

Tratando da percep^ao do tempo, a literatura consi- 

dera, implfcita ou explicitamente, a visao do tempo como 

cultural. Perceber ou tratar o tempo de uma certa maneira 

6 ter uma certa visao do mundo: "Time occupies a promi- 

nent place in 'the model of the world' characterizing a given 

culture" (Gurevitch, 1976:229). As numerosas observances 

antropologicas disponfveis esclarecem ser impossfvel as- 

sumir que o homem nasceu com qualquer tipo de "sentido 

temporal" Os seus conceitos temporais sao sempre for- 

mados atravds da cultura (Hallowell, 1955), e a sua visao 

do tempo 6 limitada pelo sistema cultural em que vive 

(Metraux, 1967). 

Para este estudo foram consideradas tres dimensbes 

principals da visao do tempo (Usunier, 1987b): 

• a economicidade do tempo; 

• a utilizanao do tempo numa perspectiva monocronica 

ou policronica; 

• o tipo de projegao temporal privilegiado (passado, pre- 

sente, future). 

A economicidade do tempo 

Nas culturas do time is money, tfpica nos Estados 

Unidos, o tempo 6 um recurso economico. Dispontvel de 

forma limitada, deve-se procurar a alocanao otima entre 

fins concorrentes. Numa sociedade em que o tempo 6 

fortemente economico, o respeito pelos hordrios e pelos 

encontros tende, geralmente, a ser muito rigoroso; deixan- 

do, todavia, espa^o a uma certa variagao individual pela 

diversidade de caracteres de uma cultura nacional homo- 

genea (Usunier, 1987a). 

Podemos associar a economicidade do tempo ao tem- 

po linear-separavel (Graham, 1981) dos anglo-sax5es — o 

tempo "Anglo" mencionado no infcio do artigo — (tempo 

economico, fortemente monocronico, sociedade da agen- 

da, com uma forte programanao do tempo). Graham 

distingue, por oposinao, o tempo "circular tradicional" dos 

latino-americanos (tempo menos economico, concepnao 

que valoriza as repetinoes e o aspecto cfclico das atividades 

humanas, forte policronismo) e o tempo "processual-tra- 

dicional" dos fndios da America do Norte em que importa 

apenas o "bom momento" para realizar uma tarefa (tempo 

nao economico, linha do tempo quase inexistente, lago 

muito forte entre as condigoes do meio natural e as ativi- 

dades humanas, presenga constante do sagrado na vida 

cotidiana). 
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Monocronismo e policronismo 

As maneiras de utilizar o tempo, de estruturd-lo em 

relagao atividades e a comunicagao sao muito numero- 

sas. Duas, entre elas, representam interesse particular 

para os homens de negocios. Sao conhecidas pelas desig- 

nag5es de Monocronismo (tempo M) e Policronismo 

(tempo P) (Hall, 1983). 

Os indivfduos, funcionando com o tempo M, execu- 

tam apenas uma tarefa de cada vez, concentram-se exclu- 

sivamente sobre o trabalho em execu^ao, obedecem 

rigorosamente ao piano ou ao programa fixado e dao 

prioridade ao respeito pelos prazos. Ao contrario, os indi- 

vfduos funcionando com o tempo P fazem vdrias coisas de 

cada vez, abandonam ou alteram facilmente o piano de 

trabalho pr6-estabelecido, comunicam-se com diversas 

pessoas ao mesmo tempo e nao hesitam em se ocupar de 

diversas tarefas simultaneamente. 

O P.E.R.T. e uma tradugao da cultura da agenda, do 

monocronismo e do tempo fortemente economico. Visa 

explicitamente a redu^ao de um universe de tarefas poli- 

cronicas problem^ticas a uma solu^ao monocronica (o 

caminho crftico). Os m&odos de gestao — essencialmente 

de origem anglo-saxonica — privilegiam a organizagao 

monocronica em prejufzo da policronica, mais diffcil de 

gerir e de planificar de forma estritamente racional. 

Do ponto de vista dos prazos, a precisao inerente aos 

sistemas monocronicos faz com que os compromissos 

inerentes aos prazos recebam prioridade, enquanto as 

sociedades policronicas teriam maior tendencia a priori- 

zar os compromissos em fun^ao das pessoas (Hall, 1983). 

Todavia, todas as culturas desenvolveram tecnicas avan^a- 

das, funcionando do modo monocronico ou do modo 

policronico. Os japoneses sao policronicos em relagao a 

eles proprios, mas na sua rela^ao com as culturas ociden- 

tais adotaram o sistema dominante no Ocidente, ou seja, 

o sistema monocronico. 

Esta capacidade dos indivfduos para mudar de siste- 

ma temporal, de acordo com os tipos de interagao vividos, 

pode ser ligada ao conceito de opperating culture de 

Goodenough (1971). Na sua opiniao, uma cultura e um 

conjunto de crengas e de normas, partilhadas por um 

grupo de pessoas que ajuda o indivfduo a decidir (em 

rela^ao a um dado problema ou situagao), a for mar seus 

jufzos, seus sentimentos, a apreciar alternativas e, final- 

mente, a saber como agir para atingir o resultado. 

A partir desta definigao, uma cultura nao tern neces- 

sidade de ser identificada com uma sociedade no seu 

conjunto; antes deve ser associada a uma ou vdrias ativi- 

dades partilhadas por apenas um grupo limitado de pes- 

soas. De tal forma que um indivfduo partilharia diversas 

culturas (6tnicas, religiosas, profissionais, educacionais, 

et^rias, classe social...) com diversos grupos ou pessoas. 

Em cada situagao particular, segundo Goodenough, o 

indivfduo escolhe a cultura a partir da qual deseja desen- 

volver o seu comportamento e as suas atividades. 

