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PREFAC io 

O trabalha que ora apresentamos foi realizado por Maria da Penha 
Pompeu de Toledo, quando exercia na Cadeira de Psicologia sea cargo de 
3." assistente efetivo desta Faculdade. Dificuldades orgamentarias so agora 
permitiram publicar na integra o relatorio da pesquisa que realizou, En- 
tretanto, suas conclusoes jd foram apresentadas em 1953, a nosso convite, 
na Sociedade de Psicologia local, havendo elas despertado merecido inte- 
resse. 

A autora desenvolveu, em trabalho anterior realizado nesta Cadeira, 
uma tecnica propria que aqui aplicou a andlise das relagoes entre as per- 
sonagens on, como melhor diz, "elementos" de historias infant is tradicio- 
nais. Tendo conhecimenlo e prdtica das tecnicas e das minuciosas especi- 
ficagoes da biblioteconomia e tendo tambem seguro conhecimento da lite- 
ratura psicoanalitica, pode rennir, com inteligencia e engenho, esses conhe- 
cimentos, nnma catalogagdo e classificagaao das relagoes afetivas entre 
as personagens das historias que selecionou para andlise. 

Nao fez um trabalho impressionistico e literdrio, mas uma pesquisa 
meticulosa, levando em conta todos os conteudos encontrados, /rase por 
/rose. Em sna andlise e na quantificagdo dos resultados a que procedeu, 
porem, ndo perdeu de vista o qontexto significativo de cada histdria, des- 
cendo ao /detalhe sem desligd-lo do todo — e nisto, a nosso ver, reside um 
merito ndo pequeno de sea trabalho. 

Circa de metade do relatorio e dedicado d exposigdo de sea metodo. 
Na Tucipiencia do desenvolvimento da pesquisa psicologica no Brasil cre- 
mos que tal proporgdo se justifica, pois evidencia um esforgo louvdvel; em 
face dos requisitos de sen problema e de sua curiosidade cientifica, a autora 
procurou criar sea prdprio instrumento de trabalho, em vez de forgar so- 
bre aqueles alguma tecnica pronta, mais ouimenos imitativamente adotada. 

Os resultados que encontrou com o emprego de sen metodo conduziram 
a confirmagdo de sua hipotese de influencia do edipo cldssioo. Revelaram 
tambem a influencia de um complexo — o do abandono —, antes insuspei- 
tado e mais primitivo que o complexo de Edipo, nas historias infantis, que 
hd mais de um seculo sdo atragda e encanto de vdrias geragoes, no mundo 
ocidental. 

Sdo Paulo, abril de 1957 

Annita de Castilho e Marcondes Cabral 





I. INTRODUQAO 

O presente trabalho conssta da analise de d.ez historias infantis 
tradicionais. Com fundamento na teoria psicanalitica, estudamos em 
profundidade dez contos, procurando esclarecer o mecanismo psico-dina- 
mico responsavel pelo fascinio exercido sobre as criangas por essa serie 
de fantasias. 

Os conceito teoricos basicos sobre os quais apoiamos a nossa inves- 
tigagao foram os seguinte: 

1.°) A teoria projetiva (11), isto e, o principio de que todos os 
ccmportamentos do ser humano, dos mais significativos aos mais irrele- 
vantes, revelam sempre aspectos da estrutura profunda da sua persona- 
lidade. 

2.°) O conceito de "fantasia optativa", ou seja, a hipotese de que 
todo e qualquer produto da ficcao e uma fantasia que serve de tela sobre 
a qual se projetam os desejos, temores, aspiragoes, conflitos e experien- 
cias mais intimas do individuo, atraves de uma elaboragao mais ou menos 
complexa, que depende da intensidade da atuagao dos mecanismos de 
defesa (4, 7, 8 e 17) e da influencia especifica da cultura de que o 
individuo participa. 

Julgamos util estudar em profundidade o conteudo das historias in- 
fantis tradicionais porque essas fantasias vem agradando as criangas, 
sob a forma que assumiram desde que foram publicadas como produgoes 
literarias, por muitos e muitos anos. Realmente, alguns dos contos es- 
tudadcs foram publicados ha mais de dois seculos. fisse fato, acredita- 
mos, e suficiente para autorizar a [conclusao de que as historias tradicio- 
nais tern profunda significagao na economia afetiva da Crianga. Conhecer- 
Ihes o sentido profundo equivalera, portanto, a aprender alguma coisa so- 
bre a psicologia infantil. E para uma disciplina como a psicanalise que, em 
razao da natureza especialissima do objeto que estuda, ve-se grande- 
mente tolhida no setor experimental, as conclusoes oferecidas pelo estudo 
dos contos infantis — elementos representatives da psicologia de uma 
cultura — sao sempre valiosas, uma vez que nos levam a conhecer a infra- 
estrutura simbolica desses veiculos coletivos de derivagao das tensoes 
intra-psiquicas. 

A um exame orientado unicamente pelo criterio do bom senso nao 
sofisticado, pcssivelmente parecera paradoxal que historias do tipo dos 
contos tradicionais possam agradar as criangas, que nao se cansam de 
ouvi-las e exigem sempre repetigoes "ad infinitum", para grande morti- 
ficagao dos adultos. Realmente, as historias apresentam, em situagoes car- 



regadas de angustia, personagens amedrontadoras, que se entregam a 
crimes abominaveis como assassinate, canibalismo, mutilagao — e tudo 
isto temperado com sutil e acabada tecnica de "suspense"! Fatos e 
pessoas, portanto, de cujo conhecimento a crian^a deveria logicamente 
fugir, em lugar de aproximar-se avidamente, icomo faz sempre que Ihe 
surge a oportunidade. A simples logica aconselharia a crian^a a esque- 
cer e nao a relembrar constantemente incidentes e criaturas que so pedem 
angustia-la. Sabemos, entretanto, que os postulados da logica nao vigo- 
ram no ambito da psicologia profunda: esta funciona segundo um tipo 
primitive de atividade psiquica, regida por processes alogicos ou pre- 
logicos. 

Ha razoes psicologicas que justificam o prazer que encontram as 
criangas em ouvir indefinidamente os mesmos contos: estes, como toda 
especie de ficgao, sao fantasiais optativas, capazes, portanto, de propor- 
cionar satisfagao a desejos e impulses consciente ou inconscientes. O que 
resta a eso'.arecer e apenas a natureza desies psico-dinamismcs aos quais 
os contos infantis servem de derivative, bem como o processo pelo qual e 
desempenhada essa fungao. 

Entretanto, e precise considerar o seguinte: se o desejo ou o impulse 
se veem obrigados a procurar satisfagao por meio da fantasia e porque 
nao podem encontra-la na realidade. Tal fato tern que redundar fatalmen- 
te em conflito manifesto ou intra-psiquico. Este conflito e que seria proje- 
tado nos contos. A primeira tarefa da analise consiste, portanto, em iden- 
tificar o conflito. Em segundo lugar, cabe a analise verificar se as histo- 
rias se limitam a projetar desejos e impulses — estando a satisfagao, nesse 
caso, apenas na atividade repetitive — ou se incluem tambem uma so- 
lugao para o conflito, passando a satisfagao a constar de uma compensa- 
gao ficticia para a frustragao sofrida. 

Esse problema tern sido investigado por inumeros estudiosos, os 
quais, de modo geral, consideram as historias infantis como projegao do 
conflito edipeano. Compartilhando embora dessa opiniao, nao hesitamos 
em refazer, segundo uma tecnica minuciosa, a analise dos contos tradi- 
cionais, visando: 

a) esclarecer todas as caracteristica desse tipo particular de pro- 
jegao do edipo; 

b) verificar se esse seria o unico conflito projetado nas historias; 
c) investigar a existencia e natureza das defesas e compensagoes 

acaso oferecidas pelas fantasias. 

II. O MATERIAL 

O primeiro problema com que deparamos foi a escolha dos contos 
a serem analisados. Dentre as inumeras historias que ha tanto tempo 
encantam as criangas, quais seriam as mais significativas, isto e, as mais 



capazes de agir como instrumento de estabilizagao no equilibrio da eco- 
nomia afetiva infantil? 

A solugao obvia seria consultar as preferencias de uma amostra re- 
presentativa de criangas. £sse recurso, entretanto, achava-se fora do 
nosso alcance por motives de ordem pratica: falta de tempo e de pessoal 
para proceder a um inquerito fidedigno. A escolha da amostra, a elabo- 
ragao das normas do inquerito, a execugao deste e a veriftcagao dos re- 
sultados constituiriam, em si mesmas, uma pesquisa bastante trabalhosa 
e longa. 

Diante dessa dificuldade, decidimo-nos pelos contos mais populares, 
tais como: Branca de Neve, A Gata Borralheira, A Bela Adormecida, 
etc. O criterio "mais populares" tern aqui o sentido de mais repetidos, 
mais filmados, publicados ou dramatizados, e ainda mais frequentemente 
utilizados como motives na fabricagao de brinquedos, na decoragao de 
quartos de criangas e na ornamentagao de roupas infantis. E e importante 
notar que, apesar do notavel incremento apresentado pela literatura infan- 
til, esses contos continuam mantendo sua posigao privilegiada em todos 
os setores citados. E ha razoes de sobra para isso: a forma sob a qual 
os conhecemos, como produgoes literarias, e resultado de uma longa ela- 
boragao de temas populares e folcloricos. Oriundos, assim, nao do psi- 
quismo individual, mas da psicologia do povo, sao expressao legitima de 
necessidades psicologicas comuns. Condensam e cristalizam elementos 
capazes de encontrar eco no psiquismo de imensa maioria dos partici- 
pantes da cultura em que se originaram. De fantasias mal estruturadas 
e inconsistentes que provavelmente foram no inicio, projegtoes quase indi- 
viduais de temas carregados de afeto — desejos, temores, conflitos — 
evoluiram, atraves de um dilatado processo de elaboragao secundaria, 
ate o grau de coerencia, estruturagao e beleza literaria que os caracteriza 
ao serem coligidos e impresses sob a forma de contos. Paulatinamente, 
as representagdes e os iconflitos quase individuais — produgoes de nivel 
psicologico pouco superior ao dos sonhos — foram cedendo lugar aos 
simbolos e temas universais, ao mesmo tempo que o desenvolvimento e 
a integragao da .rama levavam a fantasia a adquirir uma forma externa 
coerente, regida pelo tipo de pensamento caracteristico de camadas mais 
elevadas do psiquismo (9, p. 138 segs.). 

E sob esta forma evoluida e elaborada, os contos focalizados neste 
estudo sao, em sua maioria, centenaries, e alguns mesmo, bi-centenarios. 
Com efeito, Perrault (1628-1703) publicou as "Histoires de la Mere 
Oye" em 1697; por sua vez, os irmaos Grimm — estudiosos das lendas 
germanicas, sendo um deles, Guilherme Carlos, considerado como o 
fundador dos estudos folcloristicos — publicaram em 1812 e 1815 os 
seus "Contos Populares". 

Mesmo nao tomando em consideragao a origem popular, que faria 
remontar a longinquas epocas o nucleo inicial dessas fantasias, bastaria 
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este dilatado penodo de pcpularidade junto as criangas para apcntar nos 
contos a existencia de um sentido profundo e justificar a importancia 
que Ihes atribuimos na economia afetiva infantil. E, sem duvida, e jus- 
tamente essa obscura e longinqua raiz popular que Ihes concede essa 
capacidade especial de funcionar como derivative de tensoes junto a in- 
dividuos colocados em situagoes tao diversas no tempo e no espaco. 

E tais caracteristicas constituem mais um motive para que se tra- 
tem as historias infantis da mesma forma pela qual se costumam tratar, 
em psicanalise, os sonhos, os mitos, as lendas, o folclore, os devaneios e 
a fic^ao em geral: como fantasias optativas, possuindo um conteudo 
manifesto e um conteudo latente e constando, em primeiro lugar, da ex- 
posigao de um desejo ou conflito — com o fim de desgastar, atraves da 
simples manipulagao associativa de seus elementos, as magnitudes de 
energia afetiva a eles inerentes — e, em segundo lugar, da apresentagao 
de uma satisfagao ficticia, como ccmpensagao para o desejo, ou defesa 
contra o conflito. 

Todavia, estabelecido este criterio de antiguidade e popularidade 
para escolha dos contos a serem analisados, nao estava ainda resolvido o 
problema: inumeras sao as historias que satisfazem as condigoes cita- 
das. Tinhamos que selecionar entre elas, para estudo, um certo numero, 
que fixamos arbitrariamente em dez. A escolha definitiva foi regida 
por dois criterios: 

1.°) Os estudos psicanaliticos ate agora realizados em relaqao aos 
mitos e contos infantis tern sempre indicado o tema edipeano — e, em 
alguns casos, os tracos anais e orais — como nucleo principal das fan- 
tasias. E realmente, uma simples leitura das historias torna evident© 
a preponderancia de personagens e conflitos ligados ao edipo. Em conse- 
quencia, fomos levados a supor que nos teriamos de ocupar sempre com 
problemas relacionados com a economia da libido. Diante disso, julga- 
mos que os contos nos quais os elementos do drama edipeano se mos- 
travam patentes, sem camuflagem, seriam os mais indicados para estu- 
do, pois a ausencia de disfarce ncs eximiria do trabalho nem sempre se- 
guro de traduzir os simbclos das series materna e paterna. Por essa ra- 
zao, escolhemos historias onde figurassem como protagenistas os proge- 
nitores e os filhos. 

Contra a ncssa expectativa, porem, o "insight" mais profundo que 
a propria pesquisa nos proporcionou, permitiu identificar, ao lado do 
tema edipeano — e de alguns tracos das constelacoes orais e anais — 
um outro tema, cuja natureza discutiremos a pg. 60. 

2.°) Desejando evitar uma preponderancia de herois masculines 
ou femininos, selecionamos as historias de maneira a obter um equilibrio 
entre o numero de herois de cada sexo. 
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Foram as seguintes as historias escolhidas: 

1. Branca de Neve (Grimm) 
2. Joao e Maria (Grimm) 
3. Os Tres Fios de Cabelo do Diabo (Grimm) 
4. A Gata Borralheira (Perrault) 
5. O Barba Azul (Perrault) 
6. A Bela Adormecida (Perrault) 
7. A Bela e a Fera (Mme. Leprince de Beaumont) 
8. A Baba do Passarinho (autor nao identificado) 
9. O Menino da Mata e seu Cao Piloto (idem) 

10. O Patetinha (idem) 

Consideremos, entretanto, um problema. Em face do que ficou 
dito atras a respeito da origem folclorica dos contos infantis tradicionais, 
sera legitimo atribuir a determinados escritores a autoria dessas fanta- 
sias? Seria mais verdadeiro talvez indicarlos apenas como compilado- 
res de temas folcloricos. Realmente, esse seria o caso se focalizassemos 
unicamente a verdade objetiva. Entretanto, existe tambem uma verda- 
de subjetiva, regida por leis exclusivamente psicologicas. Segundo este 
ultimo tipo de verdade, a fantasia adotada pelo sujeito, em funcao da 
possibilidade que oferece de dar alivio as suas tensoes particulares, 
psicologicamente Ihe pertence, tanto quanto os produtos da sua propria 
imaginagao, pois tern o mesmo valor e o mesmo sentido. Se um individuo 
recolhe e elabora a fantasia alheia, e porque nela encontrou, tal como 
o verdadeiro autor, um meio de auto-expressao. No ato da criagao, o 
autor projeta na fantasia as constelagoes afetivo-dinamicas da sua per- 
sonalidade; atraves da escolha e da elaboragao da mesma fantasia, o 
compiladbr projeta tambem os elementos da sua personalidade. O dina- 
mismo psicologico, como vemos, e identico nos dois casos. 

A atuagao do compilador sobre o material, entretanto, pode ser 
mais ou menos intensa, indo desde a simples reuniao e reproducao, ate 
uma reorganizagao do material segundo um ou outro criterio. No caso 
em aprego, a atuagao dos aqui chamados "autores" foi do segundo tipo; 
sistematizaram, dando-lhes forma literaria, relatos folcloricos, imprimin- 
do-os e tornando-os accessiveis a todos os povos de cultura ocidental. 
E esta atuagao foi tao decisiva para o future desses relatos, ate enlao 
esparsos e em muitos casos adstritos a transmissao oral, que nos parece 
perfeitamente justificado apontar os compiladores como autores das 
fantasias aqui analisadas, tais como se tornaram conhecidas em todo o 
mundo ocidental. 

Nao nos utilizamos, entretanto, dos trabalhos originais desse au- 
tores. As narrativas sa© excessivamente extensas e minuciosas, o que 
tornaria o estudo desnecessariamente longo e laborioso, sem faze-lo, por 
isso, mais util. Com efeito, em um estudo que pretende investigar o sen- 
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tido profundo de determinados produtos da ficgao, e que nao indue entre 
as suas finalidades a exploragao de "uma" personalidade, seria ocioso 
ocupar-se de particularidades necessariamente representativas de uma 
dada personalidade. Esses aspectos, que seriam tao importantes na ana- 
lise de fantasias para fins de diagnostico — como no caso dos protocolos 
do Thematic Apperception Test— onde constituiriam indicates valio- 
sas das constelagoes tipicas da personalidade do sujeito, sao muito secun- 
darios na analise de um produto oriundo da fantasia popular e destinado 
a desempenhar sua fun^ao estabilizadora junto a qualquer individuo. 
O que nos interessa nas fantasias aqui analisadas e o conteudo de signi- 
ficagao universal, e nao as minucias reveladoras de idiossincrasias pes- 
soais dos autores. £sse nucleo, universalmente significante, temos certeza 
de poder encontrar em qualquer das versoes consagradas das historias 
tradicionais. 

Poder-se-ia objetar, neste passo, que as versoes nao sao apenas 
omissas: apresentam tambem alteragoes, quer nos elementos, quer no 
entrecho da historia. A isto podemos responder que a psicanalise oferece 
elementos suficientes para assegurar que as substituigoes se farao segun- 
do linhas de associagoes de va^or Simbolico identico ao do original. 

Escolhemos para analise a versao dos contos infantis que figura no 
livro: "Contos da Carochinha", de Figueiredo Pimentel (Rio de Janeiro, 
Livraria Quaresma editora). Utilizamo-nos da 19a. edigao, de 1945 
A primeira e de 1894. Estes dois dados: o elevado numero de anos que 
conta a versao deste autor e a frequencia das reedigoes, seriam suficien- 
tes para garantir as historias coligidas nesse livro as caracteristicas de 
fantasias coletivamente significantes. 

III. A TtCNICA DE ANALISE 

A. Registro das Reacoes 

A fim de combater a influencia deturpadora e escotomizadora 
dos complexes do investigador, adotamos, como norma basica da tecnica 
empregada, tomar em consideragao todos os conteudos da fantasia, por 
mais irreleventes ou desconexos que pudessem parecer. 

