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Cap��tulo 5Hereditariedade, Meio Ambiente eInteligêniaSe �e bom ser inteligente, de fato, onv�em aprender um pouo mais sobre inteligênia.O que ela �e, de onde prov�em, têm sido o assunto de alorosos, e nem sempre sensatos debates,que têm oorrido desde a Gr�eia antiga at�e os dias de hoje.H�a dois mil e quinhentos anos, o velho Empedoles areditava que o ora�~ao era a sede do pensa-mento e da inteligênia, enquanto o gênio Hip�orates, ensinando seus dis��pulos sob uma �arvore nailha de C�os, a�rmava que o �erebro ontinha e omandava a inteligênia.Paree-me fasinante que o respeito dos gregos por seus homens e mulheres tenha feito om quefossem hamados \deuses" ap�os a sua morte. Assim os gregos, que tiveram em seu meio muitosgênios, riaram os seus pr�oprios deuses.Foi assim que Asl�epio, o m�edio que viveu doze s�eulos antes de Cristo, tornou-se o deus Asl�epioap�os a sua morte.Atualmente n�os temos mais ou menos a mesma pr�atia, s�o que om outro nome. Hoje n�os ob-servamos os homens uja inteligênia e por vezes arater��stias divinas os distinguem dos demaise - os hamamos de gênios. Como os gregos, muitas vezes esperamos at�e ap�os a sua morte paraoneder-lhes o t��tulo que eles mereeram em vida.�A medida que o s�eulo vinte se aproxima do �m, n�os pelo menos resolvemos a d�uvida em rela�~ao�a sede da inteligênia. Ela est�a no �erebro. O que se disute muito ainda �e a quest~ao de onde vemessa inteligênia.Atualmente o maior debate �e se a inteligênia �e heredit�aria ou produto do ambiente.�E quest~ao de natureza ou de ria�~ao?Isso divide o mundo em duas orrentes de pensamento.Existem os defensores da hereditariedade e os do meio-ambiente.Ambos areditam que est~ao ertos.Ambos areditam que s�o os seus pontos-de-vista s~ao exlusivamente orretos.Os dois lados usam o mesmo argumento para provar que est~ao ertos.Eu mesmo, sou um bom exemplo dos dois pontos-de-vista.As pessoas eduadas se referem a mim omo \parrudo". A verdade �e que eu sou meio gordo.Os defensores da hereditariedade olham para mim e dizem: \Ele �e muito gordo." Sem d�uvida seuspais eram gordos tamb�em. Meus pais eram gordos om toda a erteza. E assim �a onlu��do que �e27



totalmente heredit�ario.Os defensores do meio ambiente dizem que meus pais omiam muito, me ensinaram a omer muitotamb�em, e por isso eu sou meio \parrudo". E assim eles onluem que �e inteiramente ambiente.Neste aso, o pessoal do meio ambiente est�a erto.�E laro que os defensores da hereditariedade est~ao ertos em areditar que meus olhos, meu abelo,minha altura e onforma�~ao f��sia s~ao heran�a dos meus pais e av�os - mas e o meu peso?Eu gostaria muito de poder ulpar meus av�os por isso, mas n~ao posso.Em duas oasi~oes durante a minha vida eu fui magro - muito magro. Muitas vezes omo o�ial deinfantaria de ombate, durante a Segunda Guerra Mundial, eu onsegui (ou onseguiram) me oloaratr�as das linhas alem~as por razo�aveis per��odos de tempo. A Wehrmaht, ompreensivelmente, n~aoera l�a muito hospitaleira, e omo onseq�uênia eu emagrei bastante.Na Universidade da Pensilvânia, eu n~ao tive bolsa de estudos e aabei omendo menos do quegostaria. A�� tamb�em �quei bem magro.Por outro lado, durante a maior parte da minha vida, tenho omido muito bem e o resultado �eque pessoas eduadas me hamam de \bem nutrido".Paree-me desneess�ario dizer que o peso da minha av�o n~ao mudou durante os per��odos em queeu omi pouo ou muito.A fun�~ao determina a estrutura.Eu adoraria ulpar meu avô Riker ou vov�o Marthy pela minha gordura - mas n~ao vai funionar.Existe no mundo um pequeno grupo de pessoas que n~ao vê a hereditariedade e o