Tipos de Proje^oes Temporais 

A iddia de proje^ao, do homem sobre o meio que o 

cerca, 6 permanente no campo da psicologia. O espa^o e 

o tempo sao dois eixos privilegiados desta proje^ao. As- 

sim, a cultura material surge como resultado operacional 

de um conjunto de proje^oes temporais: construir uma 

catedral em 50 ou 100 anos. 

Entre os tipos de proje^oes temporais podemos dis- 

tinguir tres categorias que sao universalmente admitidas: 

passado, presente e futuro. Kluckhohn & Strodtbeck 

(1961) consideram que as orienta^oes temporais podem 

colocar o acento tonico sobre o passado, o presente ou o 

futuro. Na sua opiniao, nos Estados Unidos, a cultura 

dominante seria orientada para o futuro, enquanto os 

hispano-americanos seriam, tambdm, orientados para o 

futuro, prioritariamente, mas em dire^ao ao presente co- 

mo segunda alternativa de grande forga, em rela^ao a uma 

orienta^ao para o passado. 

Os tipos de proje^ao temporal exprimem-se de forma 

operacional em tres nfveis: instrumentos e suportes mate- 

rials da cultura (museus, constru^oes, alimentagao,...), 

linguagem e discursos (a que tipo de personagens, de 

situagoes, de tempos gramaticais,... fazem apelo?), e atos 

sociais (carreiras por antiguidade versus estfmulo do po- 

tencial, ve/mr julgamento com base nos resultados imedia- 

tos,...). 

Uma tentativa de apresenta^ao sintetica das dimensdes 

temporais 

A figura a seguir apresenta as dimensdes da percep- 

^ao cultural do tempo, demonstrando a diversidade das 

fontes culturais da percepgao temporal, quer enquanto 

dimensdes isoladas, quer relativamente a sua interagao na 

qualidade de sistemas temporais completes, como apre- 

sentados por Graham (1981). 

Tempo economico Tempo nao-economico 

Monocronismo 

tempo 
linear 
separavel 
"Anglo" 

tempo 
circular 
tradicional 
latino- 
am ericano 

Policronismo 

Proje9ao para o futuro Proje^ao para o presente 

Te mpo processual tradicior ml 

Proje^ao para o passado 

Figura 1 - Mapa dos enfoques do tempo. 
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As hipoteses da pesquisa 

O estudo comparativo entre Franga e Brasil tornava- 

se, particularmente, atraente & medida que o Brasil 6 um 

pafs fortemente policronico, certamente mais que a Fran- 

ga (Hall, 1973, 1976, 1983). For outro lado, poder-se-ia 

pensar, a priori, que o tempo 6 mais economico na Franga 

que no Brasil, dada a influencia de uma sociedade indus- 

trial de implantagao mais remota. Esta hipotese e reforga- 

da pela id6ia de que a Franga 6 fortemente influenciada 

pelos pafses europeus prdximos (Alemanha, Sufga, Reino 

Unido), que sao mais monocronicos e tern um tempo 

economico acentuado. 

Enfim, as projegdes para o passado seriam mais fortes 

na Franga do que no Brasil, do mesmo modo que as 

projegoes para o futuro seriam mais fortes no Brasil do que 

na Franga (sociedade europeia de historia muito antiga, 

face a uma sociedade do Novo Mundo cujas raizes histo- 

ricas remontam essencialmente aos seculos XVII, XVIII 

e XIX). O Brasil foi, ate penodo recente, em que a preo- 

cupagao de proteger e preservar o patrimonio historico e 

cultural comegou a emergir, um pafs voltado para a sua 

construgao; portanto, um pafs em que as mentalidades 

individuais (Moreira Leite, 1983) pareciam nitidamente 

orientadas para o futuro. 

Provavelmente, tratam-se de primeiras aproxima- 

g5es, porque as diferengas de produtividade (e de ativida- 

des), importantes no Brasil, implicam fortes variagdes 

entre camadas sociais quanto a percepgao do tempo. 6 

provdvel que uma pessoa dotada de um muito fraco poder 

aquisitivo seja muito menos voltada para o futuro e forte- 

mente para o presente, dada a pressao das necessidades 

imediatas de sobrevivencia. For isso, pesquisamos indivf- 

duos com nfvel educacional de pelo menos curso secunda- 

rio completo, capazes, portanto, de participar e extrair 

beneffcios de um processo de desenvolvimento economi- 

co, a fun de evitar esse vi6s. 

A dimensao Norte-Sul foi acrescentada para verificar 

a influencia regional nos dois pafses. O estereotipo e cons- 

tante e simetrico nos dois hemisf6rios: as pessoas do sul 

seriam mais policronicas (a Norte no hemisf6rio sul e a Sul 

no hemisferio norte) e teriam um tempo menos economico 

(que os seus compatriotas do Sul do hemisfdrio sul num 

caso, e do Norte no hemisferio norte no outro). Para as 

projegbes temporais e mais diffcil formular uma hipotese 

sobre o sentido desta relagao. 

Isto conduziu & formulagao das seguintes hipoteses: 

• HI: tempo mais economico na Franga do que no Brasil; 

• H2: tempo mais economico no Norte do que no Sul da 

Franga; 

• H3 : tempo mais economico no Sul do que no Norte do 

Brasil; 

• H4 : monocronismo mais forte no Brasil do que na 

Franga; 

• H5 : monocronismo mais forte no Norte da Franga 

(/Sul); 

• H6: monocronismo mais forte no Sul do Brasil (/Fran- 

ca); 

• H7: projegoes para o passado mais fortes na Franga do 

que no Brasil; 

• H8 : projegbes para o futuro mais fortes no Brasil do 

que na Franga. 