Com o mesmo desideratum, procuramos estabelecer de maneira 
precisa a natureza e extensao dos itens a serem considerados unidades 
para tabulagem. Com base nesses criterios, analisamos cada historia 
frase por frase, palavra por palavra, e anotando todos os segmentos de com- 
portamento manifestados pelos diversos elementos (1) da fantasia, isto 

(1) . — Preferimos usar a expressao "elementos" em lugar de "personagens" porque esta ultima 
se refere, e obvio, a pessoas. Ora, o estudo de carater psicanalitico nao se limita 
a tomar em consideragao as agoes dos seres vivos: investiga tambem a atuagao de obje- 
tos materiais (casas, pedras, portas), de fenomenos naturais (noite, chuva), institui- 
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e, registrando um item cada vez que surgia uma reagao: comportamen- 
to de um sujeito em face de um objeto. 

Entretanto, nao nos limitamos ao registro da reagao; anotamos 
sempre o conjunto: sujeito-objeto-reagao. Assim, cada item tabulado 
consta sempre dessas tres partes . E para isso temos uma razao bem defi- 
nida: acreditamos que os aspectos mais significativos da projegao, como 
se verifica nas fantasias, sao constituidos pelo conteudo e dinamismo das 
relagoes inter-pessoais e "objetais" (2), bem como das constelagoes psico- 
dinamicas: os "patterns" de ajustamento. Ora, se nos limitassemos a re- 
gistrar as reagoes, conseguiriamos informagoes do tipo das oferecidas 
pelo sistema "need-press" de Murray (11): obteriamos um conhecimen- 
to das constelagoes psico-dinamicas, mas permaneceriamos na ignorancia 
do conteudo das relagoes inter-pessoais e objetais. O metodo de Murray 
constitue uma notavel contribuigao ao campo das tecnicas projetivas, nao 
so como processo de interpretagao da prova por ele elaborada, o T. A. T., 
mas tembem como metodo de analise de qualquer produto da fantasia. 
Parec?-nos, entretanto, que o estudo da ficgao ganhara em profundida- 
de se, ao lado dos dinamismos peculiares a uma personalidade ou a 
uma expressao da psicologia coletiva, como sao os contos infantis tra- 
dicionais, pudermos esclarecer os agentes e os objetos desses dinamis- 
mos. O processo de Murray permitira dizer, por exemplo, que dado 
segmento de determinada fantasia indica o "need": "agressao" .Entre- 
tanto, acreditamos que sera mais satisfatorio poder esclarecer quais os 
objetos da agressao e quais as formas de que se reveste esse impulse. 
Verificada a existencia do "need": "harmavoidancte", gostariamos de 
saber por quern teme o sujeito ser agredido e quais as modalidades de 
agressao que imagina. 

Nesse ponto nos aproximamos da tecnica adotada por White na 
analise do livro "Black Boy" (20): White registrou tambem unidades 
constantes desses tres elementos, mas somente nos casos em que apare- 
cia no texto uma relagao inter-pessoal manifesta. 

goes (escola, igreja), etc., porque se rege pela hipotese de que esses elementos possam 
estar funcionando comio simbolos de pessoas, afetos, conflitos e outros. Embora nas 
fabulas ja se tenha alargado suficientemente o sentido do vocabulo "personagem" para 
incluir os animais, pareceu-nos forgar excessivamente a acepgao do termo emprega-lo 
para designar tambem objetos inanxmados. 

(2). — Em trabalhos do genero deste, que versam sobre campos pouco explorados no Brasil, 
e que, por essa razao, nao tiveram ainda sua terminologia bem formulada e assimilada 
pelo vemaculo, e impossivel descrever os fenomenos observados sem o auxilio de neo- 
logismos. Reconhecendo embora os inconvenientes de um uso descomedido de termos 
novos, resultado de um aportuguesamento sumario de vocabulos estrangeiros, nao pode- 
mos fugir a essa pratica, porquanto o estudo intensivo de certas disciplinas no estran- 
geiro criou um enorme acervo de termos quase tecnicos indispensaveis a clareza da 
exposigao. Esforgamo-nos, todavia, por langar mao o mais raramente possivel desse 
recur so. 



— 14 — 

Lancemos mao de um exemplo para esclarecer o processo de regis- 
tro das reacoes. Tomemos a frase: "A madrasta consultou o espelho 
magico". Temos ai: 

Sujeito: madrasta 
Objeto: espelho magico 
Rea^ao: apelo. 

Nos casos em que a frase. tal como a citada, possue apenas um 
objeto direto, o registro das tres partes da rea^ao nao oferece problema. 
Quando, porem, ha tambem um objeto indireto ou um complemento, as 
coisas se complicam. Vejamos a frase: "A mae deu a Joaozinho um pe- 
dacinho de pao". Teriamos: 

Sujeito: mae 
Objeto: filho 
Rea^ao: suprimento. 

Entretanto, analisando a frase por essa forma, nao esgotamcs todas 
as rela^oes indicadas no texto. Limitamo-nos a a?ao entre mae e filho, 
deixando de lado a relagao entre a mae e o objeto direto da frase: o pe- 
dacinho de pao. A mae reage tambem a este objeto, dando-o, desfazendo- 
se dele. Dar o pao tambem faz parte do comportamento da mae. Basta 
imaginar que, se esse comportamento variasse, se a mae, por exemplo, 
nao desse o pao, a sua atitude para com esse objeto seria outra, de reten- 
gao . Nao parece Hcito abandonar assim um elemento da situagao, que 
foi parte integrante do comportamento. Na realidade, ha nessa frase nao 
um comportamento, mas dois: um para com o filho, talvez mais impor- 
tante — somente a analise completa o dira — e outro para com o pao. 
Negligenciar eSte segundo comportamento seria fugir a norma basica da 
tecnica adotada: registrar tcdos os conteudos da fantasia. A so'.ugao, 
neste caso, e registrar as duas reagbes. Assim, essa frase ncs daria, alem 
do item ja indicado, mais um: 

sujeito: mae 
objeto: pao 
reagao: oblagao. 

Adotando este processo de regi tro, acredi amos conseguir uma 
caracterizagao tao completa quanto possivel de cada elemento da fanta- 
sia, obtendo assim as indicagoes que tornarao possivel esclarecer as suas 
relagoes com todos os objetos indicados no texto. E isto equivale a conhe- 
cer a totalidade das projegoes do autor ou autores incluidas na fantasia 
analisada. Este fato e importante porque as relagoes inter-pessoais nao 
sao suficientes para indicar os conflitos e dinamismos da personalidade: 
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igualmente sintomaticas sao as relaoes com outros tipos de objetos que 
constituem, juntamente com as pessoas, o conjunto a que chamamos meio 
e no qual se verificam os ajustamentos pessoais. 

Alem disso, ha ainda a considerar o possivel valor simbolico dos 
objetos materials ou outros. 

Reproduzimos no "Apendice" (p. 68) o texto integral de uma das 
historias analisadas: "A Gata Borralheira", acompanhado da copia da 
folha em que foram registradas as reagoes constantes dessa historia. Es- 
peramos que o exame dessa folha torne bem claro o fato de que procura- 
mos, por todos os meios, garantir um registro escrupulosamente fiel de 
todas as reacoes. 

Pretendemos tambem, por meio da inclusao desse exemplo da tecni- 
ca de registro, desfazer todas as duvidas relativamente ao material que 
foi quantificado: os itens que foram tabulados nao foram extraidos de 
uma interpretagao da fantasia, mas sim do proprio texto desta (3). 

B. Caracterizagao das Reagoes 

Uma vez anotadas, foram as reagoes classiflcadas em tres catego- 
rias; po itivas, negativas e nexitras. Consideramos como reagoes positivas 
aquelas que denotam uma relagao harmomasa com o objeto, quer este 
pertenga ao mundo exterior, quer represente um aspecto da propria per- 
sonalidade do sujeito. As reagoes positivas, segundo o criterio aqui ado- 
tado, nunca resultam em conflito, mas sempre em integragao, isto e, 
acomodagao isenta de conflito entre sujeito e objeto. Incluem tanto com- 
portamentos de atragao e dom'inio, como de submissao. 

Ao contrario das positivas, as reagdes negativas provocam sempre 
relagao desarmoniosa de conflito ou repulsa. Incluem nao so a agressao 
e o dominio coercitivo, como tambem a fuga, ou recuo defensive do 
sujeito diante do objeto. Tanto podem resultar em conflito como em 
"restrigao do ego", expressao adotada por Anna Freud para denotar a 
fuga do ego para dentro da propria personalidade, como mecanismo de 
protegao contra os estimulos que nao se sente com forgas para enfren- 
tar (4) . 

Existe ainda um reduzido grupo de reagoes neutras, isto e, que de- 
notam um comportamento praticamente isento de conotagao afetiva (pra- 
ticamente apenas, pois, segundo a rigorcsa verdade psicologica, nao exis- 
te comportamento totalmente isento de vibragao afetiva) . A frequencia 

(3). — As interpretagoes dos protocolos do T.A.T., feitas por meio do sistema ''need-press" 
de Murrey, que tivemos oportunidades de exsminar, parecem-nos ambiguas justamente 
desse ponto de vista; os exemplos citados, que se propoem elucidar o process© inter- 
pretativo, apresentam o texto da fantasia provocada por uma figura e a seguir a frequencia 
de cada "need" ou "press" observado. Mas nao fornecem ao leitor um meio de verificar 
o computo, uma vez que nao indicam a natureza e a extensao dos "units" que serviram 
de base a tabulagem da frequencia. 
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dessas reagoes, porem, e tao exigua no material estudado, que nao merece 
ser tomada em consideragao. 

Vamos ilustrar com um exemplo de cada categoria de reagoes: 

a) Rea^ao positiva; "'A mae beijou o filho." 

Sujeito: mae 
Objeto: filho 
Reagao: amor 

b) Reagao negativa: "Os irmaos mais velhos espancaram o 
cagula". 

Sujeito: irmaos mais velhos 
Objeto: irmao ca^ula 
Reagao: agressao fisica 

c) Reagao neutra: "O cocheiro parou a carruagem." 

Sujeito: cocheiro 
Objeto: carruagem 
Reacao: bloqueio 

Esta classificagao das reacoes em categorias, entretanto, nem sem- 
pre e isenta de dificuldades. As frases que implicam em reagao a dois 
objetos, reagao essa positiva em rela?ao a um deles e negativa em rela- 
qao ao outro, constituem uma dessas dificuldades, pois se a reacao nao 
for caracterizada com muita cautela, facilmente sera falseada; o investi- 
gador podera atribuir-lhe sinal exatamente contrario ao que Ihe cabe 
dentro da tessitura de ajustamentos que constitue o entrecho da historia. 

Na frase: "A rainha ficou inconsolavel ao saber que a princesa iria 
dcrmir por cem anos", em rela^ao ao sujeito nao ha problema: e "mae". 
Quanto aos objetos sao: a) filha, e b) o sono de cem anos a que esta fora 
condenada. A reagao e "tristeza", evidentemente negativa. Teriamos 
entao: 

1.°) sujeito: mae rainha 2.°) sujeito: mae rainha 
objeto; filha princesa objeto; sono de cem anos 
reagao; tristeza (da filha princesa) 

reacao: tristeza 

O 2.° item nao oferece duvida. Ja o 1.° apresenta uma dificulda- 
de: correspondera ao sentido da sentenga dizer que a mae tem uma 
reagao negativa para com a filha? Claro que nao: a tristeza da mae 
em relagao a situagao desagradavel da filha indica uma reagao posi- 
tiva para com esta. Como entao formulae o item de maneira a nao 
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falsear o sentido, atribuindo a mae uma atitude que nao manifesta ab- 
solutamente? A solugao e atribuir a reagao a caractenstica que Ihe 
cabe de acordo com a logica afetiva: a tristeza sera uma reagao negati- 
va para com o sono de cem anos ao qual a filha foi condenada, mas 
sera positiva em relagao a propria filha, cuja situagao a mae lamenta. 
Assim teremos, no 1.° caso, a reagao "tristeza" com sinal positive, e no 
2.° a mesma reagao, com sinal negative. 

Esta solugao nos parece correta porque a reagao, embora identica 
nos dois casos quanto a qualidade de afeto que revela, indica relagoes 
diferentes para com os dois objetos: repulsa para com o sono de cem 
anos, solicitude para com a filha. Nao e a filha quern provoca direta- 
mente a tristeza; nao obstante, essa emogao se polariza na filha, nasce 
do fato de que a mae tern pena da filha; e portanto uma reagao favora- 
vel, de solidariedade e harmonia. 

Identica solugao caberia neste caso: "A madrasta sentia-se orgulho- 
sa por ter envenenado Branca de Neve". As reagoes contidas nesta 
frase seriam registradas da seguinte forma: 

1.°) sujeito: madrasta 
objeto: eliminagao (de Branca de Neve) 
reagao: orgulho ( + ) 

2.°) sujeito: madrasta 
objeto: Branca de Neve: eliminagao de — 
reagao: orgulho (—) 

Neste caso, a reagao "orgulho" e favoravel ao ato de eliminar Bran- 
ca de Neve, mas desfavoravel a esta. 

Alem desses problemas, e precise levar em conta o fato de que a 
possibilidade de uma reagao gerar relagdes harmoniosas ou desarmoni- 
osas depende,, de maneira consideravel, dos padroes peculiares ao meio 
em que se verifica. Uma reagao que pode degenerar em relagao de desar- 
monia em um dado meio, em outro pede produzir bom ajustamento. 
A eliminagao de um progenitor velho e doente, que na cultura branca 
ocidental crista e sumariamente considerada crime comum, ou, em cir- 
cunstancias especiais, suscita apaixonadas controversias sobre o tema da 
eutanasia, e, entre os esquimos, ou melhor, era, antes da infiltragao da ci- 
vilizagao crista nas terras articas, a solugao socialmente aprovada para o 
problema da velhice incapaz de prover as proprias necessidades. No 
mesmo caso esta o arrependimento, que, na moderna cultura branca oci- 
dental crista e uma reagao positivamente valorizada, mas que causaria 
espanto a repulsa a um Dobu (3) . 

Por essa razao, e necessario sempre tomar em consideragao o codigo 
de valorizagao social do meio em que se verifica a reagao, antes de 
classificada como positiva ou negativa (1, 2, 3, 9, 12 e 16). 
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Dificuldade ainda mais seria apresentam determinadas reagoes as 
quais, do ponto de vista estritamente individual, apresentariam uma de- 
terminada conotagao, passando, entretanto, a ter conotagao contraria se 
consideradas nao como um segmento de comportamento tornado isola- 
damente, mas como reaqao integrada em um "pattern" de ajustamento. 
Problema desse genero oferece uma situagao comum a varias das histo- 
rias analisadas: a a^ao de utilizar o interior da floresta — geralmente no 
seu ponto mais espesso e obscuro — para realizar atos criminosos: ma- 
tar, abandonar, etc. 

Examinemos o seguinte periodo: "Pela manha, os pais estavam fir- 
memente resolvidos a executar o que haviam ideado (abandonar os 
filhos na floresta). A mae deu-lhes um peda^o de pao, depois fechou a 
porta da cabana e pos-se a caminho". 

Esta ultima frase: "...e (a mae) pos-se a caminho" (da floresta), 
apresenta justamente o problema que estamos discutindo. 
Temos ai: 

Sujeito: mae 
Objeto: floresta 
Reagao: busca 

Qual sera, porem, o sinal desta rea?ao? Se tomarmos a frase isola- 
damente, separada do contexto a que pertence, nao havera duvida de 
que, tendo a mae procurado a floresta, a sua rea^ao para com esse objeto 
e positiva. Mas tomando a historia como um todo com sentido complete, 
e considerando ao mesmo tempo a mae como uma personalidade — con- 
junto organizado de impulses, afetos e padroes dinamicos de ajustamento 
— que se move dentro desse contexto, veremos que Ihe estamos conce- 
dendo um credit© de positividade que nao merece. Realmente, atribuir- 
Ihe neste caso uma reagao positiva, sera conceder-lhe um elemento que 
ira influir na sua caracteriza^ao final, trazendo mais peso para o aspecto 
positive, quando, depois de tabulada a totalidade das suas reagoes, for 
estabelecida uma comparagao entre o numero de reagoes positivas e ne- 
gativas, a fim de .dassificar essa personagem como bom ou mau objeto. 
Isto parece nao estar de acordo com a verdade gestaltica do texto: sabe- 
mos pela leitura da historia que a bu; ca da floresta, indicada na frase 
citada, deriva de um tipo de ajustamento negative: rejeigao dos filhos. 
Como permitir que um fator desse ajustamento venha a pesar na balan- 
qa concedendo positividade — isto e, carater de bom objeto — a essa per- 
sonagem? 

Esse e o problema da verdade discutido por Wertheimer (20, 
21). A parte nao pode ser considerada verdadeira ou falsa em si 
mesma: a sua verdade ou falsidade depende da fungao que desempe- 
nha no todo. Se o todo fosse mera soma de partes, entao o exame de cada 
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parte separadamente seria valido quanto a sua verdade ou falsidade. O 
todo, entretanto, e mais do que isso: e um sistema de partes funcional- 
mente relacionadas. 

O problema pra,tico que enfrentamos, ao tentar classificar determi- 
nadas reagoes como positivas ou negativas, e um luminoso exemplo desse 
fenomeno. Como vimos, classificar as reagoes sem relaciona-las com o 
todo de que fazem parte, isto e, o entrecho da historia, atenderia a uma 
verdade fragmentaria, que viria falsear inteiramente a caracterizagao do 
sujeito. A classificagao correta da reagao tern que encara-la como parte, 
interrelacionada com todos os outros comportamentos que formam a 
trama da historia. Somente o sentido do todo langa luz sobre o sentido 
de cada parte. 

Os problemas com que deparamos ao proceder a classificagao das 
reagoes apontam para uma conclusao inevitavel: nao e possivel esta- 
belecer a priori a positividade, negatividade ou neutralidade de uma rea- 
gao. Somente sua posigao e sua fungao especifica, no mosaico que cons- 
tioie o "pattern' de ajustamento de um dado elemento da fantasia, vira 
determinar se um comportamento ou afeto cabe nesta ou naquela cate- 
goria. 

A solugao que adotamos foi a seguinte: especificar a reagao juntan- 
do-lhes, quando classificada em categoria contraria aquela que sua propria 
denominagao indica, uma palavra designativa do tipo de ajustamento 
positive ou negative de que e parte. No exemplo citado acima, em lugar 
de anotar simplesmente "busca", registramos "busca criminosa", com 
sinal negative. 

Essa situagao se repete em certos casos de utilizagao de objetos para 
fins negatives, como por exemplo o uso que faz da maga envenenada a 
madrasta de Branca de Neve. Tomada em si mesma, a relagao entre 
madrasta e maga envenenada e positiva: utilizar-se alguem de um obje- 
to e comportar-se positivamente em relagao a ele. Entretanto, essa uti- 
lizagao e feita com vistas a um ajustamento de carater negative a situa- 
gao geral. Nao e "justo" portanto, fornecer dados para caracterizagao 
positiva, como bom objeto, a um sujeito empenhado em um "pattern" de 
comportamento que denota desajustamento. Empregamos neste caso, e 
em outros semelhantes, o recurso indicado acima; especificamos esse 
tipo de utilizagao como "utilizagao criminosa", com sinal negative. 