meio ambienteomo mutuamente exlusivos e respons�aveis pelo que somos, ou podemos ser. N�os somos um dessesgrupos.Quanto valor têm ent~ao esses pontos-de-vista?Fa�am omigo uma r�apida viagem ao redor do mundo para visitar grupos de rian�as fazendo oisasextraordin�arias, viagem essa que �zemos in�umeras vezes. Vamos ver se essas rian�as espe���as s~aoprodutos da hereditariedade ou do meio ambiente.Vamos tentar olhar sob o prisma da hereditariedade.Venha omigo a Melbourne, voltando no tempo aos �nal dos anos sessenta. Nos enontramos emuma grande pisina e temos uma ena magn���a diante de n�os. Na pisina est~ao vinte ou trintabebês pequeninos e rosados, aompanhados de bonitas m~aes tamb�em rosadas, e todas de biqu��ni. Osbebês est~ao aprendendo a nadar, na verdade eles est~ao nadando.H�a um garoto de dois anos que insiste em que eu o jogue na parte funda. Ele nada para fora dapisina e pede que eu fa�a mais uma vez e assim por diante. Eu aabo �ando ansado de jog�a-lo na�agua e ele de ter que sair.H�a uma menina de três anos om o distintivo de salvamento da Cruz Vermelha. Ela arrega a suam~ae atrav�es da pisina.Atualmente todos sabem que bebezinhos podem aprender failmente a nadar, mas isso era no �naldos anos sessenta.Eu estou deliiado, mas n~ao muito surpreso. Por que re�em-nasidos n~ao seriam apazes de nadar?Eles aabaram de passar nove meses nadando.No �m da aula, as m~aes v~ao troar suas roupas e as de seus bebês. Elas voltam arregando-os nosbra�os em grandes estos. Eu �o pasmo. Os bebês podem nadar, mas n~ao podem ainda andar!Eu aprendi a nadar aos nove anos na A.C.M. do norte de Filad�el�a. Todo mundo que eu onhe�o28



aprendeu anadar aos nove anos na A.C.M. Portanto - todo mundo aprende a nadar aos nove anosde idade.J�a que eu sei que todo mundo aprende a nadar aos nove anos, eu ahei que todos os que vi nadandona pisina tinham nove anos. De mansinho, para justi�ar a minha arraigada onvi�~ao, eu resolvisubonsientemente o dilema entre o que eu vi e o que areditei.Eu onlui que aqueles bebês eram an~oes de nove anos. Somente o fato de que eles tinham queser arregados for�ou-me a lidar onsientemente om este total absurdo.Voltaremos depois �a Austr�alia para tentar defender a tese da hereditariedade.Agora, rumo a T�oquio e de volta ao prin��pio dos anos 70. N�os estamos na Assoia�~ao JaponesaPara o Desenvolvimento Preoe.Mais uma vez, somos brindados om uma ena magn���a. Ajoelhadas no meio de um sal~ao, est~aoduas lindas mo�as. Uma �e ameriana e a outra, japonesa. Ajoelhadas em semi-��rulo, em voltadelas, est�a um grupo de m~aes japonesas, ada uma om seu �lho no olo. A maioria das rian�astem dois anos e algumas pouas, três.A ameriana diz para o garotinho em inglês: \Fumio, qual �e o seu endere�o?"Fumio responde usando um inglês laro e ompreens��vel. Ele tem um leve sotaque de Filad�el�a.Fumio ent~ao vira-se para a garotinha oupando o olo ao seu lado e pergunta: \Mitsue, quantosirm~aos e irm~as voê tem?"Mitsue responde: \Dois irm~aos e duas irm~as."Mitsue tamb�em tem um ligeiro sotaque de Filad�el�a, mas somente um nativo pereberia isso. Elaagora vira-se para a menina ao seu lado e pergunta: \Mihiko, qual �e o n�umero do seu telefone?"\Cino, três, nove, um, seis, três, ino, ino", responde Mihiko.Mihiko vira-se para o garotinho �a sua esquerda perguntando: \Jun, tem uma �arvore na frente dasua asa?"