O ESTUDO EMPfRICO: COMPARAQAO DAS 

PERCEPgOES DO TEMPO ENTRE BRASIL E 

FRANgA, TENDO EM CONTA A DIMENSAO 

NORTE-SUL 

Esta pesquisa e de natureza exploratbria. Como 

Perrien, Cheron & Zins (1983) observam: "a pesquisa 

exploratbria possui uma caracterfstica diferenciadora: ra- 

ramente ser^ um fim em si mesma, mas uma etapa, cuja 

finalidade e a clarificagao do problema" 

Assim, comegaremos por analisar as diferentes tbcni- 

cas empfricas que foram utilizadas para estudar as percep- 

gbes do tempo. Globalmente, elas sao, sobretudo, 

centradas sobre a medida da orientagao temporal com um 

acento particular no futuro. Neste sentido foi elaborado 

um question^irio especffico, instrumento destinado k me- 

digao das tres principals dimensbes das percepgbes do 

tempo, tal como defmidas anteriormente. 

Os estudos empfricos das percepgbes do tempo 

Varies instrumentos foram desenvolvidos por dife- 

rentes pesquisadores (Settle, 1980) ao nfvel tanto de mar- 

keting como de psicologia experimental, para estudar e 

medir as percepgbes do tempo. 

Settle (Alreck, 1976; Settle, Alreck & Glasheen, 

1978), entre outros autores, interessaram-se ,principal- 

mente, pelas diferengas individuais da orientagao tempo- 

ral, construindo o teste F.A.S.T. (Focus, Activity, Structure 

and Tenacity). 

O termo Focus refere-se b tendencia que um indivf- 

duo tern em apreender experiencia de acontecimentos 

sobre a totalidade de um continuum de tempo. Certos 

indivfduos tendem a passar mais tempo a reviver aconte- 

cimentos passados, enquanto outros experimentam (e vi- 

vem) um futuro que ainda nao ocorreu. Outros dirigem a 

sua atengao para os acontecimentos presentes. Esta escala 

do Focus conduz a arrumagao dos indivfduos sobre um 

continuum cujos pontos limite sao, respectivamente, de 

foco sobre o futuro e de foco sobre o passado. 

Duas razbes nos levaram k nao utilizagao desta di- 

mensao. Em primeiro lugar, este teste foi elaborado para 

uma cullura determinada (EUA), enquanto que numa 
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perspectiva intercultural nao se pode excluir a possibilida- 

de de proje^oes simultaneas no passado e no futuro (os 

japoneses, por exemplo, sao simultaneamente respeitado- 

res das suas tradigoes e voltados para as tecnologias do 

futuro). Em segundo lugar, numa perspectiva de cultura 

operacional (Goodenouch, 1971), nao se pode excluir que, 

no mesmo individuo, coexistam orientagoes temporais di- 

ferentes. Portanto, nao nos parece que orienta^oes tem- 

porais para passado, presente e futuro possam ser 

colocadas sobre um continuum, nem estritamente opostas. 

A segunda dimensao : activity, faz referencia a per- 

cepgao do tempo dispomvel pelo individuo. Enquanto 

alguns consideram que o tempo passa lentamente, outros 

consideram que a oferta de tempo 6 sempre escassa, face 

ao conjunto de tarefas possiveis. 

A nogao de structure faz referencia a estrutura^ao do 

tempo em unidades discretas, ligando os acontecimentos, 

isto em termos de medida objetiva de tempo (horas, 

dias,...). Ao contrario dos indivfduos altamente estrutura- 

dos (caractenstica muito proxima da nogao de monocro- 

nismo), aqueles pouco estruturados tenderao a se envolver 

em diversas atividades sem as considerar associadas a uma 

ou varias unidades de tempo determinadas. 

A no^ao de tenacity refere-se a necessidade que os 

indivfduos tern (ou nao tern) de ser, freqiientemente, re- 

compensados (de modo extrfnseco) em intervalos de tem- 

po curtos. 

Esta escala foi validada por um grande numero de 

indivfduos adultos, quando utilizada para diferenciar os 

estilos de vida entre consumidores (Settle, Alreck e Glas- 

heen, 1978). 

Diferentemente, Holman, Evered & Reilly, que pre- 

pararam o questionario F.S.Q. (Futurizing Style Question- 

naire), estavam extremamente preocupados com a 

orienta^ao para o futuro (Holman, 1981; Holman & Ven- 

katesan, 1979; Evered, 1973). Os autores identificaram tres 

tipos ideais: 

• os que veem o futuro como uma extensao linear e logica 

do presente, classificados como "participantes"; 

• os que encaram diversos futuros possfveis e podem se 

acomodar com um futuro radicalmente diferente do 

presente; sao classificados como "prospectores"; 

• os que veem as mudan^as que ocorrerao no futuro como 

aspectos puramente superficiais e, portanto, conside- 

ram o futuro, fundamentalmente, comparavel ao pre- 

sente (os "produtores"). 

Enquanto os "participantes" planificam o futuro, es- 

tabelecendo metas e objetivos que permitam a pessoa 

aproximar-se da meta, os "prospectores" preparam-se, 

guardando para o futuro tantas opgoes quanto possfvel e 

desenvolvendo capacidades em "relagao" com a variedade 

de acontecimentos que poderao ocorrer. Finalmente, os 

"produtores" planificam, preparando uma estrategia des- 

tinada a manter o status quo, e tendem a aperfeigoar esta 

estrat6gia & medida que o tempo passa. O questionario 

F.S.Q. foi validado apenas para uma populagao lirmtada e, 

exclusivamente, nos Estados Unidos (Holman, 1979). 

Estes dois tipos de instrumentos empfricos ligam-se 

aos instrumentos de medida do tipo Time Questionnaire 

Instrument (Knapp, 1971). Consistem numa s6rie de ques- 

toes referentes as atitudes e pr^ticas relativas ao tempo, 

que sao colocadas a uma amostra representativa, face ao 

problema em an^lise; a seguir 6 efetuada uma an^ilise 

fatorial. Existem outros tipos de instrumentos como o teste 

do metronomo, o teste dos minutos musicals etc. (Knapp, 

1971), mas estes aplicam-se em psicologia experimental, 

freqiientemente em rela^ao a intervalos de tempo muito 

breves que nao sao relevantes em marketing. 