C. Nomenclatura dos sujeitos e objetos 

A nomenclatura dos sujeitos e objetos constitue um dos problemas 
mais arduos deste genero de analise, porque de sua precisao depende em 
grande parte a possibilidade de esclarecer as facetas mais sutis e pro- 
fundas das figuras projetadas pelos autores. Os sujeitos e objetos devem 
ser transcritos por uma forma que, embora indicando todas as suas par- 
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ticularidades, seja bastante sucinta para nao tornar por demais complica- 
do o trabalho mecanico de registro e permita ainda tcrnar patentes nao 
so as modificagoes de ordem fisica ou psiquica, pelas quais vao passando 
os elementos a medida que se desenrola a trama das fantasias, como tam- 
bem, as vicissitudes que estes atravessam. 

Alem destas exigencias, a nomenclatura dos sujeitcs e objetos tem 
que satisfazer tambem outras, relativas aos processes mecanicos de ma- 
nipula^ao do material. O computo dos resultados numericos exige a reu- 
niao em grupos dos elementos afins. Cabe a ncmenclatura indicar essa 
afinidade. Dai o alto padrao de precisao e uniformidade exigido por 
esse trabalho. 

As reagdes de um determinado sujeito-tipo — embora esse sujeito 
apresente aspectos variaveis nas diversas historias em que ocorre — te- 
rao que ser agrupadas de forma tal que todas as variantes do tipo pos- 
suam a mesma palavra chave. Ha no texto, por exemplo, maes plebeias 
e maes rainhas, maes boas e maes perseguidoras. Essas diferencas sao 
extremamente importantes e nao podem ser negligenciadas. Por essa ra- 
zao, quando encontramos uma rainha que e mae carinhosa da heroina, 
designamo-la da seguinte maneira: "mae rainha bom objeto". E isto por- 
que o exame da serie de fantasias mostrou que o carater de "mae" e 
muito mais significante que o de "rainha": a fantasia se ocupa de maes 
que podem ser ou nao rainhas, mas nao de rainhas que sejam ou nao 
maes. Se iniciassemos a locucao designativa dessa personagem pela pa- 
lavra rainha, ao proceder a ordenagao do material iriamos coloca-la em 
uma categoria que nao tem nenhum sentido dentro do contexto das his- 
torias, separando-a dos outros elementos que Ihe sao realmente afins: os 
outros tipos de mae. A fim de reunir em grupos os elementos de iden- 
tica denominacao e, portanto, de identico significado, e indispensavel que 
as palavras chaves figurem em primeiro lugar. 

Assim, a nomenclatura dos sujeitos e objetos foi por nos elaborada 
de maneira a permitir um agrupamento de todas as reagdes de um sujeito 
ou objeto-tipo, atraves de todas as historias analisadas, sob a mesma ru- 
brica. Por essa razao, os herois de ambos os sexos — que sao sempre, 
pelo menos no inicio de cada historia, meninos ou meninas — foram de- 
signados pela denominagao de: "filho" e "filha". E isto porque a caracte- 
ristica primordial desses herois e a circunstancia de encarnarem uma 
crianga que procura ajustar-se a constelagao familiar. Alias, em ultima 
analise, as historias nao sao mais que a expesigao desse esforgo adapta- 
tivo, nos seus aspectos tipicos. 

A designagao dos sujeitcs e objetos foi feita, regra geral, por meio de 
um substantive, ou, mais comumente, de uma locugao constando de um 
substantive seguido por um ou mais adjetivos e, em certos casos, um 
adverbio, secundados pelo uso de parenteses e determinados sinais. Essa 
complexidade se torna necessaria porque procuramos, pela simples no- 
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menclatura, indicar o carater do heroi, as caracteristicas mais importantes 
da sua situagao e ainda certas influencias do ambiente, como por exemplo, 
o conceito em que e tido na familia ( o que Murray chamaria "press") . 

^ Vamos ilustrar esta explana^ao examinando alguns tipos do sujeito 
filho . Na historia "Joao e Maria", o filho e apresentado apenas com 

a caracteristica de ser muito pobre. Sera entao designado simplesmente 
como "filho pobre". Ja em "O menino da Mata e seu Cao Piloto", o 
filho, alem de pobre, e cagula e orfao de mae. Procuramos indicar esta 
situagao nomeando-o: "fi.ho cagula pobre (mae -)" (4). Em "O Pa- 
tetmha", o filho cagula e tido como pouco inteligente; na sua momencla- 
tura essas duas caracteristicas sao indicadas da seguinte forma: "filho 
cagula inferiorizado intelectualmente". Um outro tipo de filho e o heroi 
de Os Tres Fios de Cabelo do Diabo", que se apresenta como pobre e 
fKDssuidor de dentes desde o nascimento. Eis aqui como o designamos: 
filho pobre (dentes +)". 

Observemos agora como sao acompanhadas pela nomenclatura as 
vicissitudes pelas quais passa o heroi a medida que se desenvolve o en- 
trecho da fantasia . Na historia cuja analise transcrevemos no Apendice 
(A Gata Borralheira), a heroina e caracterizada, de acordo com as pri- 
meiras frases do autor, pela seguinte designagao: 

filha bomta [mae moria] 
Logo depois nos informa o autor de que a madrasta e as filhas des- 

ta ahmentam senbmentos negatives para com a heroina. Esta situacao 
e indicada pela aposigao, a designagao inicial, de locugoes indicativas das 
relagoes interpessoais entre a madrasta, as filhas desta e a enteada A 
heroina passa entao a ser: 

m0rtal [.WS leias raas 

. „A aPari?ao do passannho encantado vem alterar novamente o "pat- tern afetivo que circunda a heroina. Mais uma adigao a nomenclatura 
da neroina vem registrar esse novo elemento: 

filha bonita [mae morta] [madrasta desfavoravel] [irmas feias mas des- 
tavoraveis] [passarinho encantado favoravel] 

Fmalmente, a interferencia do principe vem trazer modificagao de- 

deTnadTpor " ^ 6 ^ eSta' n0 final da ^ 

fdha bonita [mae morfa] [madrasta des/avorave/] [/qmas feias mas desfa- 
voraveis] [passarinho encantado favoravel] qpa (c) princesa 

(4). Ver lista de sinais, que figura a pg. 67. 
(5). —* Ver lista de abreviagSes, a pg. 67. 
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A serie de locugoes designativas, que comega por caracterizar a he- 
roina, vem depois, na sua complexidade crescente, acompanhando-lhe o 
destine, de tal forma que se pode, lendo apenas as designacoes que se su- 
cedem, ter uma ideia do entrecho da fantasia, do colorido afetivo das 
situagoes sucessivas e ainda das relagoes interpessoais e respectivas in- 
fluencias no "pattern" de ajustamento projetado. Examinemos a lista 
de locugoes sucessivas que designam a heroina na historia que estamos 
focalizando. Para economia de espago algumas palavras foram substi- 
tuidas pelas abreviagoes e pelos sinais convencionais que adotamos e 
cujas listas figuram na pg. 67. 

1. fi'.ha bni. [mae -] 
2. filha bnt. [mae -] [madr. X] [irmas feias mas X] 
3. filha bnt. [mae -] [madr. X] [irmas feias mas X] [passarinho 

enct. ♦«] 
4. filha bnt. [mae -] [madr. X] [irmas feias mas X] [passarinho 

enct. ♦«] qpa princesa. 

Comparando as listas de locugoes designativas referentes aos herois 
de uma serie de fantasias, muito se pode depreender quanto aos estereo- 
tipos do autor. Nas dez historias em estudo, observamos que os elemen- 
tos que figuram na lista de locugoes designativas que acabsmos de trans- 
crever, constituem — na sua natureza, na ordem em que aparecem e 
na influencia que exercem sobre o destino do heroi — um esquema pa- 
drao ao qual se submetem todas as historias estudadas aqui. Esse esque- 
ma acha-se exposto na pg. 57: "Vicissitudes pelas quais passam os herois". 

D. Os processes Mecanicos de Registro das Reagoes 

Como indicamos acima, a unidade que consideramos um item para 
tabulagem foi a reacao: comportamento de um sujeito em face de um 
objeto. Analisando o texto frase por frase, anotamos os itens a serem 
tabulados em folhas de registro, na ordem em que se apresentam. As 
folhas de registro sao divididas em cinco colunas, que correspondem 
a numero, sujeito, objeto, tipo e categoria da reagao (") . Por esse sis- 
tema anotamos 3.065 reagoes, numero esse que corresponde a totalidade 
de comportamentcs manifestados na serie de fantasias analisadss. 

Ao proceder a analise, c numero de cada item e ano ado no texto, 
no inicio da frase de onde foi extraido. Isto permite voltar ao material 
original sempre que se queira fazer uma corregao ou revisao do trabalho. 

Uma vez registradas todas as reagoes constantes das historias, na 
ordem em que se apresentam no texto, faz-se necessario agrupa-las con- 
forme o ponto de vista sob o qual se pretenda estuda-las. Isto tanto po- 

(6). — Ver Apendice. 
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de ser feito a partir dos sujeitos como dos objetos ou das proprias rea- 
goes. Para tornar possivel essa manipulagao, os itens sao transferidos 
para fichas, onde aparecem na seguinte ordem: sujeito, objeto, reagoes 
(acompanhadas da frequencia e do sinal respectivos). 

Reproduzimos a seguir, como exemplo, as fichas relativas as reagoes 
da "madrasta" para com a "filha", tal como aparecem na historia cujo 
texto e respectiva folha de registro de reagoes transcrevemos no Apen- 
dice. 

S.: madrasta ma 

O. filha bnt [mae -] 

R. sadismo / - 

S.: madrasta ma 

O.: filha bnt [mae -] [madr. ma X] [irmas feias mas X] 

R. : inferiorizagao / 
dominio coercitivo / / / 

S. madras a ma 

o. filha bnt [mae -] [madr. ma] [irmas feias mas X] 
[passarinho enct. <-«] 

R. : frustragao / 
punigao / - 
menosprezo / 
provagao / / 
gratificagao: prcm. de — sm. / 
traigao / / - 
coiera / - 
inf. material / / 
inibigao / - 
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A extrema mobilidade das fichas permite dispor o material de acor- 
do com varios criterios, conforme o aspecto que se pretenda focalizar. 
Assim, pode ser ele organizado conforme a ordem alfabetica dos sujeitos, 
dos objetos ou das rea^oes; ou ainda, segundo a ordem de frequencia cres- 
cente ou decrescente de qualquer um desses tres fatores. 

Essas diferentes disposigoes vao servir de base a elaboragao de ta- 
belas de varios tipos, organizadas a partir dos sujeitos, dos objetos ou das 
reagoes. 

Vejamos quais sao as tabelas organizadas a partir dos sujeitos: 

I — Tabela completa da frequencia das reagoes dos sujeitos (') 

£ uma copia, em forma tabular, dos itens que figuram nas fichas 
quando arrumadas segundo a ordem alfabetica dos sujeitos. Esta tabela 
nos fornece uma lista completa dos sujeitos em ordem alfabetica, indi- 
cando ao mesmo tempo, em relagao a cada um deles, os objetos aos quais 
reagiu, as reagoes respectivas, o total de reagoes que apresentcu, o nu- 
mero de reagoes positivas, negativas e neutras e a porcentagem que cada 
uma destas categorias representa do total de reagoes. Nesta tabela figu- 
ram todos os dados de que dispoe a pesquisa: nela estao registrados to- 
dos os sujeitos, todos os objetos e todas as reagoes, com as frequencias 
respectivas. Por essa razao, e uma tabela de diflcil manejo, onde o mate- 
rial nao se apresenta estruturado. Serve apenas como repositorio de da- 
dos e como base para todas as outras tabelas. 

II — Tabela resumida da frequencia das reagoes dos sujeitos 

Nesta tabela (n.0 1, v. pgs. 25 a 29) resume da anterior, encontra- 
mos apenas os sujeitos (tipos e sub-tipos) e o n.0 de reagoes que apresen- 
taram (.otal, n.0 absolute e porcentagem de reagoes positivas, negativaa 
e neutras). Desta tabela fcram exq.uido? os objetos. Tal como na ta- 
bela anterior, o material aqui nao se apresenta eS.ruturado. 

Ill — Tabela sumario da frequenoia da reagoes dos sujeitos, c as- 
sificados conforme a ondem decrescente de frequencia 

A tabela (n.0 2, v. pgs. 30 e 31) e um resumo da anterior, pois 
nela figuram somente os sujeitos-tipo.-, com exclusao dos sub-tipos. O 
que varia, entretanto, e a ordem de apresentagao, que ja nao e alfabeti- 
ca, como na an.erior, mas sim numerica: obedece a ordem decrescente 
de frequencia. 

\ 7). — A extensao da primeira tabela toma impossivel reproduzi-la aqui. Por essa razao 
limitamo-nos a descreve-la. 
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^•0 2 — Tabela Sumario da Freqiiencia das Reagoes dos Sujeitos, 
Classificados Conforme a Ordem Decrescente de Freqiiencia 

N® de 
ordea SUJEITOS 

T r e qua n c 

[r.+ r. - total 1* + |*- 
1® Filha 286 130 416 68 31 29 Filho (2) 1289 121 411 70 29 39 Autor |242 136 378 64 35 Pai 129 79 208 62 37 59 Imso e irmSos 75 97 172 44 55 6« Madraata 56 114 170 32 67 7® Valha 138 19 157 87 12 8« Rei 58 47 105 55 44 9« Una 42 49 91 46 53 1C9 Pada e fadaa 57 22 79 72 27 119 Paaaarinho a pasaarinbos 56 14 70 80 19 129 Inn a a irmaa 32 35 67 47 52 Marido nobre rico feio aeaaaaino 27 40 67 40 59 139 Agente nao eapocificado 45 21 66 68 31 Anao • anoea 49 17 66 74 25 

14» Para 53 10 63 84 15 15» Prfaoipe 54 4 58 93 6 
169 Pciticeira 8 36 44 18 81 
I?' Valba 21 10 31 67 32 189 Ay6 viura 29 1 30 96 3 
1S» Sapalho encantado 15 14 29 51 48 20® Dlabo 16 8 24 66 33 21 e Criado 5 15 20 25 75 | 229 Deotino 9 8 17 52 47 | Serpents alada 3 14 17 17 82 
239 Grupo social 8 6 14 57 42 249 05o 10 3 13 76 23 259 Amigae 9 2 11 81 18 
269 Moleiro 9 1 10 90 10 

Bandido a bandidoa 6 4 10 60 40 
Cavalo a cayalos 8 2 10 80 20 

279 Baro.ueiro encantado 3 5 8 (3) 289 Vcz enoantada 7 0 7 
299 Arvcre 0 Arrores 0 6 6 

Mia^ria 0 6 6 
Princesa e princeaas 6 0 6 
Palnha (4) 3 3 6 
Sentinela 6 0 6 

309 Baba ouratiya perfunada 5 0 5 
Cisne branco 5 0 5 
Uoleira 5 0 5 
Pedras 0 5 5 

(1) No c^lculo das porcenta^ana foram deBprezadae as fragoes. 
(2) 0 eujelto "Fllho" apresenta utna reagao neutra. 
(3) Nao foram computadas as porcentagena relatiyas aos itens qu« apresen- 

taram um total da reaqoes inferior a 10. 
(i) Quando nao 4 mae ou nadrasta do her6i. 

(continua na pg. seguinte) 



Tab&la n.0 2 (continuagao) 

NB de F r e q u e n c i a 
SDJEITOS orden 

* + r.+ r. - total ^ - 
31» D«ue 4 0 4 Luar 4 0 4 Fatot 4 0 4 Porta 1 3 4 Sal encantado desfavoravel 1 3 4 

; 329 Barca encantada desfavoravel 0 3 3 BoetiQa 0 3 3 Galho e galhos encantados favoravela 3 3 Ouro: llcor de — curative 2 1 3 Progenltores pobree 2 1 3 
33® Alfinetes encantados desfavorarsis 1 1 2 

Animaie ferozee 2 2 
Cheque 1 1 2 
Clnzas encantadas desfavoraveia 1 1 2 
EliBlnaqao 2 0 2 
Eaposa 2 0 2 
Pone 0 2 2 
Pormigae 2 0 2 
Paldoio encantado da fera encantada 2 0 2 

349 Aventureiroe 1 0 1 
Camondongo 0 1 1 
Carruagem de ouro e brllhantes 0 1 1 
Castelo encantado 0 1 1 
"Cotnadrea" 1 0 1 
Entrega dos renos a urn passageiro 1 0 1 
Escuridao 0 1 1 
Estrada encantada desfavoravel 0 1 1 
Pilhaa 1 0 1 
Filhos 1 0 1 
Floresta 1 0 1 
Ponte encantada 0 1 1 
Puso 0 1 1 
Ma;a envenenada 0 1 1 
Me do 0 1 1 
Kofas 1 0 1 
Moinho 1 0 1 
Pacientes nso especificados 0 1 1 
Prieao 0 1 1 
Rio 0 1 1 
Rosa encantada 1 0 1 
Roseira 1 0 1 
Sapo 0 1 1 

Total L928 1136 3065 .62. 37 

(1) Inclusive a reageo neutra do sujelto "Filho". 
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Esta tabela, por ser ordenada, ja nao e, como as precedentes, um 
simples repositorio de dados: apresentando o material estruturado, per- 
mite identificar tendencias, discernir um sentido e obter um certo grau 
de "insight" em rela^ao ao material. Ese fato torna possivel tirar as 
primeiras conclusdes, como, por exemplo; 

a) Quais sao os sujeitos mais frequentes, isto e, quais os sujeitos 
mais frequentemente catetizados pelcs autores das fantasias. Esses su- 
jeitos serao, naturalmente, os elementos preponderantes nos conflitos e 
compensagoes que a ficgao procura objetivar. Ou antes, representam 
uma das partes dessa serie de elementos: a outra sera representada pe- 
los objetos aos quais reagiram esses sujeitos. A obtengao dos dados re- 
latives a este segundo aspecto exige a elaboragao de tabelas semelhantes 
as que estamos descrevendo, mas tendo como ponto de partida os obje- 
tos e nao mais os sujeitos. Uma vez organizadas as duas series de tabe- 
las, disporemos de dados numericos relatives a totalidade dos elementos 
catetizados pelos autores da fic^ao. Vem a proposito lembrar o que si- 
gnificara, para as possibilidades de exploragao da personalidade, possuir 
uma serie de dados como esta em relacao as historias produzidas ccmo 
respostas ao T.A.T 

b) A classificacao pela ordem de frequencia permite verificar nao 
so a predominancia de certos sujeitos, mas tambem a hierarquia a que se 
subordinam na serie completa. 

Estas tres tabelas incluem a totalidade dos dados e cferecem visdes 
de conjunto. Nas que se seguem, sao focalizados os sujeitos separada- 
mente, possibilitando o estudo individual de cada um. 