\H�a uma nogueira japonesa num burao da al�ada."Jun, omo as outras rian�as, tem um leve sotaque japonês e a palavra burao aaba soando omo\bulao". Quando diz a palavra al�ada (pavement) paree um pouo om \payment" e qualquernativo de Boston exlamaria: \Esse �e o sotaque de Filad�el�a."Nem a minha esposa Katie nem eu �amos surpresos om a ena porque, �e laro, a professoraameriana era a nossa �lha, Janet Doman, atual diretora dos Institutos.Sua assistente japonesa era Miki Nakayahi, que iria tornar-se a professora de japonês dos Insti-tutos e mais tarde a primeira diretora da nossa Esola Internaional.�E hegada a hora de deixarmos esta atraente ena para visitar uma outra igualmente enantadorae onheer um dos maiores mestres deste, ou de qualquer outro s�eulo.Perorra onoso algumas entenas de quilômetros a noroeste de T�oquio em dire�~ao �a uma ve-ner�avel idade dos alpes japoneses hamada Matsumoto a �m de onheer, seu ilustre idad~ao,Shinihi Suzuki.Por uma d�eada, anterior ao nosso primeiro enontro, o Professor Suzuki havia ouvido falar denosso trabalho e n�os do dele. E estranho que a primeira pessoa que nos ontou sobre o seu trabalhon~ao areditava nele, mas n�os sim. Eu me lembro bem, divertido, da alorosa disuss~ao que aonteeuem seguida.Olhando agora para aquele dia do debate, paree-me absurdo que eu estivesse defendendo ompaix~ao um homem de quem nuna tinha ouvido falar at�e meia hora atr�as, e que ele estivesse sendo29



ataado veementemente por algu�em que n~ao sabia nada sobre ele, a n~ao ser (dizia-se) que ele ensinavarian�as de dois e três anos a toar violino.A raz~ao para o bate-boa era muito simples. Ainda que nenhum de n�os jamais tivesse visto umarian�a de três anos toar violino, eu tinha a maior erteza de que era poss��vel, e ele estava segurode que n~ao era.Nos Institutos n�os aprendemos que as rian�as s~ao gênios ling�u��stios que lidam om a aprendi-zagem de seus pr�oprios idiomas sem o menor esfor�o.A l��ngua inglesa tem um voabul�ario de 450.000 palavras. O n�umero de maneiras em que aspalavras podem ser ombinadas paree de fato in�nito, mas ter�a que servir at�e hegarmos l�a.A m�usia �e tamb�em uma linguagem, s�o que om sete notas em vez de 450.000. Se a maneira pelaqual podemos dispor sete notas paree sem �m, n~ao hega nem perto das v�arias formas de ombinar450.000 palavras.Uma vez que as rianinhas podem aprender inglês om esse vasto voabul�ario, ent~ao deve sermais f�ail ainda para elas aprender a linguagem da m�usia.Na verdade, voê pode ensinar a rian�as pequenas tudo o que puder ser apresentado de maneirahonesta e direta.Por que um homem hamado Suzuki n~ao podia ter desoberto omo ensinar rian�as a toarviolino de maneira honesta e direta?A resposta a esta pergunta era simples.Ele podia.Suzuki j�a ensinou, direta ou indiretamente, mais de 100.000 rianinhas a toar violino.Agora, �nalmente, vamos onheer o Dr. Suzuki e seus pequenos violinistas.N�os nos enontramos omo velhos amigos. Que gênio af�avel ele �e. Seu amor e respeito pelasrian�as pequenas est�a reetido em tudo o que diz e faz.Venha onoso ao seu enantador audit�orio, deorado por faixas nos dando as boas vindas �aMatsumoto.Que oisa emoionante poder ouvir pela primeira vez a gl�oria dessas pequeninas rian�as emonerto. Est�avamos preparados para ouvi-las toar, e toar bem. N~ao est�avamos preparados paraa realidade. O primeiro onerto lotou, fez transbordar e �nalmente apossou-se de todos os nossossentidos.N�os iriamos ouvi-las ainda muitas outras vezes.Ter��amos o privil�egio de ouvir mais de quinhentos dis��pulos de Suzuki no seu onerto naionalanual em T�oquio.A oportunidade de apreiar milhares de rian�as bem pequenas toando Bah, Mozart ou Beetho-ven em onerto �e uma experiênia que desa�a qualquer desri�~ao.�E ertamente uma das mais fortes e persuasivas provas de que as rian�as muito pequenas s~aoapazes de aprender qualquer oisa que lhes seja ensinada, om amor e honestidade.N�os tamb�em ouvimos dez rian�as, variando em idade de três anos a dez, toar na Aademiade M�usia, sede da orquestra de Filad�el�a. Os Institutos j�a patroinaram muitos desses onertosatrav�es dos anos.A plat�eia de Filad�el�a n~ao �e a mais expansiva do mundo. Ela sabe apreiar, mas n~ao ostumafazer grandes demonstra�~oes. N�os lotamos a Aademia om apreiadores de m�usia, pagando osmesmos pre�os obrados pela orquestra, quando se apresenta. Essas rian�as nuna deixaram de30