Optamos pelo desenvolvimento de um questionario 

especffico para estudar e medir as percepgoes do tempo, 

estando conscientes que este instrumento requerera aper- 

fei^oamento ulterior. Para a sua elabora^ao baseamo-nos 

nas diferentes dimensdes do tempo, tal como foram ante- 

riormente expostas. 

O questionario "Percep^oes Culturais do Tempo" 

(PCX) 

Num primeiro momento definimos conceitos que po- 

deriam corresponder as diferentes dimensoes. Um primei- 

ro projeto tinha sido proposto (Usunier, 1987b) e a seguir 

amplamente discutido e modificado no sentido de uma 

simplifica^ao do texto. Um segundo projeto de questiona- 

rio foi formulado e pre-testado na Franga em, aproxima- 

damente, vinte pessoas para medir, em particular, o nfvel 

de compreensao e melhorar a clareza do seu conteudo. 

A versao em portugues consta do anexo 1. 

Constitufdo por dezessete questbes, funciona com 

base numa escala de Likert, com sete pontos, devendo, os 

respondentes, indicar o nfvel de concordancia ou discor- 

dancia com cada afirmagao. 

As questbes foram ordenadas de forma alternada. 

Assim: 

• a dimensao "tempo econbmico" corresponde its ques- 

tbes 1,3,6,8,9 e 16; 

• a dimensao "monocronismo/policronismo", its ques- 

tbes 2, 4, 5,7,10,11 e 17; 

• a dimensao "projegbes temporais", as questbes 12,13, 

14 e 15. 

O questionario foi, a seguir, vertido para o portugues, 

por brasileiros, e verificado, utilizando o procedimento da 

back translation (retrotradugao) (Mayer, 1976). Todavia, 
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isso nao bastou para assegurar'uma vdrdadeira equivalen- 

cia entre os dois question^rios. Pesqiiisadores brasileiros 

especializados (procedimento sugerido por Strauss, 

1969), sugeriram ser mais 16gico come^ar a escala pela 

discordancia (a esquerda), ao contrario da escala no ques- 

tionirio em frances que come^ava pelo ponto "concordo 

totalmente" 

ComeQar pelo ponto mais positive ou mais negative 

far^ parte da natureza mddia das pessoas? Eis uma quesj 

tao pertinentemente cultural e a qual 6 dificil dar uma 

resposta clara. 

Outros problemas mais pontuais foram encontrados: 

por exemplo, a dificuldade em traduzir certas expressdes 

francesas comorepas d'affaires (refei^ao de neg6cios) para 

a qual 6 necessario escolher em portugues entre dejeuner 

d'affaires (almogo de neg6cios) e diner d'affaires (jantar de 

negdeios). Por razdes de freqiiencia da pr^itica nos dois 

pafses, na hora do meio-dia, escolhemos a primeira solu- 

^ao (almogo). 

A amostra inicial correspondeu a 50 pessoas do Norte 

da Franca (Paris), 50 do Sul da Franca (Nice), 50 pessoas 

do Sul do Brasil (Porto Alegre) e 50 do Norte do Brasil 

(Joao Pessoa). As entrevistas foram feitas como previstas, 

com exce9ao' daquelas programadas para a cidade de Joao 

Pessoa, onde apenas 28 questionarios foram considerados 

v&iidos. 

Tratou-se de uma amostra aleatdria simples, para a 

qual se procurou controlar as diferentes varidveis que 

pudessem influenciar as percep^des do tempo (idade, 

sexo, classe social), representando formas sensivelmente 

iguais: homens e mulheres, assim como faixas et^rias. Os 

pesquisados sao habitantes das cidades e todos tem a 

nacionalidade do pafs em que as entrevistas foram realiza- 

das (franceses na Franca e brasileiros no Brasil). 

Foram exclufdas da amostra pessoas que possuiam 

forte "cultura internacional" (conhecimento de v^rias 1m- 

guas estrangeiras, viagens a pafses estrangeiros, traba- 

Ihando em empresas internacionais, cursos no 

exterior,...). Foi nossa preocupa^ao assegurar uma certa 

homogeneidade cultural na nossa amostra. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

Apresentaremos, primeiramente, os resultados rela- 

tivos as diferengas entre a Franca e o Brasil, indicando 

para cada uma das 17 questdes os resultados m6dios na 

escala de Likert de sete pontos, considerado, quando 

estatisticamente significativos, intervalo de probabilidade 

de 0,10 (teste F). 

Tabela 1 

Resultados Mddios das Percep96es das Dimensoes do Tempo Fran9a/Brasil em Rela^o aos Diferentes Itens do Questionario; 
Nivel de Significancia Estatistica dos Diferentes Resultados Mddios 

Dimensao da Resultado Resultado Intervalo 

Questao percep^ao do mddio medio de 

tempo Fran9a Brasil significancia 

Q1 tempo economico* 0,07 1,46 0,0000 

Q2 monocronismo* 1,88 2,14 N.S. 

Q3 tempo nSo economico —0,53 -0,60 N.S. 

Q4 policronismo 2,01 1,43 0,006 

Q5 monocronismo 0,72 0,77 N.S. 

Q6 tempo economico 0,02 0,09 N.S. 

Q7 policronismo -1,19 -1,62 N.S. 

Q8 tempo nSb economico -0,12 -1,42 0,0001 

Q9 tempo economico 0,27 1,44 0,0001 

Q10 policronismo -0,77 -1,15 N.S. 

QH monocronismo 1,03 1,51 0,068 

Q12 proje9fo passado 0,75 0,95 N.S. 