IV — Tabela de frequencia don objetos aos quais reagiu o sujeito "filha" 
(1.° em ordem de frequencia) 

Nesta tabela, elaborada pela forma indicada acima, figuram, em or- 
dem alfabetica, todes os objetos aos quais reagiu o sujeito "filha", acom- 
panhados das reacoes e frequencias respectivas. Tal como as tabelas 
/ e II, e antes um registro de informagoes, sem nenhum carater inter- 
pretative (8). Indica apenas, na "linguagem dos dados", quais foram 
os objetos catetizados pelo sujeito "filha", ou seja, "na linguagem das 
construcoes", quais os objetos que, segundo o psico-dinamkmo dos au- 
tores, provocam reaches por parte desta personagem. 

V — Tabela de frequencia dos objetos aos quais reagiu o sujeito "filha", 
classificada conforme a ordem decrescente de frequencia (n.0 3 - 
v. pgs. eeguintes). 

A classificagao por ordem de frequencia, pondo em relevo a hierar- 
quia dos objetos catetizados pelo sujeito. permite deduzir ilacoes relativas 

(8). — Por essa razao deixamos de reproduzt-la aqui. 



3 — Tabela de frequSncia dos objetos aos quals reagiu o 
sujeito "Filha", classificada conforme a ordem de - 
orescente de frequSncia. 

N® de 
ordem OBJETOS 

F r e q u e n c ; . 
r.+ r. - total £ + 

1 = Fera encantada 41 8 49 83 16 
22 Marido nobre rico feio assassino 16 17 33 48 51 

1 35 Pai 18 5 23 78 21 
J 4® Casa 17 2 19 89 10 
1 5® Eliminagao 2 14 16 12 87 

62 Irmas 10 4 14 71 28 
72 Anoes 8 5 13 61 38 

Feiticeira velha 2 11 13 15 84 
82 Anel enoantado 12 0 12 100 0 

Sono 10 2 12 83 16 
92 Irmaoa 11 0 11 100 0 

102 Mae 4 6 10 40 60 
112 Prfncipe 7 2 9 
12® Abandono: situaqao de — 0 8 8 

Baile 6 2 8 
Passarinho 8 0 8 

132 Paldcio encantado 7 0 7 
142 Madrasta 3 3 6 

Sangue 0 6 6 
Sapato de ouro 4 2 6 

j 152 DesobediSnoia prdpria 2 2 4 
Deus 4 0 4 
Fuso 2 2 4 
Meias finaa 4 0 4 
Presentes 0 4 4 
Principe 4 0 4 
Quarto proibido 3 1 4 
Vestido rico 3 1 4 

162 Aliraentos 3 0 3 
Amigas 1 2 3 
Cinzas do fogao 3 0 3 
Ploresta 3 0 3 
Fome 1 2 3 
Fdrmula mdgica 3 0 3 
Frustragao 0 3 3 
Maga envenenada 2 1 3 
Roseira 3 0 3 
Vida 3 0 3 

178 Caddveres 0 2 2 
Cama 2 0 2 
Camponesa 1 1 2 
Canibalismo 0 2 2 
Castelo 2 0 2 
Chave do quarto proibido 0 2 2 
Clsne branco 2 0 2 
Doces 2 0 2 
Frutaa 1 1 2 
Galho e galhos 2 0 2 
Me rcadora 1 1 2 
Mesa 2 0 2 

1, No o^loulo das porcontagens foram desprezadas as fragoes. 
2. Nao foram computadas as porcentagens relativas aos itens que 

apresentaram um total de reaqoes inferior a 10. 

(continua na pg. seguinte) 



Tabela n.0 3 (continuagao) 

No de 
crdem 0 B J E T 0 S 

F r e q u 6 n c i a 

• r.+ r. - 
1 

t o tr I , 
1 

- + K - 
Montanha e montanhas 2 0 2 
Pao 2 0 2 
Pedras e pedras preciosaa 2 0 2 
Port a 1 1 2 f Talher e talheres c 2 

1 182 Afastamento da casa da feiticeira 0 
Animals ferozes C 1 I I j 
Eebida dos anoea 1 0 1 i 
Campo 1 0 1 i 
Carruagem 1 ci 1 1 
Choque 1 C 1 i I 
Choupana 1 0 1 ! 
Colar 1 0 1 
Copos 1 0 1 
Coroa de ouro 1 0 1 
Criado 1 0 1 
Eapinhos 1 0 1 
Familia 1 0 1 
Felicldade 1 0 1 
Filho pb. [dentes tf [rei X] 1 0 1 

1 
Flor 1 0 1 1 
Fogo 1 0 1 1 
Joias 1 0 1 
Lagoa 1 0 I 
Mis^ria 1 1 
Mobllia 1 0 1 
Noite: escurldao da — 1 1 
Ouro: licor dl — curativo 1 1 
Ouro; pente de — envenenado 1 0 1 
Paldcio 1 0 1 
Pftnico 1 0 1 
Pobrea 1 0 1 
Pratoa 1 c 1 
Quarto 1 0 1 
Reis e rainhas 1 0 1 
Rosa 1 0 1 
Sadismo da madrasta rod 1 1 
Servigo da casa 1 0 1 
Tentagao 1 0 1 
TOrre 1 0 1 
Tvimulo da mae 1 0 1 
Velhd 1 0 1 

286 130 416 68 3! 
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as caracteristicas desta personagem e do seu papel no drama que a ficgao 
visa a objetivar. 

Vamos indicar, a titulo de exemplo, algumas das informagoes que 
nos pode fornecer esta tabela: 

a) Entre os 20 objetos mais frequentes figuram todos os protago- 
nistas da situagao edipeana, bem como seus representantes. 

b) Nesse numero se contam tambem os simbolos falicos. 

c) Os tres objetos mais frequentes pertencem a serie paterna, e a 
filha demonstra para com eles um alto grau de positividade, embora no 
grupo figure tambem um pessimo objeto: o "marido nobre rico feio as- 
sassino". 

As tabelas deste genero destinam-se a fornecer minuciosos informes 
relatives ao "pattern" de ajustamento de cada elemento, possibilitando, 
ao mesmo tempo, estabelecer comparagoes entre os varios "patterns" 
individuais. Nesta apresentagao do trabalho, porem, nao incluiremos 
essas analises individuais. Delas nos utilizaremos quando necessario, mas 
nao as transcreveremos na Integra. 

As demais tabelas do sujeito pautam-se pelo modelo destas duas 
ultimas: de acordo com a ordem em que aparecem na tabela 2, elabo- 
ramos, para cada sujeito, duas tabelas de frequencia dos objetos respec- 
tivos: uma obedecendo a ordem alfabetica dos objetos e outra classifi- 
cada conforme a ordem de frequencia dos mesmos. 

Quanto as tabelas relativas aos objetos, foram elaboradas pela mes- 
ma forma das que acabamos de descrever. A unica diferenga e que tern 
seu ponto de partida nos objetos. Para isso se torna necessario reordenar 
as fichas nas quais foram copiadas as reagoes, dispondo-as em ordem al- 
fabetica dos objetos e nao mais dos sujeitos. A primeira tabela sera, por- 
tanto: "Tabela completa da frequencia dos objetos (tipos e sub-tipos, su- 
jeitos que reagiram a cada objeto e frequencia dessas reagoes)". 

A segunda sera: "Tabela resumida da frequencia dos objetos" — 
resume da anterior, registrando os objetos-tipos e a frequencia com que 
provocaram reagoes dos sujeitos. 

A terceira tabela sera: "Tabela da frequencia dos objetos, classifi- 
cados conforme a ordem decrescente de frequencia" — ou seja, uma reor- 
denagao estruturada da anterior. E assim por diante, ate esgotar a lista 
dos objetos. 

Elaboramos ainda um terceiro tipo de tabelas, as quais chamamos: 
"tabelas combinadas" e que apresentam a frequencia total de ocorrencia 
de cada elemento, em toda a serie de fantasias. Para obter esse resultado, 
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scmamos as frequencias obtidas em relagao a cada elemento como sujeito 
e como objeto. 

A organizagao destas tabelas combinadas obedeceu as mesmas nor- 
mas das anteriores. Rreproduzimos aqui somente um fragmento da ta- 
bela de frequencia dos sujeitos e objetos, em ordem decrescente de fre- 
quencia, fragmento este que indue apenas os 20 elementos mais frequentes 
(n.0 4 - v. pg. seguinte). 

IV. EXPLORACAO DO MATERIAL 

Uma vez elaboradas as tabelas, podemos passar a exploragao do 
material coligido. Essa exploragao pretende, como ficou dito, esclarecer 
os dinamismos projetados (desejos, impulse, conflitos), as compensagoes 
e defesas oferecidas, e ainda os "patterns" de ajustamento e as relacoes 
inter-pessoais e objetais. 

A. Os Elementos 

Como esclarecemos a pg. 12 n., designamos por "elemento" qualquer 
pessoa, objeto material, instituicao ou outro fenomeno que se apresente 
como sujeito ou objeto nesta serie de fantasias. O registro meticuloso 
dos dados permite conhecer a totalidade desses elementos, do mais signi- 
ficative ao mais irrelevante, bem como o numero absolute e relative de 
vezes que foi catetizado pelos autores. Nao nos sentimos autorizados a 
afirmar que a maior frequencia corresponda a catetizacao mais intensa, 
ou melhor, que a catetizacao manifest a — expressa, no material anali- 
sado, pela frequencia de ocorrencia de um elemento — corresponda a 
catetizacao latente, isto e, a uma polarizacao de afeto, no nivel do incons- 
ciente, sobre um determinado elemento. Nao e impossivel que um sujei- 
to ou objeto escassamente frequente tenha sido investido de alta carga de 
afeto. O mecanismo do "deslocamento", identificado originariamente na 
elabora^ao onirica, mas atuante tambem na elaboracao da fantasia — 
que nao passa de um sonho submetido a adequada elaboracao secundaria 
— tornaria possivel um desvio do acento afetivo, responsavel pela re- 
duzida frequencia de um elemento altamente catetizado. Todavia, se 
nao dispomos de base teorica para equacionar frequencia e intensidade 
de catetizagao, os dados obtidos nesta analise parecem indicar pelo me- 
nos uma tendencia nesse sentido: os elementos mais frequentes sao jus- 
tamente os que a psicanalise aponta como maiores polarizadores de afeto 
nos conflitos projeiados atraves da serie de histbrias analisadas. Esta 
coincidencia se tornara evidente se examinarmos a tabela n.0 4, na qual 
figuram os 20 elementos mais frequentes na s§rie de historias, em ordem 
decrescente da frequencia total que apresentaram como sujeitos e como 
objetos. 
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N.0 4 — Tabela combinada da frequencia dos 20 sujeitos e objetos mais 
frequentes, classificados conforme a ordem decrescente de 
frequencia. 

N2 de 
ordem Elementos 

F 1 e q u 6 n c 1 

r.+ r. - total ^ + i - 

12 Filha 625 322 947 65 34 
22 Filho (") 553 233 787 70 29 
3s Autor 242 136 378 64 35 
42 Pai 201 124 325 61 38 
52 Iraaoa 145 148 293 49 50 
62 Madrasta 71 147 218 32 67 
72 Velho 174 24 198 87 12 
82 Beis 82 66 148 55 44 32 Mae 69 79 148 46 53 

102 Fada a fadaa 89 51 140 63 36 
112 Fera 10 3 36 139 74 25 
122 Marido nobre rico feio aasaesino 50 69 119 42 57 
13a Faaaarinbo e passarlnhos 84 16 100 84 16 
142 Irmaa 45 48 93 48 51 
159 Anno e anoes 63 22 85 74 25 
162 Principe 69 14 83 83 16 
17 a Agente nao eapeoificado 54 23 77 70 29 
182 Feitioeira 11 59 70 15 84 
192 Velba 34 18 52 65 34 
202 Avd viuva 44 3 47 93 6 

(") 0 Filho apresenta uaa z-eac&o aeutra. 

De acordo com essa tabela, os 10 elementos mais frequentes sao os 
seguintes: 

1.° — Filha 6.° — Madrasta 
2.° — Filho 7.° — Velho encantado 
3.° — Autor 8.° — Reis 
4.° — Pai 9.° — Mae 
5.° — Irmao e irmaos h-*

 
O

 O — Fada e fadas 

Como vemos, os elementos constantes desta lista (com excegao do 
autor) sao todos membros da constelagao familiar, que se apresentam 
em pessoa ou por intermedio de seus representantes no reino da fanta- 
sia. Essa simples verificagao de frequencia ja permite identificar os pro- 
tagonistas mais importantes do drama de conflitos e compensagoes pro- 
jelado nas historias, tornando possivel, ao mesmo tempo, situar o cena- 
rio desse drama: a situagao familiar. 
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B. Tipos de Elementos Significantes 

Ao iniciar a analise de uma historia, a primeira tarefa consiste em 
caracterizar, tao exatamente quanto possivel, os elementos mais impor- 
tantes, a comegar, naturalmente, pelo heroi. 

A caracterizagao exata e indispensavel para que se possa compreen- 
der o sentido do elemento e de suas relagoes pessoais ou objetais. 
Alem disso, como dissemos acima, a nomenclatura que vai individualizar 
o elemento deve ser muito precisa para que ele possa ser colocado en- 
tre os da mesma categoria. 

A caracterizagao dos elementos se faz pela verificagao dos atribu- 
tos que o autor empresta ao elemento. O estudo desses atributos nos 
pode revelar muita coisa sobre os estereotipos peculiares ao autor. 

Passemos a examinar um a um os elementos mais frequentes. 
1.°) Filha (aparece como heroina em 6 historias: Branca de Neve, 

A Gata Borralheira, Joao e Maria, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, 
O Barba Azul). 

1. A Filha e quase sempre bonita (5 casos em 6) e jamais expres- 
samente feia. 

2. Em tres casos sobre 6 e orfa de mae. 
3. Somente em um caso e orfa de pai. 
4. A mae, em relagao a filha, e ambivalente: em 2 casos e bom 

objeto; em um caso e mau objeto. 
5. O pai, em relagao a filha, e objeto bom e intermediario: jamais 

mau objeto. 
6. Em dois casos a filha tern madrasta, e esta e mau objeto. 
7. Nos dois casos em que tern irmaos do sexo masculine, estes sao 

bons objetos. Nos 3 casos em que possue irmas, em dois estas 
sao maus objetos. 

8. A filha e nobre em 2 casos sobre 6. 
9. E quase sempre rica: pobre somente em um caso. 

10. E sempre boa. 
Na caracterizacao da filha predominam aspectos positives, que a 

elevam dos pontos de vista estetico, financeiro e moral. E hostilizada 
pela madrasta e pelas irmas e apoiada pelcs irmaos do sexo masculino. 

Sub-tipos: 

1. Filha bonita [mae -f ] [pai -]   O Barba Azul 
2. Filha bonita cacula boa [mae -] [pai -)-]  Bela e a Fera 
3. Filha bonita princesa [mae -)-] [pai +] .... A Bela Adormecida 
4. Filha boni.a princesa [mae -] [pai -f]   Branca de Neve 
5. Filha bonita [mae -] [pai -|-]   A Gata Borralheira 
6. Filha pobre [mae X] [pai -)-]  Joao e Maria 
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2.°) Filho (aparece como heroi em 5 historias; Joao e Maria, O 
Menino da Mata e seu Cao Piloto, A Baba do Passarinho, O Patetinha, 
Os Tres Fios de Cabelo do Diabo). 

1. Os autores nada dizem quanto ao aspecto fisico do filho. 
2. Em 3 casos sobre 5 nao aparece a mae (morta em um caso, sem 

referencia alguma em 2). 
3. Em nenhum caso e orfao de pai. 
4. A mae jamais e bom objeto: em um caso e mau objeto e em 

outro e objeto intermediario. 
5. O pai e bom objeto em um caso, intermediario em 2, mas jamais 

mau objeto. 
6. Tres vezes em cinco o filho e cagula. 
7. Nos 3 casos em que tern irmaos, estes sao mais velhos e maus 

objetos. A unica irma e bom objeto. 
8. O filho e sempre plebeu. 
9. Em 3 casos e pobre e em nenhum e rico. 

10. E sempre bom. 
11. Em um caso e intelectualmente inferior. 
12. Em um ca?o e possuidor de dentes (simbolo falico) desde o nas- 

cimento. 

A caracterizagao do filho gpresenta um colorido ambivalente, com 
predominancia dos traces negatives. Os autores elevam-no do ponto 
de vista moral, mas inferiorizam-no social e financeiramente. Nao se 
referem ao seu aspecto fisico e em um caso apontam-no como intelectual- 
mente inferior. Em compensagao, em um caso tambem o apresentam 
como um prodigio, por ter nascido com dentes. Apresentam-no quase 
sempre como cagula. E hostilizado pela mae e pelos irmaos mais velhos. 

Sub-tipos: 

1. Filho cagula [mae ?] [pai -)-]  A Baba do Passarinho 
2. Filho cagula inferiorizado intelectualmente [mae ?] [pai -[-] •••• 
 O Patetinha 
3. Filho cagula pobre [mae -] [pai -}-] . . . . O Menino da Mata e seu 

Cao Piloto 
4. Filho pobre [dentes -{-] [mae -[-] [pai -f-] . . Os Tres Fios de Cabe- 

lo do Diabo 
5. Filho pebre [mae X] [pai 4-]   Joao e Maria 

3.°) Pai (figura em 9 historias: Branca de Neve, A Gata Borralhei- 
ra, Joao e Maria, A Bela Adormecida, O Menino da Mata e seu Cao Pi- 
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loto, Os Tres Fios de Cabelo do Diabo, A Bela e a Fera, O Patetinha, 
A Baba do Passarinho). 

1. Dentre 10 pais, somente um e morto. 
2. Nao ha referenfcia ao aspecto fisico do pai. 
3. O pai e nobre em 2 casos e plebeu em 7. 
4. Em dez cesos, o pai e viuvo em 4. A mae entretanto nao e 

mencionada em outros tres casos. 
5. O pai e rico em 4 casos. 
6. Em 3 casos o pai e bom e nos 6 restantes e intermediario ou neu- 

tro. Jamais e mau objeto. 

A eliminagao da pai e extremamente rara. Nao ha uma nitida ele- 
va^ao social ou financeira dessa figura; todavia, ela e apresentada como 
objeto bom, intermediario ou neutro, mas nunca mau. A existencia do 
pai — ou sua morte, que ocorre em um caso — e sempre claramente in- 
dicada: em nenhum caso se observa falta de referencias que nos possa 
deixar em diivida quanto a existencia ou nao da figura paterna. Ja a 
respeito da mae, ha muito maior indeterminagao: em 3 historias, o au- 
tor simplesmente deixa de menciona-la. 

Sub-tipos Frequencia Historias 

1. Pai   3   Os Tres Fios de Cabelo do Diabo, 
A Baba do Passarinho, O Patetinha. 

2. Pai pobre   2   Joao e Maria, O Menino da Mata e 
seu Cao Piloto. 

3. Pai rei   2   A Bela Adormecida, Branca de Neve 
4. Pai rico viuvo... 2 A Gata Borralheira, A Bela e a Fera. 

4.°) Mae (aparece em 7 historias: Branca de Neve, A Gata Bor- 
ralheira, A Bela Adormecida, Joao e Maria, Os Tres Fios de Cabelo do 
Diabo, O Barba Azul, O Menino da Mata e seu Cao Piloto) 

1. Em 3 casos a mae e morta no inicio da historia, e em outros 3 
(A Baba do Passarinho, O Patetinha, A Bela e a Fera) nao se 
faz referencia alguma a sua existencia. 

