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I — INTRODUCAO 

Desenho e infancia constituem temas incomensuravelmente am 
plos, atraentes e de multiplas interrela$6es. 

Muito se tem pesquisado e escrito sobre ambos em conjungao, 
desde que Cooke, em 1885 e Ricci, em 1887, apresentaram os pri- 
meiros estudos sitematicos sobre as fases do desenvolvimento do gra- 
fismo. A revisao bibliografica feita por Naville (1951) fomece uma 
ideia da variedade dos aspectos analisados nos desenhos de crian^as, 
ao mesmo tempo que informa da quantidade e da qualidade dos tra- 
balhos publicaos ate 1949. Dessa data ate nossos dias as pesquisas se 
sucedem possivelmente com decrescimo no ritmo, mas com definida 
orienta?ao para o piano da personalidade, em abordagens mais pro- 
fundas. E' o que constatamos no "Estudo historico sobre o desenho" 
publicado por Stora em 1963. 

Podemos dizer que do interesse no estabelecimento de periodos 
definidos no desenvolvimento do grafismo infantil, passou-se a analise 
de varios aspectos como: objeto da reprodu^ao, nogao de espa?o, 
perspectiva, transparencia, papel da forma. A comparagao entre de- 
senhos de crian^a e de povos primitivos constituiu grande preocupa- 
?ao durante as primeiras decadas do seculo, assim como a analise das 
produ^oes pictoricas de grupos patologicos, com especial referenda 
aos desenhos infantis. A investiga?ao do processo subjacente ao ato 
de desenhar, com analise da motricidade e demais aspectos neuro- 
fisiologicos tem ocupado tambem a aten?ao dos interessados no gra- 
fismo. 

Atualmente duas orienta§oes podem se apontadas como predomi- 
nantes na utiliza^ao psicologica do desenho: avalia§ao da inteligen- 
cia e exploragao da personalidade, esta completando de certa maneira 
a outra. 

A primeira come^ou quando Binet e Simon (1911) incluiram 
na primeira escala metrica da inteligencia as copias de um quadra- 



do e de um triangulo e o desenho de memdria. Tem seu seguimento 
mais atual nos esfor?os de Goodenough (1926), para organiza?ao 
de um teste exclusivamente na base do desenho. Os trabalhos de 
Fay (1934), de Prudhommeau (1947), de Benton (1955), e de Rey 
(1959) prosseguem nessa linha, mas ja servindo de ponte para a 
passagem para o segundo grupo — o desenho como veiculo de pro- 
jegao da personalidade. 

Neste piano encontramos os estudos sobre o colorido, o tipo 
de linha e consistencia do tragado, rasuras e sombreamento, o tama- 
nho do desenho e sua disposisao na folha, a forma total ou "estrutura" 
do desenho, as estereotipias e esquematismos, o movimento, a sirae- 
tria, o conteudo. Os aspectos expressivos, isto e, referentes a carac- 
teristicas graficas e os essencialmente projetivos, entre os quais o sim- 
bolismo das cores e do conteudo, sao analisados e interpretados em 
desenhos livres, sem temas pre-determinados, quer tenham sido so- 
licitados pelo psicologo para fins de pesquisa ou durante o exame 
psicologico, quer tenham sido colhidos no curso de processo psicote- 
rapico. Do primeiro caso — desenhos solicitados para fins de pes- 
quisa ou durante o exame psicologico — sao exemplos os estudos 
de Waehner (1946), de Minkowska (1947), de Alschuler e Hattwick 
(1951); do segundo — desenhos colhidos no curso de uma psicote- 
rapia — as investiga^des de Morgenstern (1937), de Rambert (1945), 
de Dolto-Marette (1948), de Boudoin (1951). Enquanto predomina 
nos primeiros a verificagao estatistico-experimental, constitui quase a 
exclusividade dos segundos a interpretagao profunda, de base psica- 
nalitica. 

Ao mesmo tempo desenvolvem-se procedimentos padronizados, 
dentro das tecnicas projetivas, com base na solicitagao de determi- 
nado tema. Sao desenhos tematicos, que justamente pelo controle 
sobre a situa^ao-estimulo, possibilitam a padroniza?ao das condi- 
?ces de avaliagao e interpreta?ao. Para citar apenas os mais co- 
nhecidos e empregados: Desenho da Figura Humana, de Machover 
(1949), Teste da Arvore, de Koch (1952), Desenho da Famflia, de 
Minkowska, Porot e Gorman (1964), entre outros; Teste da Casa, 
Arvore e Pessoa, de Buck (1948); Completamento de Desenhos de 
Wartegg, desenvolvido nos E.E.U.U. por Kinget (1952). 



De maneira geral essas tecnicas, com excegao do Desenho da 
Famflia, sao mais utilizados com adolescentes e adultos. Com crian- 
gas a fonte mais eficiente dos dados para explora?ao do psiquismo 
tern sido os desenhos atematicos procedentes de diferentes situagoes 
motivacionais: realizados espontaneamente pela crian?a no curso de 
suas atividades normais, solicitados pelo psicologo ou apresentados no 
decorrer de psicoterapia. 

O desenho sem modelo ou sem tema pre-fixado constitui a ver- 
dadeira crea?ao, em que a crian?a pode realmente dar vasao ao que 
Ihe vai pelo mtimo. Quando e aonde outras tecnicas de expressao 
falham para a crianga, os desenhos livres funcionam eficientemente. 
Uma exploragao cuidadosa com base em conceitos psicanaliticos po- 
de fomecer as chaves para a compreensao da personalidade e pro- 
blematica da crianga. Neste sentido, os desenhos livres possuem um 
valor inestimavel. 





II — PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

A — Propdsitos 

Em virtude do significado psicologico que se pode atribuir ao 
desenho livre feito por criangas, ocorreu-nos aproveitar a portunida- 
de para inserir o seu estudo no piano de uma pesquisa sobre industria- 
lizagao e urbanizagao. Dentre os procedimentos que visavam forae- 
cer dados para uma caracterizagao psicol6gica de criangas e adoles- 
centes de grandes centres urbanos, o desenho livre foi considerado 
indispensavel na parte referente as criangas, 

A coleta dos desenhos livres nao so contribuiria, atraves da 
interpretagao psicologica de seus varios aspectos, para uma melhor 
compreensao da personalidade dos sujeitos focalizados, como possi- 
bilitaria um estudo das caracteristicas do desenho de criangas bra- 
sileiras. 

Tem pois, a presente pesquisa dois propdsitos bdsicos: 

1 — Estudar certas caracteristicas 4o desenho livre, a saber: 
tema preferido, tamanho com relagao a £51ha, posigao do papel, lo- 
calizagao na folha, uso das cores, transparencia e perspectiva. 