Q13 proje9ao passado 1,51 0,17 0,000 

Q14 proje9ao futuro 2,33 1,47 0,000 

Q15 proje9^o presente 1,87 1,47 0,1012 

Q16 tempo nao economico 0^ 0,05 N.S. 

Q17 policronismo 1,23 0,85 NJS.(0,15) 

* As dimensdes foram registradas em tempo economico ou tempo nao economico (o mesmo que monocronismo ou policronismo), assu- 
mindo que a resposta positiva a questao corresponde a esta dire^ao. Assim, o acordo do respondente com Q1 implica que o seu tempo 
e, sobretudo, economico. 
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As dlferen^as entre o Norte e o Sul da Franca 

Apresentamos, a seguir, a tabela relativa as diferen- 

qas entre o Norte da Franca (Paris) e o Sul (Nice), indi- 

cando, para cada uma das 17 questoes as diferen^as dos 

resultados mddios sobre a escala de Likert a sete pontos, 

uma vez que estes sao estatisticamente significativos para 

um intervalo de probabilidade de 0,10 (teste F). 

Diferen^as das percep^fcs do tempo no interior do 

Brasil 

A seguir, a tabela referente its diferengas entre o Sul 

do Brasil (Porto Alegre) e o Norte (Joao Pessoa), indican- 

do para cada uma das 17 questbes as diferen^as dos resul- 

tados mbdios sobre a escala de Likert a sete pontos, uma 

vez que estes sao estatisticamente significativos para um 

intervalo de probabilidade de 0,10 (teste F). 

Andlise dos principals resultados face ks hipoteses 

formuladas 

Examinamos, primeiramente, as diferen^as entre os 

dois pafses, tendo a seguir, abordado as diferen^as inter- 

regionais, de cada um deles. 

• A hipotese HI nao parece confirmar-se. Os brasileiros 

parecem ter, globalmente, um tempo mais economico 

que os franceses (cujas opinibes a favor e contra se 

anulam sensivelmente). As questoes Ql, Q8 e 09 ofe- 

recem diferengas significativas e vao todas neste senti- 

do. Todavia, as questoes Q3, Q6 e Q 16 nao permitem 

tirar conclusbes k medida que nao oferecem diferengas 

estatisticamente significativas. 

• A hipotese H4 tambbm parece nao obter confirmagao, 

antes pelo contr^rio. As questoes 04 e Q 11 (e, no 

limite, talvez 017) apontam no sentido de um monocro- 

nismo mais forte no Brasil do que na Franga. As ques- 

toes 02,05,07e Q10 nao permitem extrair conclusbes, 

porque os resultados para Brasil e Franga nao sao 

significativamente diferentes. 

• A hipotese H7, ao contrario, parece confirmada pela 

questao Q13, relativa k restauragao de edificios antigos. 

Contrariamente, no entanto, a projegao para o futuro 

parece mais forte na Franga que no Brasil, o que nao 

corresponde a hipbtese H8. 

A analise das tabelas 2 e 3 revela que apenas 3, do 

conjunto das 17 questoes, registram diferengas significati- 

vas para a oposigao Franga Sul/Franga Norte, contra pra- 

ticamente 5 para o Brasil. 

Tabela 2 

Resultados Mddios das Percepgbes das Dimensoes do Tempo Franga Norte/Sul em Relagao aos Diferentes Itens do Questio- 

nario;Nivel de Significancia Estatistica dos Diferentes Resultados Medios 

Dimensao da Resultado Resultado Intervalo 

Questao percepg^o do mddio medio de 

tempo Franga Norte Franga Sul significancia 

Ql tempo economico* -0,14 0,28 N.S. 

Q2 monocronismo* 2,12 1,64 0,1001 

Q3 tempo nao econbmico -0,50 —0,56 N.S. 

Q4 policronismo 2,08 1,94 NJS. 

Q5 monocronismo 0,92 0,52 N.S. 

Q6 tempo econbmico 0,22 0,18 NJS. 

Q7 policronismo — 1,52 -0,86 N.S. 

Q8 tempo nao econbmico —0,28 0,04 NJS. 

Q9 tempo econbmico 0,34 0,20 NJS. 

Q10 policronismo —0,94 —0,59 N.S. 

QH monocronismo 1^4 0,72 0,081 

Q12 projegao passado 0,66 0,84 NJS. 

Q13 projegao passado 1,60 1,42 N.S. 

Q14 projegao futuro 2,42 2,42 N.S. 

Q15 projegao presente 2,14 1,60 0,053 
Q16 tempo nao econbmico 032 0,28 N.S. 

Q17 policronismo 1,18 1,28 NJS. 

* As dimensoes foram registradas em tempo economico ou tempo nao economico (o mesmo que monocronismo ou policronismo), assu- 
mindo que a resposta positiva a questao corresponde a esta dire9ao. Assim, o acordo do respondente com Ql implica que o seu tempo 
e, sobretudo, economico. 
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Tabela 3 

Resultados Medios das Percep9des das Dimensoes do Tempo Norte/Sul do Brasil em Rela^ao aos Diferentes Itens do Ques- 

tion^rio; Nivel de Significancia Estatistica dos Diferentes Resultados Medios 

Dimensao da Resultado Resultado Intervalo 
Questao percepgao do medio medio de 

tempo Brasil Sul Brasil Norte significancia 

Q1 tempo economico* 1,69 1,04 N.S.(0,15) 

Q2 monocronismo* 2,18 2,07 N.S. 

Q3 tempo nao economico -0,76 -0,30 N.S. 

Q4 policronismo 1,65 1,04 0,1024 

Q5 monocronismo 0,78 0,74 N.S. 

Q6 tempo economico -0,02 0,3 N.S. 

Q7 policronismo -1,53 -1,78 N.S. 

Q8 tempo nao economico -1,18 -1,89 N.S. (0,12) 

Q9 tempo economico 1,51 1,3 N.S. 