2. Nao ha referencia ao aspecto fisico da mae. 
3. A mae e nobre em 2 casos apenas. 
4. Dentre as 4 maes vivas, uma e viuva. 
5. A mae e rica em 4 casos. 
6. E boa em 3 casos, intermediaria em 1 e ma em 1. 

Em 6 casos a mae e eliminada logo no inicio da historia, quer pela 
morte expressa, quer pela ausencia de qualquer referencia a sua existen- 
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cia. Compare-se o caso do pai, que e morto uma so vez em 10: nas 9 
historias restantes ha referencia expressa ao pai — sua existencia nunca 
fica indetrminada. Nao ha tendencia predominante a elevar social e econo- 
micamente a mae. Quanto ao carater, a apresentagao e ambivalente: 3 
maes boas, ao lado de 1 intermediaria e uma francamente ma. £ precise 
notar, entretanto, que uma mae boa e duas neutras morrem ao iniciarem- 
se as historias respectivas. Somando as 3 maes a cuja existencia nao se 
faz referencia e que podem, do ponto de vista psicologico, ser consideradas 
mortas, teremos 6 maes inatuantes; restam, portanto, 4 maes atuantes, 
das quais 2 sao bons objetos, uma e objeto intermediario e uma e mau 
objeto. 

Sub-tipos Frequencia Historias 

1. Mae morta  2. . 

2. Mae Pobre  2. . 

3. Mae Rainha  1 , 
4. Mae rainha morta 1 
5. Mae viuva  1 , . 

O Menino da Mata e seu Cao Piloto, 
A Gata Borralheira. 

Joao e Maria, Os Tres Fios de Cabe- 
lo do Diabo. 

A Bela Adbrmecida 

5.°) Irmihs (9) figuram em 5 historias: (Joao e Maria, O Barba 
Azul, A Baba do Passarinho, O Patetinha, O Menino da Mata e seu Cao 
Piloto). 

1. Nao ha referencia ao aspecto fisico dos irmaos. 
2. Na grande maioria sao mais velhos que o heroi: 10 em 13. E 

nos tres casos restantes nao ha referencia a idades relativas. 
3. Os irmaos sao sempre plebeus, isto e, os herois nobres nao tem 

irmaos. 
4. Nenhum irmao e rico. 7 sao expressamente pobres. 
5. Quanto ao carater, os maus sobrepujam de longe os bons. 

Os irmaos sao projetados preponderantemente sob aspectos nega- 
tives: sao todos plebeus e, na grande maioria, pobres. Quanto ao carater, 
predominam os maus. E e preciso acentuar que os maus sao justamente 
os mais velhos: os 3 irmaos bons sao aqueles em relagao aos quais nao 
ha referencia a posigao na serie fraterna. Os irmaos aparecem de prefe- 
rencia nas historias em que o heroi e do sexo masculine; nestas sao sem- 
pre mais velhos e maus objetos, que perseguem o irmao cagula. Quando 
aparecem ao lado de heroinas, nao ha referencia a idade relativa e sao 
sempre bons objetos: ajudam, protegem e consolam a irma. 
(9). —— Incluimos "irmao" e "irmaos" sob a mesma rubrica porque, tanto coletiva como in- 

dividualmente, apresentam identicas caracteristicas. 



— 42 — 

Sub-tipos Frequencia Historias 

1. Irmao pobre  
2. Irmaos  
3. Irmaos mais velhos. . . 

1 
2 
4 

Joao e Maria 
Barba Azul 
A Baba do Passarinho, O Pate- 

tinha. 
4. Irmaos mais velhos po- 

bres ladrdes  6 O Menino da Mata e seu Cao 
Piloto. 

6.°) Inmas (10) (figuram em 4 historias; Joao e Maria, A Gata Bor- 
ralheira, A Bela e a Fera, O Barba Azul). 

1. Quanto ao aspecto fisico, a beleza e a fealdade parecem estar 
divididas equitativamente entre as irmas. 

2. O lugar das irmas na serie fraterna e variavel. 
3. Sao todas plebeias: os herois nobres nao tern irmas. 
4. O nivel economico e variavel. 
5. O numero de irmas mas e o dobro do de irmas boas. 

A unica tendencia nitida se refere ao carater das irmas: sao predo- 
minantemente mas, e essa hostilidade se dirige sempre contra outra 
irma — jamais contra um irmao. 

Observando em conjunto o grupo formado por irmaos e irmas, no- 
tamos: 

1.°) Solidariedade de irmao para irma e vice-versa. 
2.°) Hostilidade de irmao para irmao e de irma p?ra irma. 
3.°) Hostilidade de irmao para irma e vice-versa: nao existe. 

Sub-tipos Frequencia Historias 

1. Irma   1  O Barba Azul 
2. Irma pobre  1  Joao e Maria 
3. Irmas mais mogas. . . . 2  A Gata Borralheira 
4. Irmas mais velhas. ... 2  A Bela e a Fera 

7.°) Madrasta (figura em 2 historias: Branca de Neve, A Gata Bor- 
ralheira) . 

A caracterizacao da madrasta so apresenta tendencia perceptivel 
em relagao ao carater: quanto ao aspecto fisico, "status" social e nivel 

(10). — Cf. nota relativa a "irmaos", pg. 41. 
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economico, nao ha estereotipo. Entretanto, em relagao ao carater, os au- 
tores aderem rigidamente ao padrao classico da madrasta mau objeto. 
Alias, esta colocada em 2.° lugar em porcentagem de reagoes negativas, 
como veremos ao discutir os tipos de reagoes de cada elemento. E sobre- 
pujada nesse aspecto somente pela feiticeira velha. 

Sub-tipos Frequencia Historias 

1. Madrasta ma  1   A Gata Borralheira 
2. Madrasta rainha bonita ma 1  Branca de Neve 

8.°) Avo viuva (aparece em 1 historia: O Menino da Mata e seu 
Cao Piloto). 

A avo e uma velhinha pobre e obscura, mas essencialmente boa: e, 
como veremos mais adiante, o elemento que obtem mais alta porcentagem 
de reagoes positivas. Notar que a avo, unica figura feminina decidida- 
mente bom objeto, e viuva. 

9.°) A iamilia 

1. Na familia e mais frequente a eliminagao da mae que do pai. 

2. Dos tres pais viuvos, 2 voltam a casar-se. A unica mae viuva 
nao o faz. 

3. Em oito familias os filhos sao todos do mesmo sexo. 

4. Predominam as familias plebeias: 8 em 10. 
5. Quanto ao nivel economico, nao ha tendencia nitida: 3 familias 

sao ricas, 3 sao pobres e em relagao a 4 nao ha referencia nesse 
sentido. 

Nesta serie de fantasias nao se verifica a tendencia a exaltar a as- 
cendencia do heroi, ou seja "o romance familiar do neurotico", observado 
por Freud em seus pacientes e identificado por Rank nos mitos relatives 
ao nascimento do heroi (16, pp. 65, segs. ) . Realmente, nao ocorrem nos 
contos analisados as caracteristicas dessa fantasia paranoide, que atribue 
ao heroi uma ascendencia nobre e rica, quando nao semi-divina. Parece 
haver uma leve tendencia nesse sentido em relagao a filha: como vimos, 
nas 6 historias em que ocorre, a filha e rica em 3 e nobre em 2. No caso 
do filho, porem, a tendencia parece ser exatamente contraria: e sempre 
plebeu e jamais rico. E verdade que acaba sempre por alcangar fortuna, 
acompanhada, em alguns casos, de aristocracia. A provavel explicagao 
dessa peculiaridade dos contos analisados sera discutida quando estudar- 
mos os conflitos projetados. 



— 44 — 

10.°) Principe (11) (aparece em 4 historias: (Branca de Neve, A 
Gata Borralheira, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida) . 

O pnncipe e uma figura positivamente caracterizada; mogo sempre, 
bonito em um caso e feio em nenhum, desposa sempre a heroina. 

11.°) Rei (aparece em 5 historias; Branca de Neve, A Gata Bor- 
ralheira, A Bela Adormecida, A Baba do Passarinhc. Os Tres Fios de Ca- 
belo do Diabo). 

O rei e um objeto ambivalente. Somente em dois casos tern inter- 
ferencia direta na vida do heroi: em um deles e malvado e perseguidor 
(e hostiliza justamente o heroi que nasceu com denfes); no outro, e bom 
e paternal. £ de notar-se que, neste ultimo caso, e cego, o que equivale a 
dizer: castrado, 

Sub-tipoa Frequencia Historias 

1 • Rei   3  Branca de Neve, A Gata Bor- 

12.°) Marido (aparece como figura significativa em uma historia: 
O Barba Azul). 

O marido e nitidamente mau objeto, apesar de se Ihe atribuirem 
dois aspectcs positives: riqueza e nobreza. Entretanto, as caracteristi- 
cas inerentes a personalidade do marido sao intensamente negativas: e 
fisicamente repelerite e moralmente perverse. 

1. Andes (aparecem em 1 historia: Branca de Neve). 

Caracteristicas: bons, favoraveis a heroina. Extraem pedras pre- 
ciosas das minas e possuem grandes riquezas. Estes traces parecem 
denunciar um componente anal nessa figura. 

2. Passarinhos encantados (figuram em 3 historias: A Gata Borra- 
lheira, Joao e Maria, A Baba do Passarinho) . 

Os passarinhos tendem nitidamerite a favorecer os herois de ambos 
os sexos e a hostilizar cs irmaos e irmas perseguidores. Somente em 

2. Rei bom cego 
3. Rei mau . . . . 

1 
1 

ralheira, A Bela Adormecida. 
A Baba do Passarinho. 
Os Tres Fios de Cabelo do 
Diabo 

13.°) Simbolos falicos 

(11). — Focaliz^mos aqui scttnente os principes que aparecem como personagens secundarias; 
nao nos referimos ao heroi que se torna principe na etapa final de suas aventuras. 
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um caso sao contrarios aos herois: quando comem as migalhas de pao 
que Joac havia atirado pelo caminho para garantir a volta a casa paterna 
(Joao e Maria). Entretanto, esses mesmos passarinhos e que depois 
presenteiam as duas criangas com fabulosas riquezas. 

Os passarinhos individualizados, que tem papel significativo na tra- 
ma da historia, sao sempre favoraveis aos herois. 

E de nctar-se que o passarinho, simbolo falico dassico, seja igual- 
mente favoravel ao menino e a menina (Cf. discussao da substituigao 
da mae pelo simbolo falico, a pg. 63). Note-se tambem que o passa- 
rinho encanltado, individualizado e significante, ocorre em tres histo- 
rias nas quais figura o tema do abandono, em piano quer central, quer 
secundario (Joao e Maria, A Gata Borralheira, A Baba do Passarinho). 

Os passarinhos encantados sao; 

a) Favoraveis ao heroi em duas historias; Joao e Maria, A Baba 
do Passarinho. 

b) Favoraveis a heroina em duas historias: Joao e Maria, A Gata 
Bcrralheira. 

c) Desfavoraveis aos irmaos e as irmas perseguidores em duas 
historias: A Baba do Passarinho, A Gata Borralheira. 

3. Serpente alada (aparece em uma historia). 

A figura da serpente alada ocorre em relagao a parte prbpriamente 
edipeana da historia "A Baba do Passarinho": e a carcereira da fada en- 
cantada, e persegue o heroi,, com quern esta vem a casar-se. 

4. Pequenos animais: formigas e abelhas. Ocorrem em uma histo- 
ria (O Patetinha); sao favoraveis ao heroi e frustradores em relagao 
aos irmaos maus objeftos. 

5. Fuso. Aparece em uma historia (A Bela Adormecida) e e desr- 
favoravel a heroina. 

14.°) Baba Curativa Perfumada (produzida pelo passarinho encan- 
tado atraves do bico) . Aparece em uma historia: A Baba do Passarinho. 

E' favoravel ac heroi e ao rei bom cego e desfavoravel aos irmaos 
mais velhos maus objetos. 

Essa baba curativa e perfumada e provavelmente simbolo do liqui- 
do seminal, e se destina a cura especifica da cegueira (ideia do penis 
intacto e potente reconstituindo o penis castrado): restitue a vista ao 
heroi (que havia side cegado pelos irmaos mais velhos perseguidores, os 
quais, pleonasticamente, ainda Ihe roubam o passarinho encantado pro- 
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dutor da baba milagrosa) e ao rei bom cego. Neste caso o Hquido semi- 
nal compartilha do aspecto positive da urina e das fezes, que as vezes 
funcionam simbolicamente como arma ou veneno, (8, p. 62 segs.), mas 
em outros casos tern um valor positivo: objeto valicso, presente, dinheiro 
e remedio. (Cf. o emprego do licor de ouro como remedio na historia 
de Branca de Neve) . 

15.°) Velho encantado (aparece em uma historia: A Baba do 
Passarinho) . 

Bom objeto, dotado de poderes magicos, protege o heroi e possi- 
bilita-lhe a conquista do passarinho encantado cuja baba perfumada 
cura a cegueira. E' hostilizado pelos irmaos mais velhos perseguidores. 

16.°) Fadas (ocorrem em 3 historias: A Bela Adormecida, A Ba- 
ba do Passarinho, A Bela e a Fera) . 

As fadas sao ambivalentes; boas e mas, boniltas e feias. mogas e 
velhas. Apresentam a mesma probabilidade de ser bom ou mau objeto. 
Das duas fadas mas, uma persegue a heroina (A Bela Adcrmecida) e a 
outra o principe, que .ransforma em fera (A Be'.a e a Fera). 

Sub- tipos Frequencia Historia 

1. Fada boa   1   A Bela Adormecida 
2. Fadas boas   varias   A Bela Adormecida 
3. Fada Bonita Princesa Rica . . 1  A Baba do Passarinho 
4. Fada ma   1   A Bela e a Fera 
5. Fada ma velha feia   1   A Bela Adormecida 

17.°) Feiticeira (aparece em uma hstoria: Joao e Maria). 

A feiticeira e velha, feia e ma: apresenta exclusivamente aspectos 
negatives. Persegue, com designios canibalisticos, o heroi e a heroina. 

C. "Pattern" Geral de Ajustamento 

Passemos a examinar, atraves da distribuigao das reagoss positivas 
e negativas entre cs 20 elementos mais significantes, a constelagao de 
bon: e maus objetos tal como se apresenta na serie de fantasias anali- 
sadas. Deduziremos essas informagoes dos dados relatives a categoria 
das reagoes dos 20 elementos mais s gnificantes. 

Ao referirmo-nos a "elementos mais significantes", pretendemos in- 
dicar as personagens, os objetos materiais, etc., cuja atuagao e central no 
desenrolar-se do drama projetado na fantasia. No material analisado 
por este estudo, esses elementos sao tambem os que apresentam ma's 
alta frequencia, fato este que talvez constitua um argumento a favor da 
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hipotese de que os elementos ma:s frequentes sejam tambem os mais 
intensamente catetizadcs. 

Passemos a examinar a tabela n.0 5 onde estao registradas, em 
ordem decrescente das porcentagens de reagoes positivas, as porcenta- 
gens de reagoes positivas e negativas dos 20 elementos mais frequentes 
como sujeitcs e objetcs. 

N.0 5 — Tabela combinada da porcentagem de reagoes positivas e ne- 
gativas dos 20 elementos mais frequentes como sujeitos e co- 
mo objetos (classificada conforme a ordem decrescent das 

porcentagens das reagoes positives) . 

Na de 
1 =3 

Porcentagem 
Elementos 

ordem reagoea reagoes 
pos. neg. 

12 Pjt6 viuva 93 6 
22 Velho encantado 87 12 

3° Fassarinho e passarlnhos 84 16 
4a Principe 83 16 
5® Anao e anoes 74 25 

Pera encantada 74 25 
62 Agente nao especificado 70 29 

Pilho 70 29 
7fl Pilha 65 34 

Valha 65 34 
82 Autor 64 35 
9a Fada e fadas 63 36 

102 Pai 61 38 
112 Rei e reis 55 44 
122 Irmao e irmaos 49 50 
132 Inn a e irmas 48 51 
142 Mae 46 53 
152 Marido 42 57 
162 Madrasta 30 69 
172 

C Peiticeira 15 84 

Examinando essa tabela, notamos, logo de inicio, que a maior por- 
centagem de reagoes positivas foi apresentada pela avo viuva: 93%. 
Isito significa que a avo viuva exerceu e recebeu a maior porcentagem de 
reagoes positivas. Segue-se o velho encantado, com 87% de reagoes po- 
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sitivas. Temcs ai, portantc, um representante da serie materna e outro 
da serie paterna que se revelam como bons objetos (1-) por excelencia. 

Focalizando o aspecto contrario, maior porcerttagem de reacdes 
negativas, vamos encontrar; em primeiro lugar, a feiticeira, com 84% 
de reagdes negativas e, em segundc lugar, a madrasta, com 69%, isto e, 
dois representantes da serie materna, que se mostram assim campedes da 
negatividade. 

Volltando ao inicio da tabela, observamos que as posigdes indicati- 
vas de maior positividade estao, ccm excegao da primeira (conquistada 
pela avd viuva), ocupadas, ate a 5a., por representantes da serie pater- 
na e simbolcs falicos; velho encantado (87%), passarinhos (84%), 
principe (83%), fera encantada (74%) e andes (74%). E note-se 
ainda que, de todos estes elementos, nenhum pertence a realidade quoti- 
diana: ou sao seres fantasticos, como os andes, ou apresentam uma ca- 
racteristica fabulosa: o poder magico. Em resumo, sao todos imagina- 
rios. Quanto ao prdprio pai, vem situar^se muito mais abaixo, em 10.° 
lugar, com 61% apenas de rergdes positivas, porcentagem que o coloca 
praticamente entre os cbjetos intermediaries. Ao pai segue-se outra 
serie de representantes paternos, os reis, com 55% de positividade. E, 
em 15.° lugar, vamos encontrar o marido, talvez represebtante paterno. 
Vemos assim que o pai e seus representantes meis prdximos da realida- 
de, os reis e o marido, sao todes objetos intermediaries, em contraste com 
os representantes fabulosos, francamente bons objetos. 

Examinemos a situagao da mae e dos representantes maternos. 
Apds haverem ocupado o primeirc lugar, com a elta porcentagem de po- 
sitiv dade da avd viuva, os representantes maternos so reaparecem em 
7 ° lugar; ai encontramos a velha, com 65% de reagdes positivas. As 
fadas figuram em 9.° lugar — 63%. A prdpria mae so aparece em 14.° 
lugar, com 46% de reagdes positivas, o que a situa quase na fronteira do 
mau objeto. E finalmente, como ja indicamcs acima. nos dois ultimos 
lugares f guram a madrasta e a feiticeira, declaradamente maus objetos. 