2 — Obter dados para a descrigao psfcologica do grupo de crian- 
gas, em idade escolar, residentes em granges centres urbanos. 

Com decorrencia da analise dos dado; colhidos poder-se-a pro- 
ceder a uma critica da interpretagao psicdogicac proposta aos va- 
ries aspectos focalizados, para se buscar itender a dois propdsitos 
adicionais: 

1 — Fomecer elementos para melhor interpretagao de aspectos 
essenciais do desenho livre, 

2 — Tentar uma validagao racional, isto e, nao empirica, do 
desenho livre como tecnica de exploragao di personalidade. 
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Estes dois ultimos propdsitos, considerados adicionais por se- 
rein resultado das possibii:dades que se espera os dados colhidos for- 
ne?am, mas, nao por isso de menor importancia, constituirao, se atln- 
gidos, boa contribui^ao a interpreta?ao de desenhos livres. Trarao 
elementos para sen uso mais objetivo e sistemdtico, representando 
um esforgo para a extensao, aos desenhos livres, dos princlpios de 
interpreta?ao que vigoram em tecnicas projetivas definidas. Desde 
que esses princlpios, com as devidas adapta?6es, sejam estabelecidos 
para o desenho livre, este procedimento podera ser considerado real- 
mente uma tecnica psicologica com uniformidade de condigoes de 
aplicagao, avaliagao e interpretagao. 

B — Escdlha da Amostra 

Os sujeitos para a presente pesquisa foram tornados ao acaso 
na populagao de quatro grandes cidade da regiao centro-sul do pals, 
a saber Sao Paulo, Americana, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Representam a parte da populagao compreendida entre Tell 
anos inclusive, e nao apems aquela que frequenta escola, ja que o 
ponto de partida foi a famlia e nao o indivlduo ou a escola. 

A mostra de famllias das quatro cidades foi estabelecida por 
Hutchinson (1960 e 1962), seguindo os cuidados necessaries para 
uma escolha ao acaso. Dessa amostra foram tomadas as famllias que 
possuiam indivlduos entre? e 18 anos e por um sorteio, escolhidas 
em cada cidade, 250 delas, mais um certo numero suplementar para 
as necessarias substituigoet. 

Foram organizadas Istas de famllias — uma principal e uma 
de reserva — ordenadai em fungao da localizagao geografica na 
cidade. Em cada nucleofamiliar deveria ser pesquisado o indivlduo 
que se apresentasse dento da faixa de idade pre-estabelecida. No 
caso da existencia de mas de um seria feito um sorteio, segundo o 
processo descrito por Huichinson (1960). 

Possivelmente refletndo a tendencia da populagao, o numero 
final de criangas e adobscentes resultou aproximado, em um total 
de perto de mil sujeitos. 
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O piano inicial da pesquisa se reportava ao dobro desse numero. 
Quatro das cidades previstas no projeto de Hutchinson para o Centre 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, nao puderam ser exploradas 
no presente trabalho, por motivos de ordem economica facilmente 
compreenslveis. 

As cidades aqui focalizadas: tres capitals de estado e uma cida- 
de industrializada com grande taxa de crescimento, podem ser con- 
sideradas representativas dos grandes centres urbanos industrials da 
regiao centro sul do pais. Pode-se mesmo extender essa area de re- 
presentatividade, pois como afirma Hutchinson (1962) ao advogar 
sua escolha da amostra, nao ha logica ou estatistica para generalizar 
dessas cidade para as areas urbanas, mas consideravel base empurica, 
pois elas apresentam condi?oes muito semelhantes entre si e com os 
demais centres urbanos do mundo. 

C — Os Sujeitos Estudados 

Trata-se de quinhentos indivlduos, de ambos os sexos, de idades 
compreendidas entre 7 e 11 anos inclusive. 

O quadro n*? 1 fornece indicagoes sobre a composigao do grupo 
em relagao a idade e ao sexo. 

Quadro n9 1 — Distribuigdo da amostra em funyio de idade e sexo. 

SEXO 7 8 
IDADE 

9 10 11 TOTAL 

M SI 37 63 59 47 257 

F 40 57 49 54 43 243 
T 91 94 112 113 90 500 

Pode-se verificar que as idades estao representadas com nume- 
ros bem aproximados, assim como os dois sexoi. As variagoes cor- 
rem por conta da composi$ao da populagao tctal e da tecnica da 
amostragem. 

A considera?ao do grupo em fun§ao da eicolaridade pode ser 
vista no quadro n*? 2, 



Quadro n9 2 — Distribuigao da amostra em fungdo da escolaridade. 

ESCOLARIDADE PORCENTAGEM 

Jardim de Infancia   1,1 
I9 ano primdrio   28,1 
29 ano primdrio   27,8 
39 ano primdrio   23,0 
49 ano primdrio   11,3 
S9 ano primdrio   3,S 
I9 ano gindrio   1,9 
Ausencia de Escola   3,2 
TOTAL   99,9 

Como se trata de amostra tomada ao acaso na populagao das ci- 
dades focalizadas, a escolaridade se distribui desde o jardim de in- 
fancia ate o primeiro ano do ginasio, com certa incidencia de crian- 
gas que nao freqiientam escola. A maioria delas (78,9%) esta nos 
tres primeiros anos do curso primario, o que de certa forma esta de 
acordo com a distribuigao em fungao da idade, exposta no quadro 
n*? 1 — maior freqiiencia de criangas nas primeiras idades. Uma con- 
sideragao mais cuidadosa desses dados leva a verificagao de que quase 
todas as criangas ate 10 anos se distribuem do jardim de infancia ao 
3*? ano primario, o que pode indicar ligeiro atrazo na escolaridade em 
relagao a idade. 

A caracterizagao do grupo em termos do nivel socio-economico 
da famflia e a que se pode ver no quadro n*? 3. As ocupagoes dos 
pais das criangas foram classificadas de acordo com a escala de pres- 
tigio social elaborada por Hutchinson (1960, pags. 19-51). 

Agrupando os dados vemos que a maior concentragao se apre- 
senta nas ocupagoes manuals, especializadas e nao especializadas 
(44,0%) e nas posigoes de supervisao, inspecgao e ocupagoes nao 
manuais (41,8%). Profissoes liberais e cargos de gerencia e diregao 
aparecem em 11,499 dos casos. De maneira geral a amostra pode 
ser caracterizada ccmo de nivel socio-economico medio para infe- 
rior, o que parece refletir a composigao da populagao, pelo menos 
em uma expectativr teorica, das quatro cidades consideradas. 



— 13 — 

Quadro n9 3 — Distribuigdo da amostra em fungdo do "status^' da 
fam'dia, atraves da ocupagao do pai. 