reeberum aloroso e bastante mereido aplauso de p�e.Agora retornemos �a nossa viagem de volta ao mundo.Regresse omigo agora, metade de minha vida, a 1943 e �aEsola de Candidatos a O�iais deInfantaria em Forte Benning, Ge�orgia.Num dos belihes, arranjados de forma alfab�etia (por sobrenome), est~ao o andidato a o�ial,John Eaglebull, ��ndio Sioux nativo, formado em fauldade e hefe heredit�ario de sua tribo. A seulado vemos o andidato a o�ial Glenn Doman. \D" de Doman, \E" de Eaglebull.Nos ansativos e bastante ordeiros meses seguintes, tornamo-nos amigos, apesar de Eaglebull tera tendênia a ser t~ao est�oio quanto o seu belo rosto ��ndio.Eu me surpreendi um dia quando ele asualmente menionou o seu �lho. Eu sabia que ele eraasado, mas foi a primeira vez que eu soube que ele tinha um �lho.E a�� puxou a arteira do bolso om o inevit�avel retrato.\Meu Filho," disse Eaglebull, quase majestosamente.A fotogra�a me fez tremer. Ali, sentado num avalo de tamanho normal, estava um lindo meninode dois anos. Ele estava a mais de um metro do h~ao. Nenhum adulto o segurava, n~ao havia ela enem arreios. Suas perninhas n~ao estavam para baixo ao lado do avalo, mas estavam abertas, e voêpodia ver a sola dos seus p�es.\Meu Deus, Eaglebull, que oisa mais perigosa."\Por que �e perigoso tirar uma fotogra�a, Doman?"\Suponha que o avalo tivesse se mexido enquanto voê tirava a fotogra�a?"\Teria arruinado a foto."\Eaglebull, ele teria fraturado o rânio."Antes de eu me alistar no ex�erito, meu trabalho tinha sido onsertar �erebros, e o simples pen-samento daquele garotinho aindo de abe�a me apavorava.O espanto no grave rosto de Eaglebull fez om que sua resposta demorasse um pouo a hegar.Quando ele entendeu por que eu estava protestando, sua rea�~ao foi de indigna�~ao.\S�o que aquele �e o avalo dele," disse Eaglebull.\Eu n~ao onhe�o algu�em que se lembre do tempo em que n~ao podia andar a avalo, mais do quevoê n~ao onhee algu�em que n~ao se lembre de quando n~ao sabia andar."Na minha abe�a eu podia ouvir o barulho dos tambores ind��genas.O pai de Eaglebull ainda tinha as iatrizes inigidas durante a Dan�a do Sol. Minha pr�opria av�oera uma garotinha quando Custer morreu em Little Big Horn.James Warner Bellah, a grande autoridade em guerras da avalaria ontra os ind��genas, desreveuos ��ndios Sioux omo \ino mil dos melhores avaleiros do mundo em infantaria ligeira."Est�a laro que eles eram os melhores do mundo em avalaria ligeira. Por que n~ao o seriam? Elesnaseram sobre avalos.Venha agora a Filad�el�a e aos Institutos no ano de 1965 para ver o nosso �ultimo grupo de rian�aspequenas. De um lado da avenida Stenton est�a Filad�el�a, orgulhosa de seus trezentos anos dehist�oria, do seu Museu de Arte, de sua orquestra, de suas in�umeras universidades, de suas seteesolas de mediina e de seus belos bairros.Filad�el�a foi a primeira apital dos Estados Unidos e, naquela �epoa, s�o perdia para Londres omoa maior idade de l��ngua inglesa do mundo. 31