(12). — O criterio numerico para classificagao de um elemento como objeto bom, mau ou 
intermediario, e o seguinte: 

Bom objeto = lOO^c a 60^ de reaches positivas 
Objeto int. = 59^ a 41% de reagdes positivas 
Mau objeto — 40% a 0% de reagdes positivas. 

Reservamos aos objetos intermediarios sdmente a faixa (lim'tada na tabela n0. 5 por 
dois tragos) em que a porcentagem de reagdes positivas e negativas se equilibra, partindo 

da nogao de que so pode ser cJDnsiderado "intermediario" aquilo que nao se inclina 
nitidamente em d'regao a qualquer dos extremes. Julgamos que 9 unidades de varia- 
gao em um ou outro sentido eram a oscilagao maxima que se poderia conceder a um 
objeto digno de ser classificado como intermediario. Por essa razao, a faixa reservada 
aos objetos intermediarios e mais estreita que a ocupada pelos dois outros tipos de 
objetos. Por outro lado, 20 unidades de deiferenga entre a porcentagem de reagoes 
positivas e negativas nos pareceram o minimo aceitavel para admit r que a balanga 
havia realmente pendido para o lado da positividade ou da negatividade. 
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Os irmaos, por sua vez, colocam-se entre os objetos intermediaries, 
com 49% de positividade, seguidos pelas irmas, com 48%. 

A primeira vislta, esta classificagao parece estar em contradigao 
com a caracterizagao que atribuimcs atras a estes dois elementos, indi- 

cando-os como perseguidores dos herois. Entretanto, e preciso considerar 
que a frequencia total que um elemento apresenta, como sujeito e 
como objeto, indue nao so as reagoes que exerce sobre o heroi e dele 
recebe, como tambem a sua atuagao para com outrcs objetos. Os ir- 
macs, por exemplo, em algumas historias competem com o heroi na 
conquista de determinados objetivos (o passari nho enceritado, a fada 
encantada, etc.); e claro que a sua atuagao para com os objetivos al- 
mejados e muito diversa da que apresentam em relacao ao rival. Assim, 
acumulam reagoes positivas, embcra se comportem nitidamente como 
maus objeitos. 

Nao se conclua, porem, que a classificagao que obtem os irmaos na 
tabela n.0 5 seja falsa. O que acontece e que esta tabela retrata o 
"pattern" total de ajustamento dos elemenltos ao mundo em geral, tal 
como e projetado na serie de fantasias. Alias, e justamente esse "pattern" 
geral que estamos focalizando ne^ta secgao. 

Para esclarecer cabalmente a atuagao dos irmaos., seria necessario, 
em primeiro lugar, distinguir no grupo "irmaosi" os varies sub-tipos, e 
depois analisar miudamente as reagoes que apresentam em relagao a 
diferentes situagoes. Esta questao se relacicna tambem com o problema 
da verdade, ao qual nos referimos na pg. 18. Neste caso, trata-se de 
estabelecer claramente qual o todo de que e parte o fenomeno em estudo. 

Destacando da totalidade das reagoes dos "irmaos" aquelas que 
foram dirigidas diretamente ao heroi, obtivemos a frequencia registra- 
da no Quadro n.0 1 — Frequencia das reagoes dos sujeitos-tipos "ir}maos 
mais velhos" para com o objeto "irmao cacula". 

Objeto Reagoes 

+ - total 
Irmao cagula 15 33 48 31 68 

De acordo com essas frequencias, os irmaos passam, de objetos inter- 
mediaries, a maus objetos, com 31% apenas de reagoes positivas. 

Mas ainda ha um fato a notar em relagao a esses sujeitos: entre 
os irmaos que reagiram ao irmao cagula, estao incluidcs os irmaos 
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pobres ladroes. £stes, entretanto, apresentam duas facetas, em fungao 
das vicissitudes que atravessaram na vida; de mogos fortes e audaciosos 
cagadores, passam a velhos e doentes, em resultado de longc encarcera- 
mento nas prisoes do rei, cujos veados costumavam matar. E entao a 
sua conduta para com o irmao cagula se altera radicalmente: de pre- 
potentes perseguidores, passam a humildes pedintes que, no seu desva- 
limento, apelam para o irmao mais mogo, transformado em prospero 
agricultor gragas ao auxilio da av6. Julgamos de interesse por em relevo 
essa mudanga de atitude, extremamente significativa para compreensao 
do mecanismo de compensagao que e parte integrante da fantasia opta- 
tiva e que discutiremos adiante, na pg. 64. Para isso elaboramos um 
quadro da frequencia das reagoes dos "irmS:s mais velhos pobres ladroes 
\X irmao cagula] doentes [J crimes proprios]" para com o irmao cagula: 

Quadro n° 2 — Frequencia das reagoes dos sujeitos "irmaos mv. pb. 
ladroes [X irmao cl.] doentes [I crimes proprios]" para com o objeto 
"irmao cl." 

Objeto Reagoes j 

♦ - total *- 

Irmao cagula 11 2 13 84 15 

Este quadro revela os irmaos mais velhos fracos e doentes transfor- 
mados em bons objetos, que se humilham perante o antigc perseguido; 
indica tambem que os irmaos mais velhos perseguidores eram objetos 
ainda piores do que nos faz crer o quadro inclusive (Quadro n.0 1), que 
se refere a tcdos os irmaos mais velhos. De fato, se subtrairmos das fre- 
quencias do Quadro n.0 1 as do Quadro n.0 2, Iteremos: 

Quadro nP 3 — Frequencia das reacdes dos sujeitos-tipos "Irmaos 
mais velhos" (com exclusao do sub-t'po "Irmaos mv. pb. ladroes [X ir- 
mao cl. ] doentes [J crimes proprios]") para com o objeto irmao cagula". 

1 Objeto R e ago e s 

i - total *- 

Irmao cagula 4 31 35 11 88 



— 51 — 

De onde podemos concluir que os irmaos mais velhos perseguidcres 
sao projetados como obje.os ainda piores que a propria feiticeira (cf. 
Tabela n.0 2, pg. 30). A significagao e a importancia deste fato serao 
bem compreendidas quando discutirmos, na pg. 58, o tema edipeano, 
tal como e projetado nas histories analisadas. 

A classificagao "objetos intermediarios" que atribuimos ao sujeito- 
tipo "irmaos", e pois verdadeira para o grupo. Isto significa que os au- 
tores projetam os irmaos, tornados em con junto, de maneira ambivalente: 
naO' revelam um estereotipo inclusive que alcance todos os t-pos dessa 
classe. Mas nao vamos concluir daqui, apressadamente, que essa ausen- 
cia de um estereotipo inclusivo denote objetividadte na concepgao da 
figura do irmao. Bem ao contrario, os autores denotam possuir varies 
estereottipos, pois estabelecem nitida distingao entre os diversos tipos 
de irmaos e o que e mais, fazem variar rigidamente a conduta destes em 
fungao do objeto ao qual se dirigem as suas reagoes. Como ja indicamos, 
nao se encontra na serie de historias um so caso de hostilidade entre 
irmaos de sexos diferentes. E' o que nos mostra o Quadro n.0 4, que 
registra a frequencia das reagoes dos irmaos para com a irma. 

Quadro nP 4 — Frequencia das reagoes do sujeito "Irmaos" ("irmab 
pb. [mae X]" e "irmaos") para Pom os objetos Irma pb. [mae X]" e 
"Irma bnt." 

Objeto R e ago e s 

+ - total *- 

Irma bnt. 3 0 3 
Irma pb. [mae 8 0 

Total 11 0 11 100 0 

De acordo com este quadro, portanto, o irmao e 100% bom objeto 
em relagao a irma. Quern nos dera que esta situagao retra.asse fielmente 
a realidade, a bem do sossego e uniao das familias! Este e um belo 
exemplo da forma pela qual a fantasia deturpa a realidade, reelaboran- 
do-a de acordo com os esttereotipos fixados pelas constelagoes psico- 
dinamicas do autor. 

Estas observagoes se aplicam tambem as irmas. 
Seria natural perguntar se, em, relagao a outros elementos, nao se 

verifica a discrepancia assinalada no casO' dos irmaos,, entre o "pattern" 
geral de ajustamento e os "patterns" especiais, referentes a situagdes 



— 52 — 

menos inlclusivas. £sse desacordo so se verifica no caso dos elementos 
que nao polarizam no heroi a totalidade do seu comportamento. E estes 
constituem mincria: na sua maior parte, os elementos altuam exclusiva- 
mente em fungao do seu papel de protetores ou perseguidores dos herois. 
Entre os que revelam outros interesses alem da influencia direta que 
exercem sobre o heroi, contam-se, elem dos irmaos e irmas, a madrasta, 
o rei mau e o rei bom cego. 

Voltando ao exame da Tabela n.0 5, verificamos que a mae vem 
colocada em 14.° lugar, manifestando-se, de modo geral, como objeto 
intermediario, tendendo a mau. E suas reagoes especificas ao filho e 
a filha conservam-na dentro da mesma categoria. 

Finalizam a lista a madrasta e a feiticeira, ambas declaradamente 
maus objetos, com 30% e 15% de reagoes positivas. 

O filho e a filha mostram-se como bons objetos (70% e 65% de 
reagoes positivas, respectivamente), apesar do clima de perseguigoes, 
dificuldades e perigos em que se movem. Isso demonstra que, embcra 
projetados como vitimas, nao liberam a agressividade que as frustragoes 
e as perseguigoes naturalmente provocam. Essa agressividade, todavia, 
e deslocada para outros elementos que, em 7 das 10 historias analisadas, 
se incumbem de castigar os perseguidcres e frustradores dos herois (o 
que afasta a hipotese da existencia de um trago masoquista na projegao 
da figura destes): 

a) a madrasta de Branca de Neve morre fulminada pelo temor de 
que seus crimes venham a ser descobertos; 

b) as irmas malvadas da Gata Borralheira tern os olhos furados 
pelo passarinho encantadc quando, cheias de inveja e odio, se preparam 
para assistir ao casamento da irma. E' interessante notar que a madras- 
ta, que agiu para com a Gata Borralheira de maneira tao sadica quanto 
as irmas. nao foi castigada. Trata-se de mais um caso de deslocamento, 
em que o desejo de vinganga contra a mae mau objeto se prcjetou, na 
fantasia, sobre as irmas, via de descarga menos perigosa; 

c) o Barba Azul e morto pelos irmaos da mulher; 
d) as irmas de Bela, heroina de A Bela e a Fera, sao transforma- 

das em estatuas, por uma boa fada, para castigo da sua malquerenga 
contra a irma cagula; 

e) em Os Tres Fics de Cabelo do Diabo, o rei perseguidor acaba 
ficando preso eternamente a barca encantada; 

f) os irmaos mais velhos perseguidores do cagula em A Baba do 
Passarinho. sao condenados a morte pelo rei e salvam-se apenas pela 
intercessao do irmao cagula, que haviam perseguido, roubado e mudlado; 

g) o heroi de O Menino da Mata e seu Cao Piloto e vingado nao so 
pelo rei, que aprisiona os irmaos mais velhos e ccnfisca-lhes os poucos 
bens, mas tambem pela doenga que transforma os irmaos perseguidores 
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em pobres invalidos, que veem a depender do irmao cagula para seu 
sustento. 

E»am'nando, em relagao ac filho e a filha, as tsbelas de reagoes, ve- 
rificamos que a proporgao de reagoes positivas e negativas1, reveladora 
do tipo de ajustamento, nao varia muito quando se tomam esses elemen- 
tos quer como sujeitos ou objetos, quer sob os dois aspectos conjunta- 
mente. Com efeito, a filha apresentou: 

como sujeito: 68% de reagoes positivas 
como objetc : 63% de reagoes positivas 
como ambos: 65% de reagoes positivas. 

O filho, por sua vez, revela a mesma porcentagem nos tres casos: 
70%. Seria de esperar que, perseguidos e maltratados como sao, apre- 
sentassem alto grau de negativadade como objetos. O que vem equilibrar 
a proporgao de reagoes positivas e negativas que recebem e justamente 
a interferenc>ia de determinados agentes (anoes, fadas, passarinhos en- 
cantados, velho encantado, etc. ), que compensam a malevolencia das 
madrastas, das feiticeiras, dos irmaos mais velhos, etc. 

E' trago tipico das "historias de fadas" incluirem a atuagao de forgas 
sobrenaturais, que se manifestam quer pro, quer contra o heroi. A essa 
forga despersonalizada e magica, demos o nome de "agente nao especifi- 
cado", indicando a sua interferencia benefica ou malefica relativamente 
ao heroi pelos adjetivos "favoravel" e "desfavoravel". Pela categoria 
predominante das reagoes desse agente nao especificado, verifica-se que 
a sua interferencia pendeu consideravelmente para o aspecto favoravel, 
sendo, pois, justificado coloca-lo entre os agentes beneficos a que nos 
referimos no paragrafo anterior, cuja agao equilibra a hostilidade dos 
t lementos perseguidcres. 

Por "reagoes do autor" queremos indicar os comentarios que por 
vezes acompanham a agao. A rigor , de acordo com a teoria projetiva que 
serve de base a este trabalho, todas as reagoes sao do autor — ou, no 
caso, dos autores, como porta-vozes da fantasia optativa popular. E' 
atraves das suas personagens, entretanto, que o autor se revela, proje- 
tando no comportamento destas os seus proprios conflitos ou solugoes, 
Discriminamos como "reagoes do autor" as manifestagoes que nao pro- 
veem diretamente de nenhum dos elementos que este poe em cena. 
Na maior parte, constam de adjeltivos ou adverbios, que qualificam o 
element© ou Ihe emprestam a agao um determinado colorido afetivo. 
Por exemplo, quando deparamos com a frase: "Mas a malvada madras- 
ta nao quis cumprir a promessa", alem da reagao da madrasta, regis- 
tramos tambem uma reagao do autor, tendo como cbjeto a madrasta, e 
que caracterizamos como; "inferiorizagao moral". O autor, naturalmente, 
jamais aparece como objeto. Como sujeito, revela apreciavel grau de 
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positividade (64%), mostrando assim que mais frequentemente elogia 
e aprova suas personagens do que as inferioriza ou censura. Se ana- 
lisarmos, entretanto, os objetos acs quais dirigiu as suas reagoes, vere- 
mos que elas se dividem, entre os diversos elementos, segundo um sen- 
se de justica tipico do codigo de valores das camadas primitivas do 
psiquismo: cs herois recebem aprovagao e encomios, enquanto que os 
objetos perseguidores sao alvo apenas de censuras e comentarios de- 
preciativos. Para com a "filha", por exemplo, apresenta uma unica 
reacao negativa, em um total de 58 reacoes; e ainda assim, essa reagao 
negativa e a infericrizagao material que indue ao caracterizar a perso- 
nagem, projetando-a como "filha pobre". Isto, porem, e uma circuns- 
tancia externa, uma condigao da vida, que nao diminue em nada o 
carater da "filha" como bom objeto. E se examinarmos esse pormenor 
nao mais no nivel manifesto, mas no piano latente, verificaremos que 
existe uma grande probalidade — talvez quase certeza — de que essa 
situagao de menina pobre e somente uma forma simbolica de indicar 
o sentimento de privagao que domina a crianca quando se julga rejeita- 
da pela mae, que projeta como mau objeto e a quern acusa, na sua fan- 
tasia, de negar-lhe alimento. E o entrecho da historia, que gira em 
torno de fantasias orais e, como diria Charles Odier (12, p. 152), 
"abandonistas", confirma cabalmente essa hipotese. 

Identipa e a atitude do autor para ccm o "filho": tres reagoes ne- 
gativas em 36. Tal como sucede com a "filha", as raras reaches negati- 
vas constam tambem da atribuigao de caracteristicas tais como pobreza, 
falta de inteligencia, baixc nivel social da familia. 

Vemos assim que o autor projeta os objetos com os quais se iden- 
tifica como isentos, no piano etico, dos psico-dinamismcs negatives, que 
projetou sobre outros elementos, os quais se incumbirao de objetivar 
os impulses proibidos e culposos, permitindo que o heroi se apresente 
"sans peur et sans reproche". 

Em relacao aos objetos perseguidores, assume atitude radicalmen- 
te oposta. Para com os "irmaos" maus, tern tres reagoes posftivas em 7; 
para com as "irmas" mas, 1 reagao positiva em 6; para com a madrasta, 
1 reagac positiva em 16 e para com a feiticeira nenhuma reagao positiva. 
ao lado de 8 negat^vas. 

1. A projegao do Dinamismo AJetivo no 
"Pattern" Geral de Ajuatamento 

Com base nas observagoes feitas acima, relativamente a contextu- 
ra dos tipos de ajustamento projetados nas historias, prccuramos agora 
tirar algumas conclusoes gerais que revelem o sentido profundo das ten- 
dencias identificadas no "pattern" geral de ajustamento. 
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O fato de serem os objetos bons e maus per excelencia — a avo 
viuva e o velho encantado de um lado, a madrasta e a feiticeira de 
outro — representantes das series materna e paterna, e nao os proprios 
progenitores, vem mostrar: 

a) que os progenitores nao se mostraram satisfatorios como pola- 
rizadores do amor: foi necessario arranjar-lhes substitutes idealizadcs, 
como a avo viuva e o velho encantado. Note-se que a avo, unico repre- 
sen'tante da serie materna que alcancou alta positividade, e viuva; 

b) que esiste na contextura do ajustamento geral uma grande re- 
sistencia a descarregar os sentimentos hostis diretamente sobre os pro- 
genitores: a exteriorizagao desse afeto negative so conseguiu obviar a 
inibigao resultante da angustia deslocando-se sobre substitutes dos pro- 
genitores . 

O pai e os representantes paterncs foram projetsdos como possui- 
dores de um grau de positividade relativamente mais alto que o da mae 
e dos representantes matemcs. As duas tabelas que se seguem torna- 
rao clara esta relagao: 

N.0 6 — Tabela combinada da frequencia das reacSes da mae e dos 
representantes maternos como sujeitos e como objetos, classi- 
ficada conforme a ordem deoresqente da pcrdentagem de 
rea^oes posftivas. 

N2 de 
ordem Elementos 

F r e q u 8 n c i a 

r.+ r. - total i* - 

12 Avd viuva 44 3 47 93 6 
22 Velha 34 18 52 65 34 
32 Fadas 89 51 140 63 36 
42 Irraas 45 48 93 48 51 
52 Mae 69 79 148 46 53 
62 Madrasta 71 147 218 30 69 
72 Feiticeira 11 59 70 15 84 

Total 363 405 768 47 52 
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N.0 7 — Tabela combinada da frequencia das reagoes do pai e dos 
representantes paterms como sujeitos e como objetos, classi- 
^icada conforme a ordem decrescente da porcentagem de rea- 
gors posi.ivas. 

N2 de 
ordem Elementos F r e q u 6 n c i a 

r. + r.- total 1- +• % - 

12 Velho encantado 174 24 198 87 12 
22 Principe 69 14 83 83 16 
3^ Fera 103 36 139 74 25 
4® Pai 201 124 325 61 38 
52 Reis 82 66 148 55 44 
62 Irmaos 145 148 293 49 50 
72 Marido 50 69 119 42 57 

Total 824 481 1035 63 36 

O exame das categorias das reagoes dirigidas pelo pai e pela mae 
ao filho e a filha vem corroborar estas ilagbes: 

a) mae para com a filha: 43% de reagoes pcsitivas 
b) mae para com o filho: 43% de reagoes positivas 
c) Pai para com a filha: 43% de reagoes positivas. 
d) pai para com o filho: 73% de reagdes positivas. 