"STATUS" DA FAMlLIA PORCENTAGEM 
1. Profissoes liberals e altos cargos administrativos   3,6 
2. Cargos de gerencia e diregao   7,8 
3. Altas posiqoes de supervisao, inspecgao e outras ocupaqoes 

nao manuals   16,8 
4. Posiqdes mais baixas de supervisao, inspecqao e outras ocupa- 

qoes nao manuals   25,0 
S. Ocupaqoesmanuais especializadas e cargos de retina nao ma- 

nuals   26,2 
6. Ocupagoes manuals semi-especializadas e nao especializadas .. 17,2 
7. Ausencia deinformagoes sobre a ocupagao do pai   2,8 
TOTAL   100,0 

Em resume, podemos dizer que se trata de 500 criangas de am- 
bos os sexos, de 7 a 11 anos de idade, com escolaridade de certa 
forma adequada a idade e pertencentes ao nivel medio inferior do 
ponto de vista socio-economico. 

D — O Metodo Usado 

Em face dos objetivos basicos da pesquisa, o metodo consistiu 
em uma analise minuciosa dos desenhos, atraves de uma serie de 
aspectos objetivamente identificaveis e passiveis de tratamento esta- 
tistico. 

Esses aspectos, cuja enumera?ao pode ser vista no apendice A, 
se referem as caracteristicas apontadas no proposito 1 do capitulo 
anterior. Assim, para o Tema preferido, os aspectos sao os que se 
apresentam sob os n^s. 1 a 37; para Tamanho em relagao a folha, 
itens de n*? 38 a 45; para Localizagao na folha, itens de n*? 46 a 56; 
para Posigao do papel, itens n*? 57 e 58; para Uso de cores, itens de 

n"? 59 a 72; para Transparencia, itens de n.0 73 a 76 e para Pers- 
pectiva, de n0 77 a 80. 

A lista de itens elaborada para analise resultou, em grande par- 
te, da experiencia pessoal de um de nos com o uso de desenhos para 
exploragao da personalidade, e como tal reflete mais o interesse por 
esse piano de estudo. Caracteristicas como Tema, Transparencia e 
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Perspectiva, muito frequentes em andlise de desenhos de criangas, 
foram inclmdas justamente por essa freqiiencia e tambem por expe- 
riencia anterior dos autores da presente pesquisa, com esse tipo de 
abordagem. 

Para garantia de avalia?ao objetiva dos itens referentes ao Ta- 
manho e Localiza?ao foram utilizados os crivos de avaliagao que po- 
dem ser vistos no apendice B. Os itens resultaram de uma adaptagao 
do esquema usado por um de nos (Lourengao van Kolck, 1966 e 
1967) em pesquisas com desenhos da figura humana e arvore, onde 
provaram sua eficiencia. 

A posi?ao do papel, aspecto tambem investigado nessas duas 
pesquisas, poude ser explorada aqui, porque entre as instrugoes dadas 
aos aplicadores figurava a de que a folha deveria ser colocada sempre 
da mesma forma: com a dimensao maior paralela ao bordo da mesa, 
isto e, papel "deitado" ou na posigao horizontal. 

A coleta dos desenhos realizada no proprio domicflio dos su- 
jeitos e em situa?ao individual obedeceu a determinadas condigoes 
uniformes: 1) quanto ao material: folha de papel sem pauta, tamanho 
oficio, e lapis de cor nas seguintes tonalidades: verde, amarelo, ver- 
melho, azul, marrom, roxo e preto; 2) quanto as instrugoes: deter- 
minagoes precisas para os aplicadores com referencia a como dispor 
a crianga, como colocar a folha de papel e oferecer o lapis, e o que 

solicitar dos sujeitos. 

De maneira geral nao se apresentaram problemas; apenas dois 
sujeitos em Americana recusaram-se a desenhar. 

Do conjunto de desenhos colhidos, uma verificagao inicial le- 
vou a afastar tres, por se revelarem muito confusos, pouco ou nada 
aproveitaveis para a analise a ser feita. 

Na tabulagao as variaveis sexo e idade foram consideradas. 
Calculou-se as porcentagens em fungao do total de sujeitos. Fez-se 
o teste de significancia das diferengas, pelo processo da razao critica 
(Garrett, 1962, pags. 35-37), aceitando-se como significante ate o 
nivel de 5 % . 

O problema da significancia das porcentagens em si nao nos 
preocupou pois, por se referirem a um total de 500 casos, podem 
ser consideradas significantes (Garrett, 1962) . 
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Como ']A foi assinalado, os desenhos livres foram inseridos em 
pesquisa mais ampla, de responsabilidade de um de nos (Angelini). 
Foram colhidos na mesma oportunidade os demais dados: testes de 
inteligencia Raven e Vacis, para as crian^as: questionario de treino 
de independencia, para as maes; entrevista para os pais, com infor- 
mes sobre profissao do pai e escolaridade do sujeito, entre outros. 
Todo esse material foi distribuido por duas ou mais sessdes ou en- 
trevistas, que se realizaram de acordo com uma ordem pre-estabele- 
cida. 

Como resultado, o presente trabalho langa mao da caracteri- 
zaqao do grupo possibilitada por esses dados, principalmente no que 
diz respeito a escolaridade e ao nivel socio-economico dos sujeitos. 
Os resultados dos testes de inteligencia ainda estao sendo estudados, 
uma vez que se realiza uma aferigao do Vacis; e, do questionario 
nao foi completada a exploragao. Posteriormente, retomando estes 
dados poderemos ampliar a presente pesquisa, estabelecendo as cor- 
relasoes entre certos aspectos do desenho e o nivel de desenvolvi- 
mnto mental, assim como com os resultados referentes ao treino de 
independencia. 





Ill — APRESENTAQAO E DISCUSS AO DOS RESULT ADOS 

A — Tema dos desenhos livres 

1 — Apresentagdo 

O motivo mais freqiiente e o da casa que e desenhada em paisa- 
gem (4,2% dos desenhos), em cena (3,0%), em conjunto de ele- 
mentos integrados (27,2%), em conjuntos de elementos desintegra- 
dos (12,2%) e isoladamente (15,6%). Em 18,5% das casas podem 
ser vistos os numeros localizadores na rua. 

A seguir, drvores aparecem em 40,2% dos desenhos assim dis- 
tribmdos: em paissagem (4,2%), em cena (3,0%), em conjuntos de 
elementos integrados (24,0%), em conjuntos de elementos desinte- 
grados (6,4%) e isoladamente (2,6)%. 

Flores, frutos e folhagens sao desenhados em 32,8% dos casos: 
20,8% em conjuntos de elementos integrados, 8,2% em conjuntos de 
elementos desintegrados e 3,8 isoladamente, como tema unico. 

Objetos se apresentam em 49 lugar de incidencia com as seguintes 
porcentagens: 14,8% em conjuntos de elementos integrados, 9,8% 
em conjuntos de elementos desintegrados, 5,0% isoladamente. 