Ainda assim, no seu moderno sistema esolar, um ter�o de todas as rian�as de sete a dezesseteanos n~ao onseguialer, ou n~ao lia a n��vel de sua s�erie (o que d�a no mesmo). N~ao s�o era poss��velnaquela �epoa omo o �e agora formar-se no seund�ario sem poder ler o seu pr�oprio diploma. Issoaontee todo ano.Antes que seu peito se enha de orgulho, proure omparar sua pr�opria idade a Filad�el�a, exa-minando om uidado os fatos.N~ao obstante, do outro lado da avenida Stenton, h�a pouos metros de distânia, no ondado deMontgomery, est�a a sede dos Institutos Para o Desenvolvimento do Potenial Humano. Mesmo em1965, os Institutos tinham entenas de rian�as de �erebro lesado, de dois e três anos, que podiamlerom total ompreens~ao. O que signi�ava isso?O que signi�a isso?Bebês de dois meses podendo muitos deles nadar, de fato.Crian�as japonesas om menos de quatro anos falando inglês om sotaque de Filad�el�a.Crian�as japonesas om menos de quatro anos toando violino, algumas dando onertos e toandosolos na Aademia de M�usia, para plat�eias so�stiadas.Crian�as sioux, pouo mais do que bebês, montando a avalo - todos eles.Crian�as om les~ao erebral, s�eria ouleve, de dois e três anos, lendo om total ompreens~ao,enquanto um ter�o das normais de sete a dezessete n~ao podiam.Isto �e hereditariedade ou ambiente?Vamos primeiro tentar defender a tese da hereditariedade.Voltemos �a Austr�alia e aos bebês que nadam. Hereditariedade? Pode ser.Agora dê uma olhada no mapa da Austr�alia. Seis mil e quinhentos quilômetros de lindas praiasde �aguas mornas. Que belo lugar para nadar (se voê n~ao se importa om os intrusos tubar~oes).Talvez, om todas essas gloriosas praias, os australianos, atrav�es de milhares de anos, dezenas demilhares de anos, tenham desenvolvido uma predisposi�~ao gen�etia para a nata�~ao que lhes d�a umavantagem heredit�aria sobre o resto de n�os.Ser�a que estou ouvindo um australiano de bom senso dizer: \Espere um minuto, o que voê querdizer om dez mil anos? N�os n~ao est�avamos por aqui h�a mil anos. Somente os abor��genes têm estadopor aqui h�a mais de mil anos, e a maioria deles nuna viu �agua su�iente para poder nadar. N~ao d�apara nadar se voê n~ao tem �agua su�iente, ou ser�a isso poss��vel? Nem mesmo australianos podemfazer isso. N�os somos um bando de ingleses, esoeses, irlandeses e gauleses transplantados."Ser�a que ou�o outra voz, menos estridente (talvez um bi�ologo) dizendo: \Deixe disso. N~ao mevenha falar de mudan�a gen�etia em mil anos, ou inq�uenta mil. Cem mil, talvez."O que �e ent~ao, se n~ao �e gen�etio?Aqueles bebês australianos estavam nadando h�a vinte anos, porque um asal australiano ahouque os bebês deviam poder nadar, e provaram.Espere a��, aquele asal na verdade era holandês! Se tivessem permaneido na Holanda haveria umbando de bebês holandeses nadando, e ter��amos ido �a Holanda para vê-los. Aquele asal era o meioambiente.E quanto aos japoneses falando inglês? . . . �E heredit�ario?Todos sabem omo os japoneses s~ao inteligentes. Talvez os japoneses, falando inglês por milharesde anos desenvolveram uma . . .\Espere um minuto," eu poderia ouvir todos gritando, \omo �e que os japoneses poderiam estar32



falando inglês h�a mil anos quando nem um simples homem inglês jamais . . . "OK , ok , n~ao �e hereditariedade. Ent~ao o que �e?N�os temos sabido, por muitos anos, que todas as rian�as s~ao gênios ling�u��stios, e que para umbebê japonês, nasido em T�oquio hoje, o japonês �e uma segunda l��ngua. N~ao mais nem menos doque o inglês. Algu�em duvida que ele falar�a japonês antes de quatro anos?A equipe ameriana dos Institutos era o meio ambiente dessas rian�as japonesas. Como po-der��amos expliar os ligeiros sotaques de Filad�el�a que ouvimos nas rian�as japonesas se isso n~aofosse assim?E que tal as maravilhosas rian�as do Suzuki toando magni�amente violino? N~ao �e heredit�ario?Todos sabem omo os japoneses s~ao h�abeis om suas m~aos. N~ao seria poss��vel japoneses toandoviolinos por milh{.Espere, �e melhor eu n~ao ome�ar isso de novo. Vamos ver, O almirante Perry hegou ao Jap~ao h�a150 anos e . . .Bem, se isso n~ao �e gen�etio, ent~ao o que �e?