Q10 policronismo -1,24 -1,0 N.S. 

Qll monocronismo 1,78 1,0 0,05 

Q12 projegao passado 1,33 0,22 0,025 

Q13 projegao passado 0,33 -0,15 N.S. 
Q14 projegao futuro 1,31 1,78 N.S. 

Q15 projegao presente 1,35 1,70 N.S. 

Q16 tempo nao economico -0,08 0,3 N.S. 

Q17 policronismo 0,76 1,0 N.S. 

* As dimensoes foram registradas em tempo economico ou tempo nao economico (o mesmo que monocronismo ou policronismo), assu- 
mindo que a resposta positiva a questao corresponde a esta dire9ao. Assim, o acordo do respondente com Q1 implica que o seu tempo 
e, sobretudo, economico. 

• Para as diferen^as regionais na Franga, nao se pode 

concluir que exista uma diferenga significativa de tem- 

po economico (contrariamente a hipotese H2). Os re- 

sultados significativos das quest5es 02 e Qll permitem 

confirmar a hip6tese H5. 

• Embora numerosas afirmagbes nao sejam significativas 

quanto as diferengas regionais no Brasil, as questdes Q1 

e 08 permitem validar a hipotese H3 — um tempo mais 

economico ao Sul do que ao Norte. As afirma^oes Q4 

e Qll nao sao coerentes e nao permitem conclusdes em 

rela^ao a hipdtese H6. 

Assim, se por um lado, as diferengas sao sensivelmen- 

te mais fortes entre os dois pafses que no interior de cada 

pafs, por outro lado, os resultados confirmam apenas par- 

cialmente as hipoteses. Isto nos leva a analisar, primeira- 

mente, uma discussao dos resultados e, a seguir, uma 

crftica da metodologia do questionario "percep^des cultu- 

rais do tempo", a fim de permitir aprimoramento dos 

instrumentos. 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS E CRfTICA 

METODOLpGICA 

Vamos examinar em seqiiencia: 

• os problemas de confiabilidade da escala; 

• os problemas ligados as afirmaQdes do questionario; 

• os problemas associados a dimensao intercultural do 

estudo. 

Problemas da confiabilidade da escala 

Para 17 afirmagdes e uma escala de Likert de 7 pon- 

tos, o coeficiente de Cronbach (1951) e igual a 0,2985. 

Efetivamente, a interpretagao do coeficiente permanece 

subjetiva, como notam Perrien, Cheron e Zins (1983), que 

acrescentam: "Em que circunstancias pode um teste ser 

considerado fiel? Em marketing nao possufmos uma regra 

para proceder a uma avaliagao totalmente racional dos 

coeficientes obtidos. O jufzo do analista deve suprir esta 

lacuna. Para o fazer 6 necess^irio levar em consideragao 

que o coeficiente varia em fungao: 

• do numero de afirmagdes na escala: quanto maior esse 

numero, mais a escala tender^ a ser fiel (Peter, 1979); 

• do numero de pontos (ou escolhas das respostas) da 

escala: quanto maior o numero de pontos, mais a escala 

tender^ a ser fiel (Cox, 1980)" 
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Se nos referirmos k f6rmula de Cronbach, 

_i_ i, i \ 

k 1 y 2ai2 +222aij I 

em que: 

k = numero de afirma^des do teste; 

ai2 = variancia da afirmagao i; 

aij = covariancia entre a afirmagao i e a j; 

pode constatar-se que o a pode tender para 1 (o seu valor 

"dtimo", mas considera-se freqiientemente satisfatorio um 

a a partir de 0,5): 

• seja quando o primeiro membro (k/k-1) tende para 1 — 

o que corresponde k existencia de um ntimero k de 

afirmaQoes muito elevado (k/k-1 tende para 1 quando k 

tende para infinito); 

• seja quando o segundo membro tende para L 

Para que seja este o caso e necessario que a relagao 

da soma das variancias individuals das questoes com a 

variancia total da escala tenda para zero; e para isso 6 

necessario maximizar o denominador em relagao ao nu- 

merador e, portanto, estar em presen^a de uma covarian- 

cia muito elevada das afirmagbes em relagao a sua 

variancia. 

Uma reflexao profunda sobre este tema leva a afir- 

mar, em linguagem comum, que e necessario colocar um 

mdximo de questdes e que estas devem ser tao redundan- 

tes quanto possfvel; o que torna a sua variancia muito 

elevada. Pode presumir cansago do respondente face ao 

elevado numero e a pequena diferenga entre o significado 

das questbes. No entanto, isso permite analisar um mesmo 

conceito sob perspectivas diferentes. 

Problemas relacionados com as afirma^des do 

questionario "Percep^des Culturais do Tempo" 

O numero de afirmagbes e provavelmente insuficien- 

te. Seria preferfvel 30 ou 40 para melhor avaliar as hipote- 

ses em questao. Coloca-se, assim, o problema de gera^ao 

de afirmagdes. 

As afirmagdes do questionario foram elaboradas a 

partir das dimensbes, tal como as entendemos, a partir dos 

dados conceituais expostos na primeira parte deste artigo. 

Tres pesquisadores participaram da reda^ao dessas afir- 

magoes. Elas contem, efetivamente: 

• comportamentos apoiados em dados concretos (relo- 

gio, agenda, refeigao de negbcios); 

• em termos normativos ("6 indispensavel...", "6 preferf- 

vel...", "6 necessario...", "sao necessdrios..."); 

• ou em termos ideais ("tempo 6 dinheiro"). 
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Parece muito importante distinguir com precisao os 

comportamentos ideais dos comportamentos reais. Um 

dos professores brasileiros que ajudou na preparagao da 

versao em portugues do questionario, referiu a existencia 

de prov6rbios, no Brasil, que correspondem exatamente 

as situagoes das questbes Q7 e Q17: "6 melhor fazer uma 

coisa, mas bem feita, que vlrias coisas ao mesmo tempo"; 

"Nao deixe para amanha aquilo que pode fazer hqje". 