A figure humane aparece em 17,8% dos desenhos com a seguin- 
te distribuigao: integrada em uma cena (3,0%), participando de con- 
juntos integrados (5,4%), ao lado de elementos nao integrados entre 
si (6,8%) e isoladamente, como tema unico (2,6%). 

Animais sao vistos em 16,8% dos desenhos, quer em uma cena 
(3,0%), quer em um conjunto integrado de elementos (6,2%), ou 
em um conjunto desintegradr (5,8%) ou ainda isoladamente (1,8%). 

Veiculos sao desenhados integradamente com outros elementos 
em 6,0% dos casos, ao lado de elementos sem integra?ao entre si, 
em 4,0% e como tema unico em 4,2%. 
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Em 12,0% dos desenhos ercontramos motivos ornamentals: quer 
em conjunto integrado de elemeruos — 9,6%; quer em conjuntos de- 
sintegrados — 2,4%. Isoladamente nao foram verificados. 

Motivos patrioticos aparecem em 8,0% dos desenhos: 3,0% em 
conjuntos integrados, 2,8% em conjuntos desintegrados e 2,2% como 
tema unico. 

Motivos geogrdficos podem ser vistos em 6,8% dos casos, assim 
distribmdos: em paisagem (4,2%), em conjuntos integrados (1,6%) 
e isoladamente, isto e, como tema unico (1,0%). Nao foram verifi- 
cados em conjuntos desintegrados de elementos. 

Motivos geometricos e religiosos aparecem com reduzida inci- 
dencia: respectivamente 1,8% e 1,2%. 

Em 3,6% dos desenhos sao encontrados titulos ou outras palavras 
escrilas. Apenas 0,8% dos desenhos nao puderam ser identificados 
quanta ao tema. His tor ia em quadrinhos apareceu somente em um 
caso. 

Diferengas de Idade aparecem apenas com relagao a Motivos 
Omamentais e Patrioticos. Sao diferengas estatisticamente significan- 
tes ao nivel de 5%, e se apresentam da seguinte maneira: 

a — De 10 para 11 anos cai a porcentagem de Motivos Omamen- 
tais que vinha se mantendo sempre com baixa incidencia. 

b — De 8 para 9 anos aumenta a porcentagem de Motivos Pa- 
trioticos que se mantem ate 10 anos, caindo depois, aos 11 anos, a 
um nivel aproximado ao de 7 anos. 

Diferengas de sexo sao mais numerosas. Sao encontradas em TP- 
lagao a Figura Humana (significante a 2%), Animais e Arvores (signi- 
ficantes a 5%), Fibres, frutos, folhagens e Veiculos (significantes a 
1%). 

Podem ser assim expressas: 

a — Meninos desenham mais Figuras Humanas, Animais c Vei- 
culos, que os sujeitos do sexo feminino. 

b — Meninas, em comparagao com os sujeitos do sex o masculi- 
ne, desenham mais Arvores, Fibres, frutos e folhagens. 
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2 — Discussao 

a — Os motivos preferidos 

De maneira geral os temas de preferencia dos sujeitos estudados 
nao diferem fundamentalmente dos resultados a que chegaram dois 
pesquisadores: um brasileiro e outro suigo, com desenhos /ivres de 
criangas na mesma faixa de idade. Trata se do estudo de Rabelo 
(1933), feito em Recife, estado de Femambuco, na base de 1.500 
desenhos de criangas entre 4 e 16 anos, do qual destacaremos o pe- 
riodo etario que nos interessa; e da pesquisa de Katzaroff (apud Na- 
ville, 1951) com 1536 desenhos de meninos e 1126 de meninas, de 
6 a 12 anos, realizada na Suiga. 

Podemos ver nos resumes abaixo apresentados como se diferen- 
ciam os tres grupos de criangas de: 

SUICA 

Objetos diversos 
Casas 
Animais 
Vegetais 
Figuras Humanas 
Paisagens 
Meios de Transporte 
Cenas 
Desenhos geometricos 

S. PAULO, AMERICANA, RECIFE 
B. HORIZONTE RIO 

I9 Casas Casa 
a9 Arvores Figuras humanas 
39 Flores, frutos e folhagens Flores e frutos 
49 Objetos Arvores 
S9 Figuras humanas Objetos 
69 Animais Veiculos 
79 Veiculos Animais 
89 Motivos ornamentais Paisagens 
99 Motivos patrioticos — 

109 Motivos geogrdficos — — 
II9 Paisagens — — 
129 Cenas — — 

O que chama a atengao de imediato e a posigao do tema "Figu- 
ras humanas" que, na presente pesquisa se diferencia muito da de Ra- 
belo, mas se apresenta igual a de Katzaroff. As criangas pesquisadas 
em 1961 no centra sul do Brasil nao dao a figura humana o mesmo 
lugar de preferencia que as criangas investigadas em 1933 no nordes- 
te do pais. 

A que deve ser atribuida essa diferenga, ja que em estudo mais 
antigo e feito em outro pais a posigao na preferencia e a mesma que 
nesta pesquisa? 
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Dois pontos de certa estranheza sao: o de "Animais", 6*? e 7*? 
posto no brasil e 3*? na Sui?a, e, o das "Paisagens", 6*? lugar na Sui?a, 
8^ em Recife e 119 em nossos dados. E' possivel que a inclusao de 
temas nao constantes nas duas outras pesquisas — motives omamen- 
tais, patrioticos e geograficos — seja responsavel em parte, pois 
eles deslocaram de tres postos as "Paisagens". Mas se o fizeram e 
porque justamente as sobrepujaram em freqvlencia. 

Motives geometricos — omitidos na parte referente a nossa pes- 
quisa devido a reduzida freqiiencia — estariam tambem em desacordo 
com os dados da Sui?a onde ocupam o 99 posto na preferencia infantil. 

Antes de nos preocuparmos com as diferengas apontadas deve- 
mos assinalar a precariedade das compara?5es feitas: dados resultan- 
tes de pesquisas afastadas no tempo e no espa90, realizadas com tecni- 
cas possivelmente divergentes e abordadas sob angulos nao coinciden- 
tes. Os dados de Katzaroff sao apresentados em porcentagens em 
fungao do sexo dos sujeitos; os de Rabelo em porcentagens em termos 
de idade e sexo, o que nao se presta a um cotejo imediato com nossos 
dados. Foi necessario calcular as porcentagens do total dos sujeitos 
e no caso de Rabelo, dentro da faixa de idade de 7 a 11 anos, orde- 
nar os motives de maior freqiiencia. Para possibilitar a compara^ao, 
ainda foi precise, na pesquisa de Rabelo, reunir "fibres e frutos", colo- 
car os "moveis" e "utensflios" sob a rubrica de "objetos", e reunir 
"zepelin" e "navios" sob o titulo de "veiculos". 