£stes dados sugerem um problema; como se coaduna esse fato com 
c esquema edipeano, uma vez que os contos foram escritos, na ^ua maio- 
ria, por autores do sexo masculino? Qual teria sido o mecanismo psiqui- 
co que levou estes ultimos a catetizarem tao intensamente relates populares 
e folcloricos em que a mae e aprerentada como tendendo a mau objeto 
e o pai nitidamenlte come bom objeto, a ponto de coligirem e publicarem 
esse material sob a forma de historias infantis? 

Alem d'sso, a mae e eliminada com maior frequencia que o pai: em 
10 historias, a mae e eaminada em 4, ao passo que em outras duas nao 
se faz absolutamente referencia alguma a sua pessoa. O pai, entretan- 
to, e elimirtado somente uma vez em 10 historias. Significara isto uma 
contradigao com o esquema edipeano? Ou mostrara simplesmente que, 
para autores do sexo masculino, e mais facil desabafar a hostilidade 
contra a mae do que contra o pai? Esta ultima hipotese talvez ccntenha 
parte da verdade. Mas a explicagao cabal do fenomeno depende, a 
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nosso ver, de um exame dos dinamismos projetados e sera tentada 
mais adiante, ao discutirmcs o sentido profundo da trama das histo^ 
rias (pg. 58) . 

2. Vicissitudes Pelas Quais Passam os Herois 

Pela leltura das historias observa-se que, uma vez apresentado o 
heroi, passam os autores a indicar a sua situacao na familia. E verifica- 
mos que e sempre confrangedora: o infeliz e, na maior parte das vezes, 
orfao de mae e, o que e pior, tem contra si algum membro da familia, 
quando nao um ser sobrenatural. 

Analisemos a situagao da filha: 

1. A "Filha bon'ta princesa" (Branca de Neve) nao tem mae e e 
perseguida pela madrasta, sem que o pai a defenda. 

2. Outra "Filha bonita" (A Gata Borralheira) nao so nao tem mae, 
como e perseguida pela madrasta e pelas filhas desta, enquanto 
que o pai permanece indifererite a sua desgraga. 

3. A "Filha bonita princesa" (A Bela Adormecida) e perseguida 
pela fada ma. 

4. A quarta "Filha bonita" (A Bela e a Fera), que tambem nao 
tem mae, embora seja a preferida do pai, tem contra si as ir- 
mas mais velhas. 

5. E a 'Filha pobre" (Joao e Maria), alem desta desgraga, tem 
como nimiga a propria mae. 

6. A unica filha que nao tem inimigo na propria familia e a que se 
casa com o Barba Azul. Ainda assim, logo tem contra si o marido. 

Com o filho verifxa-se situagao parecida: 

1. O "Filho pobre" possue ambos os progenitores, mas de pouco 
Ihe vale essa vantagem: a mae o hostiliza e abandona, enquanto 
que o pai, embcra a contrsgosto. adere aos propositos crimino- 
sos da mae (Joao e Maria) . 

2. O "Filho pobre cagula" (c Menino da Mata e seu Cao Piloto) 
aparece em cena como orfao de mae; em breve perde o pai e 
ve os irmaos mais velhrs transformarem-se em perseguidores. 

3. O "Filho cagula" (A Baba do Passarinho), sobre cuja mae nao 
nos da o autor a mais breve noticia, e perseguido pelos irmaos 
mais velhos que o espoliam, espancam e mutilam. 

4. O "Filho cagula inferiorizado intelectualmente" (O Patetinha), 
de cuja mae tambem nada sabemos, e inferiorizado pelos irmaos 
mais velhos. 
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5. Finalmente o filho que na.ceu com denies — "Filho pobre [den- 
ies -|-] — e perseguido pelo rei mau, que procura mata-lo (Ob 
Tres Fios de Cabelo do Diabo) . 

Note-se o estereotipo; o heroi e a heroina sao sempre hostilizados e 
vitimas de perseguicoes — dentro da propria familia. 

Entretanto, logo surge um elemento poderoso, favoravel ao heroi: no 
caso da filha, sao os andes, os passarinhos, a fada boa, a fera encantada; 
no caso do filho, o passarinho, a avo, os animaizinhos (formigas, abelhas), 
a velha, o velho encantadc . 

E afinal, atraves de peripecias variadas, o hero; atinge sempre uma 
posicao de preeminencia. quer social, quer financeira, e triunfa entao 
sobre seus inimigos; torna-se invariavelmente rico e, em alguns casos, 
principe ou princesa, rei ou rainha (Cf. pg. 22). 

Um fato interessante a notar aqui e a ocorrencia de tragos paranoi- 
des nas historias. E este fenomeno e tanto ma's significativo porquanto 
ocorre tambem nos mitos, ccmo assinalou O. Rank (16, p. 93). De 
fato, conteudos psiquicos equivalentes ao delirio persecutorio se ma- 
nifestam atraves da situacao de vitima em que invariavelmente se en- 
contra o heroi no inicio da historia, ao passo que os correspondentes 
dos tragos megalomaniacos jamais deixam de aparecer no "happy end", 
cnde o delirio de grandeza encontra seu simile na elevacao do heroi a 
um alto nivel de aristocracia ou riqueza. 

V. O SENTIDO PROFUNDO DA TRAM A DAS HISTORIAS 

O acervo de dados e ilagdes, que a analise quantificada do material 
nos proporcionou, torna possivel agora atingir os objetivos que nos prc- 
pusemos no inicio deste trabalho (pg. 8), ou seja: 

a), esclarecer todrs as caracteristicas do tipo particular de proje- 
cao do conflito edipeano oferecida pelas fantasias analisadas; 

b). verificar se esse seria o conflito polarizador de toda a agao; 
c) . investigar a existencia e na'tureza das defesas e cimpensacoes 

acaso oferecidas pelas fantasias. 

A. O conflito edipeano 

O esclarecimento das caracteristicas desse tema depende de uma 
analise individual de cada h:st6ria e, dada a extensao e complexidade 
desse trabalho, nao sera ele apresentado integralmente neste estudo. 
Veremos apenas as linhas gerais da proje^ao do edipo que indentifica- 
mos na serie de fantasias. 

Com excegao de um caso (Joao e Maria), o carater edipeano das 
historias 6 evidente desde o primeiro exame: basta atentar para o in- 
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ventario dos elementos em jogo — mae e represeatantes, pai e repre- 
sentantes, filhos e simbolos falicos — e ver-se-a que a agao se desenrola 
entre os protagonistas classicos dc drama edipeano. 

No caso da filha: 
a) . a atuagao desfavoravel da madrasta, da fada ma, da feiticeira 

e da pr6pria mae (em um caso); 
b). a atuagao favoravel do pai, da fera encantada (representanlte 

paterno) e do principe; 
c) . as reagoes positivas dos simbolcs faliccs (passarinhos, anoes), 

filiam-se aos mais puros moldes do complexo classic© direto. 

No caso do filho, as coisas ja nao sao tao claras; 
a). o pai, o velho encantado, o rei bom cego sao, paradoxalmente, 

favoraveis ao filho; 
b). dentre cs simbolos falicos, os passarinhos, as formigas e as 

abelhas tambem se comportam de maneira favoravel ao filho; 
c). o cavalo, simbolo paterno, tern identico comportamento; 
d). hostis ao filho sao: a propria mae — o que e muito estranho; 

a serpente alada (simbolo falico) e o rei mau (representante paterno); 
e) . de acordo com o esquema edipeano estao a avo viuva e a ve- 

Iha, protetoras do filho. 
Vemos assim que as relagoes inter-pessoais projetadas nas fanta- 

sias se desviam considpravelmente do padiiao peculiar a constelagao 
edipeana. 

Por outro lado, notamos grande hostilidade centra o filho e contra a 
filha por parte dos irmaos e irmas, respectivamente. Lembremo-nos de que 
nao existe a hostilidade contraria: irmao contra irma ou vice-versa. 
Isto, a principio, afigurou-se-nos ser apenas uma intensa projegao da 
rivalidade fraterna — simples sutvproduto dlo edipo quando este se trans- 
forma em complexo familiar. 

Entretanto, a diregao dessa hostilidade, sempre contra irmao do 
mesmo sexo, comegou a parecer-nos suspeita. 

Alem disso, verificemos que o irmao cagula, protegido e amado 
pelo pai, mas perseguido, hostilizado, mutilado e roubado pelos irmaos 
mais velhos, vai encontrar apoio e protegao no "velho encantado" — 
figura nitidamente paterna. Ora., se c pai nao e mau objeto, por que 
surge um bom objeto ccmpencador da serie paterna? O aparecimento 
de um remendo nao deixa diividas sobre a existencia de um estrago na 
fazenda. Por que remendar a figura paterna se esta nao tinha defeito? 
A conclusao se impoe: uma figura paterna so pode compenser cutra 
figura paterna. 

Com base neste raciocinio, levantamos a hipotese de que os irmaos 
mais velhos sejam apenas substitutos do pai. 
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Isto explicaria por que nao sao somente os irmacs cagulas que 
encontram satisfacao nas historias, iden.ificando-se com o heroi, que e, 
na maioria dos casos, o irmao mais mogo. Os irmaos mais velhcs tam- 
bem podem identificar-se com o heroi porque as criancas interpretam 
acertadomente a figura dos irmaos mais velhos perseguidones como 
substitutivc do pai. 

Desses fatos acreditamos ser licito concluir que a projeqao da hos- 
tilidade contra o pai e penosa aos autores do sexo masculino: desloca- 
se, entao, para os irmacs mais velhos. 

Isto nao significa que o tema da rivalidade fraterna esteja ausente 
das historias analisadas: apenas serve tambem como canalizagao da hos- 
tilidade centra o pai, pela linha de menor resistencia. 

Assim, h'storias nas quais figura um pai bom objeto ao lado de 
irmaos mais velhos perseguidcres e frustradores, historias essas que pa- 
reciam fugir ao molde edipeano, veem filiar-se novamente a ele uma 
vez esclarecido o mecanismo de deslocamento que desviou a rota do 
afeto negative. 

B. O Tema do Abandono 

O fato de vermos autores do sexo masculino projetarem a mae 
como madrasta perversa e assassina, ou como bruxa canibal, levou-ncs 
a suspeitar da exisliencia, nas fantasias analisadas, de um conflito muito 
mais remoto que o edipo na genese da perscnalidade. £sse tipo espe- 
cial de projegao da figura materna parecia apontar uma regressac mais 
profundc que a edipeana. Alejn disso. julgamos sintomatica a frequen- 
cia com qatr a mae e eliminada ou deixa de ser mencionada. 

De faro, a analise atenta e minuciosa a que a tecnica empregada 
nos obrigou, veio revelar, ao lado dc edipo, um outro tipo de conflito, 
que se denuncia atraves de um tema que constantemsnte se repete, 
as vezes isolado, mas mais frequentemente a sombra do edipo. Referimo- 
nos ao tema do abandono. 

Nas dez his orias analisadas, esse tema aparece em sete. Em uma 
destas, ccnstitue o tema centraj (Joao e Maria). Nas seis restantes 
surge ao lado do tema edipeano (Branca de Neve, Maria Borralheira, 
A Bela Adormec da, Os Tres Fios de Cabelo do Diabo, A Baba do Pas- 
sarinho e O Menino da Mata e seu Cao Piloto) . 

O trauma do abandono foi exaustivamente estudado por Charles 
Cdier (12, 13). Vamos tentar resumir as conclusoes desse autor. 

Tcdos os seres humanos passam, no primeiro ano de vida por uma 
fase em que a seguranga e a auto valorizagao sao de origem exclusiva- 
mente exogena: sac resultado direto do amor do objeto pr.mano, isto 
e, da mae (ou de quern Ihe faz as vezes junto a crianga) . 
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Essa total dependencia afetiva em relagao a mae tern que resultar 
fatalmente em trauma, pois nao e possrvel que esta esteja sempre pre- 
sente e proporcione exclusivamente satisfagoes a crianga: tern que au- 
sentar-se e tern que frustrarla de vez em quando. A magnitude da de- 
pendencia e da necessidade que a crianga tern da mae, para sentir-se 
segura, exercem uma influencia amplificadora sobre esses incidentes ba- 
nais da vida quotidiana, que degeneram em verdadeiros traumas. Es- 
tes vem resultar na transformagao do bom objeto primario em mau 
objeto, como consequencia do abandono afeltivo de que a crianga supoe 
ser vitima por parte da mae (13). 

Qual e o mecanismo da transformagao da mae em mau objeto? 
Segundo Odier, a crianga projeta sempre a reciproca do afeto que e»- 
perimenta: quando sente odio, projeta medo. Na nossa opiniao, esta e 
uma pseudo- explicagao. E iq estrenhc que a ela tenha recorrido Odier, 
quando Freud ja deu uma explicagao cabal da (transformagao de um bom 
objeto em mau nos casos de delirio de perseguigao dos paranoicos. 

Mostra Freud que esse processo de transformagao segue varios 
passes: 

1.°) o individuo sente odio; 
2.°) esse odio provoca sentimentos de cqlpa e angustia; 
3.°) para defender-se da angustia, o sujeito livra-se do odio pro- 

jetando-o contra 0' objeto que originariamente o provocara; 
4.°) passa a sentir medo do objeto que carregou de hostilidade 

por meio da projegao do seu proprio odio. 

Acreditamos que esse esquema se aplique tambem ao caso da cri- 
anga e seja suficiente para explicar por que a mae, originalmente bom 
objeto, possa vir a provocar afetos hostis. E claro que no caso da cri- 
ancinha nao podemos ainda falar em cjdia ou em sentimento de culpa; 
seria um anacrcnismo. Nessa fase existe somente o jogo dos mecanis- 
mos de defesa; introjegao do que e sentido como bom e projegao do que 
e sentido como mau, jogo esse responsavel pela diferenciagao de parte 
do id em ego e, portantC', pela incipiente estruturagao da personslida- 
de (7, 8, 17). 

VoUemos, porem, as ideias^ de Odier. Segundo este autor, o trau- 
ma do abandono e inevitavel. Em primeiro lugar por ser resultado da 
ausencia da mae e das frustragoes que esta inflige a crianga. Em segun- 
do lugar, porque o proprio nascimentc do ego e apenas um corolario do 
trauma do abandono. 

Explica Odier que a primeira tomada de consciencia, a primeira 
sensagao da dicotomia individuo-mundo exterior, e resultado do primei- 
ro sofrimento serio que o mundo impoe ao individuo; a frustragao por 

113) . — Fato, alias, que Freud ja havia indicado. 
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parte da mae, atraves da ausencia que, para a crianga, e identica ao 
abandono. A isto corresponde a primeira nogao do ego. 

Ha assim uma correspondencia entre o nascimento do ego e a 
transformagao do bom objeto primario em mau objeto: os dois feno- 
mencs sao resultados concomitantes do abandono afetivo, real ou ima- 
ginario. 

Como demonstrou Piaget nos seus estudos de psicolcgia genetica 
(15), as condigoes de imaturidade do psiquismo infantil obrigam a 
crian^a a externalizar e reificar todos os seus afetos e sensacoes. Na 
ausencia do objeto, sente um afeto disforicc, a angustia proveniente da 
inseguranga, mas nao tern sobre quern ou que projetar a angustia exis- 
tencial. £ obrigada entao a tomar conhecimento de um afeto que nao 
corresponde a nenhum cbjeto no mundo exrterior e a reconhecer a exis- 
tencia de um afeto disforico no seu proprio psiquismo. £ste e o pri- 
meiro golpe contra o adualismo infantil, o qual, todavia, na opiniao de 
Piaget, somente por volta dos dez anos de idiade se desfaz completa- 
mente. Assim tern nascimento a nogao do dualismo individuo-mundo 
exterior, e, em consequencia, surge o embriao do ego, atraves de um 
sofrimento. 

£sse sofrimento e que transforma o bom objeto em mau. Mas 
qual o processo dessa transformagao? Fora da hipotese da proje^ao da 
reciproca do afeto experimentado, Odier nao fornece outra explicacao. 
Cita, entretanto, um exemplo muito ilustrativo: Tony, um menino ner- 
voso de 11 meses, diz: "Mamae foi embora, mamae ma"! (13, p. 68). 
A escola "kleineana", todavia, esclarece cabalmente esse ponto atraves 
da atuacao dos mecanismos de projegao e introjegao (7, 8 e 17). 

Em resume, o trauma do abandono fatalmente se verifica no cam- 
po subjetivo e e condigao essencial do nascimento do ego. 

Isso explica por que o tema do abandono e a defesa contra esse 
trauma sejam tao populares e apareqam com tanta frequencia nas his- 
torias e nos mitos. 

A crianca, no primeiro ano de vida, conhece apenas a "securiza- 
^ao" (14) e a valorizagao exogenas. Ao perder o objeto, perde auto- 
maticamente a seguranga e o valor, sentindo-se presa da angustia existsn- 
cial. Por essa razao e que os herois das historias sao com muita frequen- 
cia orfaos de mae — perderam-na quando a transformaram em mau 
objeto. Surgem entao a madrasta, a feiticeira, a fada ma. 

O sentimento de desvalorizagao resultante do abandono afetivo e 
que se projeta na situagao penosa do filho, que se apresenta pobre ou 
inferiorizado e da filha que embora bonita e princesa, sente-se impoten- 
te perante as agre;s6es do mau objeto. Esses tragos sao prcjegoes da 

(14). — Cf. nota da pag. 11, relativa ao emprego de neologismos. 
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perda da unica fonte de valor e seguranga, isto e, o amor do objeto pri- 
mario. 

Como compensagao a essa privagao, surgem os objetos substitutes 
poderosos: a fada boa, o vejho encantado, o passarinho encantado, os 
anoezinhos, etc.,, que Se destinam a re-securizar e revalorizar o sujeito, 
sempre exogenamente. 

Com o auxilio desses objetos poderosos substitutes, o heroi readquire 
valor (fica rico, principe ou princesa) e seguranga: escapa a perseguigao 
do mau objeto, vingando-se dele em certos casos. 

Uma observagao interessante e a de que, em algumas historias, o 
objeto substitute e um srmbolo falico: 

em Branca de Neve: os anoes 

em Joao e Maria: o passarinho encantado 

em A Gata Borralheira: o passarinho encantado 

em A Baba do Passarinho: o passarinho. 

A proposito deste fato vale lembrar uma observagao de Geza 
Roheim no seu livro "The Eternal Ones of the Dream" (interpretagao 
psicanalitica dos mitos e rituais australianos) (18, pp. 66 e 77-8): o 
ritual de iniciagao representa justamente a separagao entre mae e filho; 
o filho pubere tern que abandonar a mae e ingressar na comunidade 
masculina adulta. A unidade dual tern que ser rompida. E o falo e o 
instrumento magico que vem compensar a perda da mae: o menino, 
depois de iniciado, passa a usar como amuletos os simbolos falicos e 
tern acesso aos objetos tabus do culto, ou seja, aos simbolos falicos mais 
sagrados. os "tjurungas" totemicos (variedade de "bull-roarer"). 