Na Franga existem provdrbios semelhantes e, portan- 

to, os mesmos comportamentos ideais. Nao 6, pois, sur- 

preendente verificar que para estas duas questoes (cf. 

tabela 1) as diferengas entre Franga e Brasil nao sao 

significativas. Os resultados da Q7 indicam, em ambos os 

casos (-1,19 para Franga e -1,62 para Brasil), um desacor- 

do medio para a afirmagao policronica, mostrando que os 

respondentes se pronunciaram a favor de um comporta- 

mento ideal monocronico. 

Neste est^gio e util citar Linton (1945) que situa muito 

bem o papel dos modelos ideais numa cultura (Linton, 

1986, p.51-2): "Os modelos ideais podem nao concordar 

e, efetivamenete, em regra nao concordam, com os mode- 

los preparados que o pesquisador elabora... Os modelos 

ideais exercem uma agao normativa que desencoraja as 

condutas que se afastam substancialmente dos nfveis 

(standard) que eles propoem... Eis a razao pela qual seria 

extremamente desej^vel que os pesquisadores que traba- 

Iham com as culturas fizessem claramente a distingao entre 

as culturas construfdas, que eles prbprios estabeleceram 

com base nas suas observagoes, e os modelos ideais que 

Ihes foram comunicados oralmente pelos membros da 

sociedade..." 

Problemas ligados k dimensao intercultural do estudo 

Numerosos pesquisadores da drea de marketing in- 

ternacional alertaram para os problemas da comparabili- 

dade dos estudos interculturais (Berent, 1976; Green & 

Langeard, 1979; Mayer, 1978; Angelmar & Pras, 1978; 

Davis, Douglas & Silk, 1981). Diversos tipos de possfveis 

vi6ses podem assim ser identificados neste estudo: 

• O montante da investigagdo 

Podem existir diferengas fundamentais de experien- 

cia (Murphy, 1970), por exemplo, entre os franceses de 

Paris e os brasileiros de Joao Pessoa, que podem viesar a 

prbpria concepgao do estudo. Neste caso, foi concebida, 

sobretudo, por um frances de Paris, o que impregna impli- 

citamente a redagao das afirmagbes. Exemplo: embora 

tambbm exista no Brasil, a refeigao de negbcios 6 uma 

pratica tipicamente parisiense. 

• Problemas de equivalencia funcional 

A equivalencia funcional, que segundo Fridja & 

Jahoda (1966) seria uma condigao prbvia a toda a compa- 
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ra^ao intercultural do comportamento, supoe que se tenha 

desenvolvido em dois ou mais grupos sociais diferentes, 

resposta a um mesmo problema, mesmo se os comporta- 

mentos, enquanto tais, surgem diferentes. Esta condigao 

parece respeitada, no nosso caso. 

• Questdes de equivalencia conceitual 

Mayer da o exemplo seguinte: bebidas a base de leite 

quente sao consumidas ao anoitecer na Gra-Bretanha por 

Ihes serem atribufdas virturdes repousantes e facilitadoras 

do sono. Na Tailandia, estas bebidas nao sao geralmente 

consumidas em casa, mas, de manha, antes de ir para o 

trabalho e Ihes sao atribufdas propriedades energdticas, 

revigorantes e estimulantes. Se estes usos (que serao clas- 

sificados na ocorrencia de conceitos) diferentes nao forem 

inclufdos no questiondrio nos dois pafses, os resultados 

serao totalmente sem sentido. 

O teor de nossas afirmagoes foi concebido de manei- 

ra a evitar, ao maximo, a ocorrencia deste tipo de proble- 

ma. 

• Equivalencia dos processos de investigagdo 

Os problemas de tradu^ao e de equivalencia lingufs- 

tica na realiza^ao deste tipo de pesquisa permitem verifi- 

car que o processo de back-translation nao 6 suficiente. 

Existem outros m6todos, em particular a tradugao paralela 

cega (Mayer, 1978) que consiste na tradu^ao simultanea, 

por diferentes tradutores, seguida da compara^ao das 

diferentes versoes. Mayer observa, todavia, que nenhum 

destes mdtodos 6 suficiente para assegurar uma verdadeira 

comparabilidade lingufstica, que constitui um objetivo 

fundamentalmente impossfvel de ser atingido. 

Neste estudo foi usado o metodo da "descentragem", 

que Campbell & Werner (1973) preconizam. Consiste em 

considerar as modificagbes, tanto na lingua original (o 

frances) como na lingua alvo (o portugues). Foi o caso da 

"refei^ao de negbcios" anteriormente referida. Numa ver- 

sao ulterior do questiondrio usamos a expressao "almo^o", 

tanto em frances como em portugues. 

Quanto a problemas de equivalencia contextual os 

questiondrios foram aplicados em zonas urbanas das cida- 

des escolhidas nos dois pafses, junto a pessoas com nfvel 

educacional comparavel em relagao a media de cada pafs. 

Parece que a homogeneidade cultural do Sul do Brasil, em 

que vdrios fluxos de imigragao (italiana e alema em parti- 

cular) aconteceram no decorrer dos seculos XIX e XX, 

seja mais problematica que a das regibes francesas. A 

dimensao regional foi introduzida por nao se considerar o 

Brasil como tendo cultura nacional homogenea (Moreira 

Leite, 1983). 

Relativamente aos problemas do estilo de reposta, 

Stanton, Chandran & Hernandez (1982) citam o "vibs da 

cortesia", assinalando que a reputagao brasileira de genti- 

leza e cortesia apresenta problemas quando se conduzem 

as entrevistas. Para nao decepcionar o entrevistador, os 

brasileiros tenderiam a nao dizer que desconhecem res- 

posta a uma questao, ou mesmo, responder aquilo que 

supoem que o entrevistador deseja receber como resposta. 