Apesar de todas essas dificuldades, apenas esses trabalhos pude- 
mos considerar para esta comparagao. Nao sao muitas as pesquisas 
que focalizam demoradamente este aspecto do desenho de criangas 
— o estudo bibliografico critico de Naville (1951) apresenta dez, des- 
de 1895 ate 1949. Dessas, algumas apenas trazem indicagoes gerais, 
como a de que a figura humana ocupa o primeiro lugar entre os mo- 
tives reproduzidos pela crianga; outras focalizam desenhos de me- 
moria; outras, o tipo de desenho preferido — se copia, de imaginagao, 
etc.; e ainda outras tomam um determinado tema, seja a casa ou a 
figura humana. 

Dentre aquelas que realmente pesquisam a ordem de preferencia 
dos motivos, algumas nao puderam ser utilizadas por nao se presta- 
rem a cotejo: 1) pela abordagem em termos de categorias do moti- 
vos bem diferentes dos nossos — por exemplo descrigao de aconteci- 
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mentos, motives tecnicos, esportes, etc.; 2) pela faixa de id; de ex- 
plorada, que nao coincidia com a do presente estudo, ou cujos limi- 
tes nao estavam claramente indicados> de modo a garantir inferencias 
mais objetivas. 

Uma situa^ao proxima a essa e a que oferece a pesquisa de Marino 
(1957), realizada na cidade de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, 
em 1955, com 1.200 desenhos de crian^as de 2 a 13 anos. Apresen- 
tados englobadamente, sem especifica?ao de grupos de idade, os da- 
dos de Marino so podem ser comprados com os nossos a titulo pre- 
cario. Pouco poderemos dizer das divergencias, pois as faixas de ida- 
de nao coincidem. 

Depois de um arranjo necessario para o cotejo (reunir flores e 
frutas em uma categoria so) e a seguinte a distribui^ao dos temas na 
preferencia de meninos e meninas de Ribeirao Preto, colocada ao lado 
de nossos dados: 

CRIANQAS DE RIBEIRAO PRETO CRIANQAS DE S. PAULO, AMERICA- 

Aqui tambem se evidencia o contraste das posigoes do tema 
"Figura humana"; mas outros dois chamam atengao: "Animais", em 
Ribeirao Preto ocupa o 2^ posto, enquanto em nossos desenho se apre- 
senta em 69 lugar; "Arvores", que em Ribeirao Preto se coloca no 59 
posto, passa para o 29 em nossa pesquisa. Na de Marino nao apare- 
cem: a categoria de "Objetos" (onde "Bola" poderia ser incluido) e a 
de "Motives ornamentais", nem a de "Paisagens" e "Cenas". For sua 
vez, as "Bandeiras" foram consideradas por nos dentro dos "Motives 
patrioticos" e as "Montanhas" dentre os "Motives geograficos". 

I9 Figuras humanas 
2^ Animais 
3° Casas 
4q Flores e frutas 
S9 Arvores 
69 Navios 
7Q Bandeiras 
89 Montanhas 
99 Bolas 

109 — 
ll9 — 
129 — 

NA, RIO E BELO HORIZONTE 
Casas 
Arvores 
Flores, frutos e folhagens 
Objetos 
Figuras humanas 
Animais 
Veiculos 
Motives ornamentais 
Motives patrioticos 
Motives geograficos 
Paisagens 
Cenas 
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Com relagao aos Motivos Religiosos — de freqiiencia extrema- 
mente reduzida em nossas pesquisa e que habitualmente nao apare- 
cem nas enumera?6es de temas por ordem de preferencia — encontra- 
mos em Dennis (1966) algumas notas de interesse. 

Em pesquisa realizada em vdrios grupos de meninos de 11 a 13 
anos inclusive, de 14 paises diferentes, muitos dos grupos represen- 
tando religioes determinadas, impressionou a relativa ausencia de 
conteudo religiose no desenho da figura humana. Apesar das opor- 
tunidades aparentemente ricas para a representa?ao de atitudes e dis- 
posigoes religiosas encontrou-se pequeno conteudo religiose nos de- 
senhos. Concluiu o autor que esse fato nao expressa sentimento 
anti-religioso por parte dos meninos de 11 a 13 anos, mas indica que 
nao e freqiiente neles um profundo interesse positive na religiao. 

Em resumo, apesar da precariedade das compara?6es, assinalada 
acima, ressalta que o aspecto mais caracteristico do grupo estudado e 
o deslocamento das Figuras Humanas, para o 5*? lugar, o que se apro- 
xima das realiza^oes das crian?as suigas. De maneira geral, porem, 
os temas preferidos sao aqueles que se referem a situa?6es familiares 
a criansa, os aspectos que fazem parte de sua vida diaria, que consti- 
tuem o ambito do mundo em que vive: casas, arvores, flores e folha- 
gens, objetos, seres humanos, animais, veiculos. 

O que, de acordo com Biihler (1934), e proprio de desenhos de 
crian§as. Entretanto, segundo esse mesmo autor, a crianga dese- 
nharia primeiro figuras humanas e animais, isto e, seres vivos, dotados 
de movimento, que Ihe atraem a atengao e dos quais depende. Alem 
disso, argumenta o autor, e mais facil dar-se conta da figura total 
dos seres animados que das plantas, tao complicadas com suas nume- 
rosas folhas e flores. Os dados da presente pesquisa nao oferecem 
corroboragao a essas ultimas interpretagoes de Biihler. 

Consideradas como grupo, as criangas estudadas parecem bus- 
car a seguranga dos temas faceis como casas, ao mesmo tempo que o 
vivo e mutavel mas imovel, o belo e o enfeite das arvores, flores, fru- 
tos e folhagens. Se adicionarmos os objetos a todo esse grupo, vemos 
um conjunto em que pesam a limitagao de movimento e a incapaci- 
dade de locomogao propria. Seres animados aparecem so depois, se- 
guidos pelos artificialmente dotados de movimento. 
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b — Isolamento ou integragdo 

Ha outra possibilidade de explorarmos os dados colhidos com 
relagao ao tema dos desenhos. E' a que nos mostra o quadro n*? 4. 

Quadro n9 4 — Distribuigdo dos desenhos em fungao da integragdo 
em todos complexos. 

CATEGORIA PORCENTAGEM 
Tema em isolado, isto e, exclusividach de um elemento   40,6 
Conjunto desintegrado de elementos     17,3 
Conjunto integrado de elementos   34,8 
Paisagem   4,2 
Cena   3,0 

Podemos ver que quase a metade dos desenhos sao constituxdos 
por um tema unico, isto e, a crianga faz ou objetos ou animais, por 
exemplo. Em 17,3% dos casos estudados, os elementos desenhados 
estao ao lado de varies outros sem aparente relagao, em alguns casos 
de forma ate caotica e ilogica; mas em 34,8%, os elementos parecem 
fazer parte de um conjunto mais ou menos haimonioso, por exem- 
plo: uma casa com arvores e uma cerca. Paisagens e cenas que re- 
presentariam o apice da organ izagao em todos harmoniosos e coeren- 
tes se apresentam apenas com 7,2%. 