Resumindo, podemos dizer, portanto, que o tema do abandono, tal 
como se apresenta na serie de fantasias analisadas, consta da perda do 
objeto primario e consequente perda da seguranga e da auto valoriza- 
gao de origem exogena. A recuperagao desses dois elementos vitais se 
da por meio da atuagao do pensamento magico fasto: o heroi fica rico, 
principe ou rei. Essa e, portanto, uma das fungoes precipuas das his- 
torias: re-securizar e revalorizar exogenamente o sujeito. 

O tema do abandono ocorre tambem comumente nos mitos. Rank, 
no seu livro classico: "O Mito do Nascimento do Heroi" (16) aponta- 
o como um des incidentes que caracterizam os primordios da vida do 
heroi (Moises, Edipo, Sargao, etc.). Como esse abandono se da em 
geral na agua, tern sido usualmente interpretado como tendo por micleo 
o motive do nascimento. Mas, diante dos modernos estudos sobre a 
genese do ego, talvez seja licito perguntar se esse pormenor nao se 
refere antes a crise dos 6 meses, de Odier, ou, pelo menos, ao trauma 
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do abandono subjetivo inevitavel? Talvez fosse frutifero tentar uma 
revisao e uma ampliagao da interpretacao do tema do absmdono, pro- 
curando identificar nos mitos, ao lado do seu conteudo edipeano, uma 
projegao desse trauma decisive para o desenvolvimento da personali- 
dade. 

£ ndtavel o fato de que, ra historia em que o abandono se apresen- 
ta como nucleo exclusivo da fantasia, (Joao e Maria), aparecem conco- 
mitantemente tragos dos conflitos orais e anais, que sao exatamente os 
ajustamentos contemporaneos do trauma do abandono. Vemos nessa 
historia, de um lado o tema da escassez de a'.imento (desmame?) com- 
pensada pela fantasia da casa feita de doces; por outro lado, a figura 
da bruxa canibal, projegao nao so da mae mau objeto, como tambem 
das fantasias de incorporagao tipicas da fase oral. O tema anal se pa- 
tenteia atraves da -deia de pobreza e respectiva compensacao por meio 
das riquezas proporcionadas pelos passarjnhos encantados. E^te trago 
parece indicar a associagao classica entre as ideias de fezes e penis, 
associagao essa que os torna simbolos intercambiave s (5, pg. 161). 

Lamentamos nao haver incluido neste estudo a historia: "A Menina 
do Chapeuzinho Vermelho", pois esse conto fornece informes que vem 
corroborar o que observamos a respeito da concomitancia dos tragos 
orais e tema do abandono. Em "A Menina do Chapeuzinho Vermelho", 
o tema oral e. evidente; a historia se desenrola em torno da oferta de 
alimento — que provavelmente significara, no conteudo latente, nega- 
gao do alimento. E ao seu lado aparece a substituigao da avozinha doen- 
te pelo lobo que se deita na cama dela, vestindo-lhe as roupas, e que 
corresponde a transformagao da mae em mau objeto, consequencia do 
trauma do abandono. 

VI. AS DEFESAS E AS COMPENSACOES 

Para que a fantas a optativa desempenhe integralmente a sua fungao 
de instrumento re-equilibrante da economia afetiva, e precise que, alem 
de servir de valvula para os afetos e tensoes ligados aos conflitos, ofere- 
ga tambem defesas ou compensagoes adequadas. 

Essa fungao de defesa e desempenhada, nos contos analisados aqui, 
pelos representantes bons objetos das series materna e paterna, que sur- 
gem como agentes favoraveis ao heroi. Atraves do amor que dedicam 
a este e do poder e prestigio de que dispoem, trazem uma compensagao 
a situagao de privagao em que se sente o sujeito por causa da suposta 
perda do amor e da protegao do objeto primario poderoso, que a proje- 
gao da sua propria hostilidade transformou em mau objeto. 

Como observamos acima, para a crianga so existem securizagao e 
auto-valorizagao de origem exogena. Somente o desenvolvimento e o 
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concomitante fortalecimenlto do ego podem outorgar ao individuo uma 
fonte endogena de seguranga. E esta capacidade de encontrar seguran- 
ga e valor de base endogena e um dos tragos que distinguem o adulto 
da crianga, embora nem todos os adultos consigam atingir esse estagio 
de desenvolvimento da personalidade. 

Os contos oferecem nm instrumento de securizagao justamente de 
tipo infantil: o heroi se torna poderoso e sente-se seguro gragas a inter- 
vengao de um ser benfazejo. Nenhum, ou quase nenhum esforgo e exigido 
dele: o pensamento magico fasto se encarrega de fornecer-lhe recursos 
igualmente magicos, que o levam a vitoria contra seus perseguidores. 
E isto e muito compreensivel, pois as hi^torias ^e destinam a criangas. 
Embora a origem folclorica as aponte como produto do psiquismo do 
adulto, destinam-se a satisfazer as necessidades peculiares! as camadas 
mais primitivas da personalidade, que continuam a existir, com seu tipo 
rudimentar de pensarrtento, em Itodos os adultos. 

Se estabelecermos uma comparagao, deste ponto de vista, entre as 
historias e os mitos, veremos que nestes o instrumento de valorizagao e 
re-securizagao e de tipo adulto, isto e, de fonte endogena: o heroi se 
sente forte e valorizado em resultado das proprias faganhas. E por 
meio destas que escapa a perseguigao e vence seus adversaries. 

VII. CONCLUSAO 

Concluindo, podemos dizer que as historias infantis analisadas nes- 
te trabalho constituem um instrumento de defesa e compensagao para 
dois tipos de conflito: o conflito edipeano e o trauma do abandono. Em 
relagao ao primeiro, proporcionam ao sujeito uma satisfagao simbolica 
do desejo que constitue o niicleo central do complexo: ocupar o lugar 
do progenitor do mesmo sexo. De fato, regra geral o menino se torna 
rei e a menina rainha. Fazem excegao a esta regra tres historias: Joao 
e Maria, O Barba Azul e O Menino da Mata e seu Cao Piloto. A pri- 
meira, como ja dissemos, nao indue elementos do tema edipeano: e uma 
fantasia dedicada exclusivamente a elaboragao do tema do abandono. 
A segunda ja, mostra a heroina casada com o representante paterno. 
E na terceira, o menino abandonado vai morar com a avo viuva, depois 
de perseguido e abandonado pelos irmaos mais velhos. A usurpagao do 
lugar paterno, nesta ultima historia, e transparente. 

Quanto ao trauma do abandono, os con/tos analisados constituem 
uma tentativa do pensamento magico fasto no sentido de re-securizar e 
revalorizar a personalidade por meio de processes exogenos, atraves da 
aquisigao magica do objeto poderoso que vira substitu r o bom objeto 
primario perdido, devolvendo ao sujeito a sensagao de seguranga e valor 
que o livrara da angustia existencial. 
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ABREV1AQOES Faculdade de Filosofla 
1. Agr. = Agressao Cifricias e Lelras 
2. Bnt. Bonho (a) Biblioteca Central 
3. Cat. = Catexis 
4. Cg. = A contra gosto 
5. Cl. = Cagula 
6. Des. = Deiejo 
7. Desc. = Descontrole 
8. Dom. = Dominio 
9. Ex. = Exaltagao 

10. Inf. = Inferiorizagao 
11. Mag. = Magico (a) 
12. Mat. Material 
13. Mv. = Mais velho (a) 
14. N.E. = Nao especificado 
15. Pb. = Pobre 
16. Prom. = Promessa 
17- Qpa. = Que passou a — 
18. Qva. = Que voltou a — 
19. Sm. = Simuixado (a) 

NJ
 

O
 

= Tentativa de — 
21. Vol. = Voluntario (a) 

SIN A I S (*) 

= Ausente ou nao existente 
X = Contra; hostil a — ; desfavoravel a — 

=r Negative 
-f- = Positive 

Na convengao aqui adotada, os sinais -j- ou - com o sentido de "positive" ou "nega- 
tivo" referem-se apenas as rea^oes. Quando significam respectivamente "presente" ou 
"existente", ou "ausente" ou "inexistente", referem-se aos "elementos". 
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-)- — Presente ou ewistente 
** - Pro; favoravel a — 

S = Por influencia de —; devido a — 

AP&NDICE 

Reproduzimos aqui o texto integral de uma das historias analisa- 
das: "A Gata Borralheira" (FIGUEIREDO PIMENTEL, Contos da 
Carochinha, Rio de Janeiro, Livraria Quaresma Editora, 1945. 18a. 
cd. Pp. 157-162)r Seguido da respectiva folha de registro, onde foram 
anotadas as reagdes constanltes dessa fantasia. Cada um dos numeros 
que precedem, entre parenteses, as frases do texto, indica uma reagao; 
essa reagao foi anotada sob identico numero na folha de registro. 

"A GATA BORRALHEIRA" 

(1) Um homem, chamado Lucas, (2) tendo enviuvado, (3) jul- 
gou que devia casar-se outra vez. 

(4) Do seu segundo casamento tivera duas filhas, (5) que nao 
eram nem bonitas, (6) nem espirituosas, mas (7) cheias de orgulho 
e inveja. 

(8) Do primeiro possuia uma, (9) que era a mais graciosa, a mais 
encantadora criatura deste mundo. (10) As irmas, invejosas dela, (11) 
tratavam-na cruelmente, (12) do mesmo modo que a madrasta, (13, 14) 
nao ousando seu pai defende-la. 

(15) Ela fazia em casa os services de criada, (16) levantando-se 
cedo, (17) deitando-se tarde, e (18) durante todo o dia continuando 
nas mais rudes obriga^oes, (19, 20) enquanto as outras se enfeitavam 
(21, 22) e iam passear. 

(23) Quando acabava o service, (24, 25) sentava-se em silencio 
(26) sobre as cinzas do fogao. (27) As irmas, por zombaria, (28) 
chamavam-na Gata Borralheira. 

(29) Um dia, o pai indo a cidade, (30, 31, 32) perguntou as filhas 
o que queriam que Ihes trouxesse. (33) Uma pediu ricos vestidos, (34, 
35) outra perolas e diamantes. (36) Quando chegou a sua vez, Gata 
Borralheira pediu uma roseira. 

(37) A volta do pai, (38, 39, 40) foi plantar a roseira no tumulo 
de sua mae. (41) Tcdos os dias regava-a (42) com lagrimas. 

(43) A roseira cresceu rapidamente e tornou-se um arbu^to fron- 
dos©. (44) Um passarinho branco vinha pousar em um dos galhos, 
(45) e contemplava-a com piedade. 

(46) Sucedeu que o rei deu uma grande festa (47) para a qual 
fez convidar as mogas do pais, (48) a fim de que seu filho escolhesse 
uma noiva. 
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(49) Desde que tiveram noticia da festa, (50) as irmas da Gata 
Borralheira comegaram a se preparar e a cuidar dos vestidos. 

(51) A pobre menina (52) foi quem as auxiliou nos preparatives; 
(53) e com as suas maos delicadaS (54) Ihes penteou os cabelos. 

(55) Tinha tambem grande vontade de ir ao baile (56, 57) mas 
ninguem se lembrou de leva-la. (58, 59) Quando se aventurou a falar 
nisso, (60, 61) maltrataram-na impiedosamente, (62, 63) perguntando- 
Ihe como se apresentaria no palacio real, so possuindo um vestido velho 
e nao tendo sapatos. 

(64) A madrasta, entao apanhou uma terrina cheia de lentilhas, 
e atirando-as nas cinzas, disse-lhe; 

(65) — "Se conseguires (66) catar todas essas lentilhas dentro 
de duas boras, (67) levar-te-emos ao baile". 

(68) Gata Borralheira, dirigiu-Se ao jardim, pediu o auxilio (69) 
do seu amigo — o passarinho branco da roseira, (70) que, reunindo^se 
a todos os outros passaros da vizinhanga, (71) se pos imediatamente 
a obra, (72) conseguindo reuni-las em curto espago de tempo. 

(73) Mas a malvada madrasta (74) nao quig cumprir a promessa, 
(75) ficando furiosa por ver que ela as colhera. 

(76) Novamente langou duas terrinas de milho e (77) ordenou- 
Ihe que (78) o apanhasse dentro de duas horas. 

(79) Outra vez vieram os passarinhos, (80) e antes daquele tem- 
po, o servigo estava feito. 

(81) Ainda a megera (82) nao quis ceder; 
(83) — "Como queres que te leve a festa, se nao tens roupa (84) 

e possuis uma aparencia tao desgraciosa?" 
(85) Em seguida tomou o carro (86, 86a, 87) e partiu com as 

filhas, (88, 89) que iam cobertas de seda, rendas e joias. 
(90) Gata Borralheira foi sentar-se no seu lugar predileto (91) 

muito (triste, (92) quando ouviu o seu (93) fiel passarinho cantar: 

(94) "Ai minha menina, dize 
Que desejas para teu bem?" 

(95, 96) A mocinha respondeu: 

"Si nao fosse querer njuito 
Queria ir ao baile tambem". 

(97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) Dos galhos da roseira 
viu cair um rico vestido meias finas e sapatinhos de ouro. 

(106, 107, 108) Vestiu-se (109) alegremente (110) e foi para a 
festa em (111) uma esplendida (112, 113) carruagem que a esperava 
a porta. 
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(114) Estava tao linda, (115) que maravilhou todo o mundo. 
(116) A madraSta (117) e as irmas nao a reconheceram. (118) O 
pdncipe so dangou com ela; (119) e, quando ela se retirou, (120) quis 
segui-la. (121) A menina, porem, fugiu rapidamente, (122) e chegando 
a casa (123, 124, 125, 126) foi depor nos galhos da roseira as roupas, 
(127, 128, 129) que desapareceram. (130) Depois reocupou o seu lu- 
gar do costume nas cinzas do fogao. 

(131) Alguns dias depois houve novo baile no regio pago. 
(132) Compareceu, (133) cada vez mais formosa, (134) a pobre 

Gata Borralheira, (135) e o principe so dela se ocupou. 
(136) Realizou-se terceiro baile. (137) Mas, dessa vez, quando 

ela se despediu, (138) perdeu um dos sapatinhos. (139) O principe 
apanhou-o; (140) fez anunciar por toda a cidade (141, 142) que se 
casaria com a moga que pudesse calgar (143) aquele sapatinho; (144) 
e mandou um mensageiro, de casa em casa, (145) experimenta-lo nos 
pes das mogas. 

(146) Sua Alteza, em pessoa, procurou durante muito tempo, (147) 
sem poder encontrar o que desejava. (148) Todas as mogas as quais 
se apresentava, (149) inutilmente (150) se esforgavam para calgar 
o sapatinho de ouro. 

(151) Asi duas irmas da Gata Borralheira fizeram tambem os 
mesmos esforgos. 

(152) O principe disse-lhes: 

— "As senhoras nao tern uma irma?" 
(153) — "Sim", respondeu a mais velha, (154) "ela porem esta 

tao mal vestida, que nao ousamos apresenta-la". 
(155) — "Nao faz mal, (156) chamem-na assim mesmo". 
(157) Era preciso obedecer. (158) Chamaram Gata Borralheira, 

(159) que apareceu, (160, 161, 162) vestida como tinha ido ao baile, 
(163) mas com um pe descalgo. 

(164) O principe reconheceu-a, (165) e levou-a para o palacio, 
(166, 167) onde se casaram. 

(168) As festas foram celebradas com toda a pompa, (169) e 
Gata Borralheira foi para a igreja com (170) uma coroa de ouro na 
cabega. 

(171) As irmas acompanharam-na, (172) com pensamentos mons- 
truosos de inveja (173) e odio. 

(174) Mas, quando saltaram da carruagem, (175) o passarinho 
branco apareceu, e com o bico (176) furou-lhes os olhos, (177) casti- 
gando-as, assim, pela sua maldade". 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This research is an attempt to analyse, from a psychoanalytic 
standpoint, ten traditional fairy tales, with a view to exploring, dynam- 
ically anda quantitatively, the inter-personal relations exhibited not only 
by the characters among themselves, but also in respect to fictitious 
beings (like fairies, dwarfs, enchanted birds and so on) and inanimated 
objects. 

The stories were held as projections of infan ile conflicts, defences 
and compensations in so far as they represent an elaboration of folklore 
material that has, for more than two centuries interested and charmed 
the children all over the Western world. In selecting the ten stories, our 
choice fell on those that have been more often published and more fre- 
quently employed as motives in motion-pictures, children's plays, chil- 
dren's toys, rooms and clothes decoration, etc. 

The analysis purported to clarify the following questions: 

1) to ascertain which conflicts were projected on the fantasies: 
whether they were exclusively of the Oedipus type, or whether the stories 
included also other conflicts related to pre-genital phases of development; 

2) to investigate the existence and nature of the defenses and com- 
pensations offered by the fantasies. 

The procedure was the following: the stories were broken 
into "units of behavior", which we called "reactions". We considered a 
reaction any segment of behavior in which it was possible to discern a 
subject, an object and an action of the first upon, or related to, the second. 
The text was examined sentence by sentence, word by word, so that every 
unit of behavior was recorded in its entirety (subject, object and action). 
The reactions were labelled as positive, negative or neutral, according to 
the following criterium; 

a) positive reactions: reactions that brought about harmonious 
adjustment (including submission and constructive dominance); 

b) negative reactions: actions that resulted in conflict (including 
coercitive dominance and escape); 

c) neutral reactions: actions that did not practically exhibit any 
affective tone (only practically, because theoretically there are no actions 
deprived of affect). 

The computation and compariscn of the positive and negative reac- 
tions of each character (the neutral ones were so rare as to be negligible) 
made it possible to characterize it as a good or a bad objec>;, allowing, att 
the same ime, a thorough insight into its personal relations to the other 
characters, real or fictitious and to inanimate objects. 
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This thorough analysis allowed us to draw the following conclusions: 

a) the fantasies studied here are instrumental to the functionning 
of defense and compensation mechanisms in so far as they furnish the 
children with means to master disagreeable situations, allowing, at the 
same time, an outlet for pent-up affects; 

b) the fantasies, besides, give vicarious satisfaction to several libid- 
inal and aggressive impulses; 

c) they are also useful in helping children to cope with two kinds 
of conflicts: oedipean as well as pre-genital ones. 

As to the first, the fantasies offer symbolic satisfaction to the desire 
which constitutes the core of the complex, namely, to replace the parent 
of the same sex. 

The pre-genital conflicts seem to crystalize around the complex called 
by Charles Odier "nevrose d'abandon" (12). The ten fairy tales explored 
here are an attempt on the part of the magic thought at a re-securization 
and a re-valorization of the personality, by means of exogenous processes, 
that here take the form of a magic acquisiton of the powerful good-object. 
This object is substituted for the lost primary object and gives back to 
the personality the feeling of security and self-«steem that will save it 
from the primary anxiety. 
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