• A escolha entre uma perspectiva Emic e uma Etic 

Esta distin^ao, tfpica da pesquisa intercultural, b atri- 

bufda a Sapir (1925) e aprofundada por Pike (1966). 

A perspectiva Emic estuda o comportamento a partir 

do interior do sistema analisando apenas uma cultura. O 

analista descobre uma estrutura relativa k cultura estuda- 

da. 

A perspectiva Ef/c estuda os comportamentos a partir 

do exterior do sistema, examinando e comparando diver- 

sas culturas, com o apoio de uma estrutura criada pelo 

analista a partir de critbrios considerados como absolutes 

ou universais. 

Este estudo foi feito sob a perspectiva Etic mesmo 

admitindo que a simples comparagao entre dois pafses 

gerou algumas informagbes insuficientes para confirma- 

rem o carater universal das descri^bes utilizadas, o que b 

criticado por autores como Bolliger & Hofstede (1987), 

que aplicaram verdadeiramente a perspectiva Eft'c compa- 

rando varias dezenas de culturas. 

A amostra deste estudo, mais representativa dos in- 

divfduos pesquisados do que dos pafses, portanto, de cul- 

turas nacionais homogeneas e representativas, 

fundamenta crfticas. Talvez devessemos nos limitar ao 

procedimento Emic simultaneamente no Brasil e na Fran- 

ga numa tentativa de aproxima^ao para, em seguida, gerar 

o infcio da perspectiva Etic. 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Esta pesquisa leva-nos a encarar estudos complemen- 

tares para melhorar o conhecimento das percep^bes cul- 

turais do tempo, em duas diregbes principais: 

• uma versao modificada do questionario "percepgbes 

culturais do tempo" dirigida a, pelo menos, quatro 

pafses (Brasil, Franca, Subcia e um ou diversos pafses 

brabes). Esta versao conter<i numero sensivelmente 

maior de afirmagbes, visando separar comportamentos 

ideais dos reais; 

• entrevistas em profundidade, objetivando estudar per- 

cepgbes do tempo e aprofundar o conhecimento das 

dimensbes do comportamento temporal, gerando ques- 

tbes atualmente em curso junto a pessoas de diferentes 

nacionalidades (brasileiros, franceses, subcos, arabes e 

chineses). 
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Anexo 1 

Questionirio "Percep95es Culturais do Tempo" (PCT) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1. 0 tempo 6 dinheiro () ( ) ( ) () ( ) () (> 

2. Em negdcios, 6 precise marcar uma 
hora quando se quer encontrar uma 
pessoa de uma outra empresa. 

() ( ) ( ) () ( ) () () 

3. A vida 6 uma s6, mas ela 6 longa e 
n6s temos muito tempo i nossa 
disposi9ao. 

() ( ) ( ) () ( ) () () 

4. As coisas devem ser feitas em um mo- 
mento opottuno, nao necessariamen- 
te numa hora precisa. 

() ( ) ( ) () ( ) () () 

5. Para se trabalhar i vontade, 6 indis- 
pensdvel uma agenda. () ( ) ( ) () ( ) () () 

7 

6. Uma fila 6 sinal de organiza9ao. () ( ) ( ) () o () ( ) 

7. E melhor fazer vdrias coisas ao mes- 
mo tempo do que uma de cada vez. () ( ) ( ) ( ) () () ( ) 

8. Podc-se facilmente dispensar a utili- 
za9ao de um reldgio. () ( ) ( ) () () () ( ) 

9. Pode-se avaliar o custo de uma hora. () ( ) ( ) () () () ( ) 

10. Se estamos numa fila, isto significa 
que o produto ou o servi90 que se 
quer € de boa qualidade. 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

11. E necessdrio dividir a jomada de tra- 
balho, para reservar d cada tarefa um 
tempo determinado. 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

12. Uma sociedade sem passado (ou com 
passado fraco) 6 uma sociedade sem 
cultura. 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

13. Quando p custo d o mesmo, 6 melhor 
restaurar prddios velhos, que cons- 
truir novos. 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

14. Aquilo que faz a for9a de uma cultu- 
ra 6 sua capacidade de promover pro- 
gresso (atravds do ensino, da pesquisa 
dentiflca, dos projetos tecnoldgicos 
de longo prazo...) 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

15. As pessoas vivem a cultura diariamen- 
te, atravds das comidas, de seumodo 
de vestir, de sua vida em famtlia. 

() ( ) ( ) () () () ( ) 

16. Pode-se deixar para mais tarde aquilo 
que pode ser feito mais tarde. () ( ) ( ) () () (> ( ) 

17. Os '<almo90s de negdeios" saoneces- 
sdrios nas redoes comerciais. () ( ) ( ) ( ) () () ( ) 

-3 -2 -1 
Discordo Discordo Discordo 

Totalmente Bastante Um pouco 

0 
Indife- 

rente 

1 

Concorde 
Um pouco 

2 

Concordo 
Bastante 

3 

Concordo 

Totalmente 
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Abstract 

The question of the perceptions of time is of great importance either to 

the marketing (consumer's behaviour, commercial trading) or at the 

planning level. The objective of this research was to study the cultural 

variations of the behaviours of time, by comparing Brazil and France. 

The inter-regional dimension was given through the comparison between 

the North and the South regions of the two countries. The data 

were collected by using questionnaire, and the obtained results were 

analysed, particularly the problems related to the validity of 

the proposed scale to measure the behaviours of time. The article also 

analyses the research limits with reference to the main 

methodological problems which are found in the intercultural studies. 

Future developments are proposed in the conclusion. 

Uniterms: 

• cultural perceptions 

• perceptions of time 
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