�E um homem, um gênio, hamado Shinihi Suzuki, que ahava que rian�as pequenas deviamser apazes de toar violino. Exeto pelo pr�oprio Suzuki, n~ao h�a nada de japonês ou heredit�ario arespeito disso.Agora todas as rian�as pequenas dos quatro antos do mundo toam violino e - quando pensonisso, Eugene Ormandy j�a toava aos dois anos, e h�a quanto tempo atr�as Yehudi Menuhin ome�oua toar violino - ou Mozart?E aquelas 5.000 rian�as do onerto naional, toando omposi�~oes de antigos e famosos ompo-sitores japoneses - Mozart, Vivaldi e Bah?Os australianos n~ao têm o monop�olio da nata�~ao.Nem os japoneses o de aprender inglês.Nem os japoneses o de aprender violino.Espere a��, Doman, o que voê tem a dizer sobre os �lhos dos ��ndios sioux andarem a avalo? Voêmesmo n~ao disse que eles nasiam sobre avalos?Sim, eu disse que talvez nesse aso seja heredit�ario.Suponhamos que os ��ndios tendo oloado seus �lhos sobre avalos desde os tempos imemoriais,tenham . . .Pare!Eu posso ouvir o estudante de hist�oria morrendo de rir.\N~ao havia Cavalos no Novo Mundo at�e a hegada dos Conquistadores." Dezoito espanh�ois edezoito avalos arrasaram os azteas, que antes existiam em milhares, apesar do seu alto grau deiviliza�~ao, e mais tarde os inas, que j�a faziam bem-suedidas irurgias no �erebro, antes da hegadado homem brano ao Novo Mundo.Apesar de ivilizados, eles eram heios de supersti�~oes. Nuna haviam visto um avalo. E quandoviram avalo e avaleiro separar-se em dois, onlu��ram que eram deuses. Ajoelharam-se para ador�a-los e morreram aos milhares.N~ao foi at�e que os Conquistadores ome�aram a atravessar os grandes desertos do que hoje e osudoeste dos Estados Unidos, que eles desobriram o sabor da derrota ao enfrentar os apahes.Os apahes n~ao ahavam que eles eram deuses, mas homens, montando um animal diferente. Osapahes mataram-nos e �aram om os seus avalos.33



Os avalos eram ideais para os ��ndios norte-amerianos, e assim espalharam-se entre eles at�e hegaraos sioux.N~ao vamos tratar daquele neg�oio de genes ou hereditariedade de novo. Os avalos rapidamentepassaram a fazer parte do meio ambiente dos sioux, h�a menos de trezentos anos.As rian�as sioux n~ao têm o monop�olio de serem exelentes avaleiros. Qualquer rian�a pode serum avaleiro experiente - tudo o que preisa �e a oportunidade, e quanto mais edo tiver isso, melhorpoder�a ser.As rian�as sioux s~ao oloadas sobre avalos ao naser - ainda que nos bra�os de suas m~aes.E que tal as pequenas rian�as om les~ao erebral dos Institutos de Filad�el�a, que lêem omompreens~ao aos dois e três anos de idade-enquanto do outro lado da rua um ter�o das rian�asnormais entre sete e dezessete anos n~ao onsegue.�E gen�etio? Algumas pessoas aham que essas rian�as s~ao espeiais genetiamente, mas espei-almente mal e n~ao espeialmente bem.A verdade �e que elas n~ao s~ao genetiamente espeiais, boas ou m�as - e sim om les~ao erebral.Ser�a que algu�em pode pensar que �e vantajoso ter les~ao erebral?A verdade �e que todas as rian�as s~ao gênios ling�u��stios - e por isso a equipe ensinou aos seuspa��s a ensin�a-los a ler.Isto �e meio ambiente.Agora, pode pareer que a equipe dos Institutos est�a pendendo para o lado dos defensores do meioambiente, e n�os estamos.Ser�a ent~ao que hereditariedade e gen�etia n~ao têm nada a ver om inteligênia?Meu Deus, têm tudo a ver.
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