De maneira geral podemos ver nesses fatos a dificuldade ainda 
sentida pelas criangas estudadas de estruturar todos organizados com- 
plexos. A tendencia maior e para o motive isolado, tratado em sua 
individualidade: mas ja se pode ver bom esforgo para a representagao 
de todos integrados simples. A presenga de certa porcentagem de 
conjuntos desintegrados pode represencar a transigao em que ainda 
se acham algumas criangas. 

Ghesquiere-Dierickx (1961), anahsando a evolugao do dese- 
nho segundo a idade, descreve, a pag. 181; "5 anos O desenho e 
geralmente uma colegao de objetos em uma grande folha (casa, auto- 
moveis, bonecos, etc.)...n "6 anos — aparecimento de um tema 
central: o objeto principal e maior que os outros, a colegao de obje- 
tos se ordena em tomo do objeto principal..." "9 anos — os detalhes 
se integram agora ao tema principal. O conjunto e mais coerente...". 
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Visto sob esse angulo, o grupo estudado, que apresenta crian- 
a^s de 7 a 11 anos. parece enquadrar-se em uma perspectiva de evo- 
lu?ao normal. 

B — Tamanho em relagao a folha 

1 — Apresentagao 

Os desenhos estudados apresentam predominantemente tama- 
nhos medios, isto e, de 1/8 e 1/4 da folha (25,6% e 19,0%, respecti- 
vamente). O tamanho de 1/16 da folha, considerado pequeno e os 
tamanhos grandes, isto e, metade e 2/3 da folha aparecem, a seguir, 
com as incidencias de 12,8%, 12,6% e 11,4%, respectivamente. 

O desenho que ocupa 1/32 da folha, isto e, de tamanho pequeno, 
e aquele que se extende pela folha toda ou quase, portante, muito 
grande, se apresentam em 6*? e lugar de incidencia, com porcenta- 
gens muito aproximadas (8,0% e 7,8%) . 

O tamanho de 1/64 da folha, muito pequeno, so aparece em 
2,8% dos casos. 

Ndo sao constatadas diferengas significantes quanto a idade, nem 
quanto ao sexo. 

Em Resumo 

Desenhos de tamanhos medios, grandes e pequenos. Pouco fre= 
quentes os muito grandes e muito pequenos. 

2 — Discussdo 

£sses resultados podem ser comparados, com certas reservas, 
aos de algumas outras pesquisas. Estas reservas dizem respeito a 
idade dos sujeitos, que nem sempre se aproxima da dos nossos, a 
tecnicas diferentes de abordagem, a ausencia de informagoes neces- 
sarias para um cotejo mais completo. 

Wachner (1946) analisa minuciosamente 422 desenhos de 55 
estudantes de um "college" de Nova York, de idades entre 17 e 19 
anos, do sexo feminino. Trata-se de series de: a) desenhos e pin- 
turas livres; b) faces humanas, de tres tipos, de acordo com solicita- 
Sao especifica; e c) um grupo de figuras humanas. Cada sujeito foi 
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estudado em sua personalidade e ajustamento, atraves de varias tecni- 
cas inclusive Psicodiagnostico de Roschach, escala de avalia?ao de 
comportamento e julgamento por psicologos e professores. Com re- 
ferenda a tamanho dos desenhos encontramos, a pag. 20, os dados 
que vem no quadro n*? 5, em compara9ao com os de nossa pesquisa. 

Quadro n9 5 — Comparagdo dos dados de duas pesquisas, com re- 
ferenda ao tamanho do desenho. 

LOURENgAO VAN KOLCK E ANGELINI WAEHNER 
Tamanhos Porcentagem Tamanhos Porcentagem 

Medios 44,6 Variedade 74 
Grandes 24,0 Pequenos 17 
Pequenos 20,8 Grandes 5 
Muito grandes 7,8 Medios 4 
Muito pequenos 2,8 — — 

Apesar da grande diferenga de tecnica de abordagem, seja na 
propria solicitagao do tema, seja na maneira de analisa-Io, podemos 
notar praticamente uma inversao no uso dos tamanhos: pequenos, 
grandes e medios entre as adolescentes femininas e medios, grandes e 
pequenos nos desenhos de nossas criangas de ambos os sexos. 

Uma comparagao com os dados de pesquisas sobre o desenho 
da figura humana e da arvore (Lourengao van Kolck, 1966 e 1967) 
nos mostra que: enquanto as criangas apresentam nltida predominan- 
cia dos tamanhos medios, seguidos dos maiores (grandes e muito 
grandes) e so por ultimo os menores (pequenos e muito pequenos); 
nos adolescentes aparecem variagoes. No teste da arvore, dao prefe- 
rencia aos tamanhos medios e aos menores (pequenos e muito peque- 
nos); os maiores (grandes e muito grande) vem por ultimo. No de- 
senho da figura humana pequenas modificagbes se apresentam: os ta- 
manhos medios vem em primeiro lugar, seguidos pelos pequenos e 
grandes e depois pelos extremes (muito pequenos e muito grandes) 
Uma consulta ao quadro n° 6, com dados mais completes, permite 
ver que embora os tamanhos medios prevalegam nas tres pesquisas, 
nos desenhos das criangas podemos falar em orientagao para os ta- 
manhos maiores e entre os adolescentes em diregao para os meno- 
res. 
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Quadro n9 6 — Comparagdo de desenhos de criangas e de adolescentes 
quanta ao tamanho do desenho. 

DESENHOS INFANTIS DESENHO DA 
Arvore 

DESENHO DA 
FIG. HUMANA 

Tamanhos Porcentagens Tamanhos Porcentagens Tamanhos Porcentagens 
Medios 44,6 Medios 37,5 Medios 50,6 
Grandes 24,0 Pequenos 36,0 Pequenos 30,5 
Pequenos 20,8 Muito pequenos 9,7 Grandes 11 ' 
Muito grandes 7,8 Grandes 8,5 Muito pequenos 4,5 
Muito pequenos 2,8 Muito grandes 2,8 Muito grandes 0,1 

Bicudo (1954-55), a pag. 67, apresenta alguns dados que se 
prestam a cotejo com os nossos. Em desenhos de criangas normals: 
50% sao grandes, 33% de tamanho medio e 17% pequenos. Em 
criangas neuroticas 86% dos desenhos sao de tamanho pequeno. 
Criangas com problemas de conduta mostram preferencia pelos de- 
senhos pequenos, enquanto nos psicoticas "os extremes — grande e 
pequeno — alcangam proporgoes equivalentes". 

Pode-se ver que os resultados de nossa pesquisa neste particular 
nao diferem muito dos apontados para criangas normais: ha um des- 
locamento de posigao entre os tamanhos grandes e medios, com ligei- 
ro aumento da incidencia de desenhos medios (44,6%) em detrimen- 
to dos grandes (31,8%); e leve aumento da porcentagem de dese- 
nhos pequenos (23,6%). 

Parece-nos que, observadas as limitagoes destes cotejos, os de- 
senhos de nossas criangas se diferenciam, quando ao tamanho, dos 
de adolescentes e se aproximam dos dados considerados normais pa- 
ra a idade. 

C — Localizagdo na folha 

1 — A presentagdo 

Os desenhos estudados localizam-se predominantemente no qua- 
drant e superior esquerdo (25,6%), na zona central da folha (13,8% 
propriamente no centro e 7,4% na faixa central, portanto em um to- 
tal de 21,2%) e na metade superior, isto e, em espago que toma parte 
dos quadrantes superiores, esquerdo e direito (19,0%). 
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O desenho que se distribui por foda a folha de papel, embora nem 
sempre preencha todo seu espago t, portanto, em tamanho de area 
ocupada nao podendo ser considerado muito grande, vem em 4<? lu- 
gar de incidencia com 15,8%. 

As demais localizagoes aparecem com porcentagens reduzidas: 
na metade esquerda da folha, isto e, entre os quadrantes superior e 
inferior esquerdos (4,6%); na metade direita (entre os quadrantes 
superior e inferior direitos) e na metade inferior (entre os quadrantes 
inferiores direito e esquerdo) com igual porcentagem (3,6% cada); 
no quadrante superior direito e no quadrante inferior esquerdo, com 
porcentagens muito aproximadas (3,0% e 2,8%, respectivamente). 
O quadrante inferior direito foi usado como area para localizagao do 
desenho apenas em 0,8% dos casos. 

Com relagao ao sexo ndo se apresentam dijerengas estatistica- 
mente significantes. Entretanto, uma andlise evolutiva aponta diferen- 
gas significantes em uma das localizagoes na folha. Essas diferengas 
se traduzem no seguinte: De oito para nove anos aumenta o uso da 
metade superior da folha, que se mantem ate os dez anos, para cair 
aos onze anos a um nivel aproximado ao de sete anos. 

Ew. Resumo: 

Orientagao do centra para o alto e para a esquerda. 

2 — Discussdo: 

Poucas sao as pesquisas que focalizam sob este angulo os de- 
senhos de criangas e adolescentes, com apresentagao de dados estatis- 
ticamente comparaveis aos nossos. Em grande parte das investiga- 
goes sobre a localizagao do desenho na folha, encontramos preocupa- 
gao com o estabelecimento de relagoes significativas entre determina- 
das posigoes e caracteristicas de comportamento e personalidade. 

O estudo de Aschuler e Hattwick (1951), realizado na "Winnetka 
Nursery School", nos EE.UU., com 170 criangas de ambos os sexos, 
de idades entre 2;6 e 5;6 anos, e um exemplo dos que nao podem ser 
utilizados aqui neste ponto da discussao de nossos resultados. Con- 
tem dados preciosos para a interpretagao das atividades criadoras de 
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criangas pequenas, pois foram resultantes da observagao continuada, 
por um ano ou dois, de produgdes variadas como pinturas a dedo e 
com pincel, desenho a lapis, construgao com blocos de madeira, mo- 
delagens com argila e jogos ou dramatizagoes. Um estudo psicolo- 
gico complete de cada crianga permitiu estabelecer as caracteristicas 
psicologicas mais freqiientemente associadas a determinado aspecto 
do desenho ou pintura. Embora varios desses aspectos se relacionem 
aos nossos nao podem ser usados aqui, porque foram apresentados 
sempre em fungao das caracteristicas de ajustamento e habilidades, 
comportamento social, verbal e de grupo, interesses, habitos de tra- 
balho, reagoes a produgao apresentada e "back-ground". Faltam os 
quadros ou tabelas com os dados brutos, isto e, aqueles que retratem 
a atuagao das criangas na produgao artistica, diretamente. 

Deste tipo de dados encontramos pouco, como o que se segue. 

A pesquisa de Noller e Weider (1950) nos informa que criangas 
muito pequenas, em uma escola elementar, preferiam o quadrante su- 
perior esquerdo; a medida que avangavam do 1*? ao 89 grau, gradual- 
mente deslocavam seus desenhos, a ponto de no 89 grau, apresenta- 
rem como norma a localizagao ao redor do centro da folha. 

Hammer (1958) afirma que Jolles chegou a igual resultado, o 
que esta coerente com o encontrado por Buck: individuos em regres- 
sao manifestam uma tendencia para situar seus desenhos no qua- 
drante superior esquerdo. 

Os dados da presente pesquisa nao confirmam os resultados de 
Noller-Weider e de Jolles, pois as unicas diferengas estatisticamente 
significantes se apresentaram no piano da localizagao na metade su- 
perior da folha, que aumenta de oito para nove anos, para cair de- 
pois aos onze anos. O uso do quadrante superior esquerdo e do cen- 
tro da folha nao sofre alteragoes com o aumentar da idade. 

Duas investigagoes realizadas por um de nos (Lourengao van 
Kolck, 1966 e 1967), com adolescentes de quatro grandes centres 
urbanos da regiao centro-sul do pais, fomecem dados referentes a 
localizagao do desenho da figura humana e da arvore, que sao com- 
parados com os da presente pesquisa no quadro n9 7. 
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Quadro n9 7 — Comparagao das localizagoes nos desenhos de 
criangas e de adolescentes. 

ADOLESCENTES ADOLESCENTES 
CRIANCAS (FIG HUMANA) (ARVORE) 

Localizagao Percent. Localizagao Percent. Localizagao Percent. 
49 quadrante 25,6 4<;, quadrante 35,5 49 quadrante 40,0 
Zona central 21,6 Zona central 23,2 Metade esquerda 19,4 
Metade superior 19,0 Metade esquerda 17,4 Metade superior 15,9 
Folha toda 15,8 Metade superior 12,4 Zona central 14,8 
Metade esquerda 4,6 I9 quadrante 3,4 39 quadrante 3,9 
Metade direita 3,6 Metade inferior 2,7 Metade inferior 2,2 
Metade inferior 3,6 39 quadrante 2,3 I9 quadrante 1.8 
I9 quadrante 3,0 Metade direita 2,1 Metade direita 1,4 
3? quadrante 2,8 Diagonal 0,5 29 quadrante 0,4 
29 quadrante 0,8 29 quadrante 0,3 Diagonal 0,0 

O que ressalta de diferenga entre as realiza?oes das criangas e 
dos adolescentes e o uso da metade esquerda da folha, que enquanto 
nos de mais idade se coloca nos primeiros lugares de incidencia, entre 
as criangas aparece no conjunto das localizagoes que poderiam ser 
englobadas sob a denominagao de outras, dada a reduzida freqiiencia 
de cada uma. A localizagao "folha toda" so poude ser encontrada 
entre criangas em virtude da natureza do tema — desenho livre. 

Podemos dizer que, embora nos tres grupos de desenhos predo- 
minem o 4*? quadrante, a zona central e a metade superior, no das 
criangas o 49 quadrante perde em importancia, aumentando relati- 
vamente a incidencia da zona central, e da metade superior. A orien- 
tagao dos desenhos das criangas parece mais para o centre e para 
0 alto, enquanto a dos adolescentes para o alto e para a esquerda. 

D — Posigdo do papel 

1 — Apresentagdo 

As criangas estudadas, em grande maioria, respeitaram a posi- 
gdo da folha que Ihes foi apresentada, isto e, com a dimensao maior 
paralela ao bordo da mesa. Em 25,0% dos casos houve inversao da 
posigao, sendo o papel usado na vertical. 

Ndo se apresentaram diferengas estatisticamente significantes 
em relagao a idade e ao sexo dos sujeitos. 
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2 — Discussao 

Apesar de se tratar de um fenomeno de facil constata?ao, exigin- 
do apenas o cuidado previo de apresentar a folha de papel sempre em 
determinada posigao, tem sido muito pouco investigado. Sabemos de 
duas pesquisas com adolescente (Lourengao van Kolck, 1966 e 1967) 
que apresentam dados comparaveis com os nossos e de estudos sobre 
o teste da Casa-arvore e pessoa, como os de Hammer (1954), foca- 
lizando aspectos de interpreta^ao psicologica. 

Fazendo um cotejo dos dados desta pesquisa com os daquelas 
duas citadas acima, verificamos que as criansas inverteram a posi^ao 
do papel em proporgao bem mais elevada, que os adolescentes. Para 
estes, no desenho da figura humana encontramos 4,7% de inversao 
na posi?ao da folha e no teste da arvore, 6,1%, o que daria uma 
media de 5,4%, apenas. Enquanto entre os adolescentes o fato pode 
ser atribuido ao acaso, entre as crian^as, a porcentagem de 25,0% 
merece ser considerada. 

Poderia ser atribuida a propria natureza da tarefa a ser exe- 
cutada? Para os desenhos da figura humana e da arvore as folhas 
foram apresentada em posi^ao vertical, isto e, com a maior dimensao 
perpendicular ao eixo do corpo do sujeito, ja que a tematica em 
ambos os casos apresenta disposi?ao vertical. No caso do desenho 
livre a posigao horizontal, isto e, a do papel "deitado", parece-nos a 
mais adequada para propiciar campo proprio ao desenho de paisa- 
gens, cenas, conjuntos de objetos, animais, etc. 

Parece que, em primeira aproximagao ao problema, os temas 
especificos da figura humana e da arvore, com sua exigencia mais 
definida na diregao da verticalidade, exerceram uma agao mais de- 
cisiva no sentido de levar os adolescentes a maior respeito a posi- 
qao da folha. As crian?as, em face de uma tarefa menos precisa, nao 
sentiram com tal intensidade o apelo da disposigao da folha e puderam 
altera-la mais para atender as conveniencias do que desejavam de- 
senhar. 
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E — O uso das cores 

1 — Apresentagdo 

Tendo sido oferecido a crianga oportunidade para usar lapis de 
cor em sete tonalidades padronizadas, pode-se verificar que apenas 
9, isto e, 1,8% dos casos, nao quiseram colorir seus desenhos. 

Em grande maioria (73,6%), o desenbo e colorido em todos seus 
aspectos; em 24,6% dos casos ve-se cor em alguns elementos do de- 
senho. 

O uso das sete tonalidades em um mesmo desenho pode ser visto 
em 18,4% dos casos; enquanto nos restantes aparecem uma, duas ou 
mais, mas nao todas, combinadas ou isoladas. 

Em 44,4% dos desenhos, as cores sao pintados em tragos fortes, 
extravasando ou quase os limites delineados; em 21,6% encontramos 
cores misturadas para nuances, e em 10,4% sao vistas cores fortes 
dispostas em camadas, dando o efeito de roupa de arlequim. 

As cores mais usadas sao: amarelo e vermelho (com porcenta- 
gens muito aproximadas: 81,4% e 81,2%, respectivamente); mar- 
ram e azul (76,2% e 70,8%, respectivamente) . Preto, verde e roxo 
aparecem com as incidencias de 48,8%, 42,8% e 35,4%. 

Diferengas de sexo, estatisticamente significantes ao nivel de 
5%, sao encontradas com relagao a tres dos pontos focalizados: Cor 
em alguns aspectos do desenho, Cores fortes em camadas e Uso do 
Roxo. 

Essas diferengas podem ser assim expressas: 
Os meninos, em comparagao com os sujeitos do sexo feminino, 

apresentam mais desenhos com colorido em alguns aspectos, com co- 
res fortes em camadas e com uso de roxo. 

Diferengas de idade sao constatadas em maior numero. Sao si- 
gnificantes ao mvel de 1% as referentes a: Cor em todos os aspectos; 
Uso de todas as cores; Uso do Azul, do Vermelho, do Verde e do 
Amarelo; e Cores em tragos fortes excedendo o contomo do dese- 
nho. Sao significantes ao nivel de 5%, as relativas a: Uso do Mar- 
ron e do Roxo. 

Podem ser traduzidas da seguinte forma: 
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a — De 8 para 9 anos aumenta bastante o colorido em todos os 
aspectos do desenho, que se mantera aos 10 anos, para cair aos 11 
anos a um nlvel aproximado ao do de 7 e 8 anos. 

b — De 10 para 11 anos cai a porcentagem do uso de todas as 
cores que vinha se mantendo constante. 

c — De 8 para 9 anos aumenta o uso do verde que se mantem 
ate aos 10 anos, para cair aos 11 anos a um nivel aproximado ao 
dos 7 anos. 

d — De 7 para 10 anos aumenta o uso do amarelo, que cai 
depois, aos 11 anos a um nivel igual ao de 7 anos. 

e — De 8 para 9 anos aumenta o uso do vermelho, que se man- 
tem aos 10 anos e cai aos 11 anos a um nivel proximo ao dos 7 e 
8 anos. 

f — De 8 para 9 anos aumenta o uso do azul, que se mantem 
aos 10 anos e cai aos 11 anos a um nivel proximo ao dos 7 e 8 anos. 

g — De 8 para 9 anos aumenta o uso do marrom, que se man- 
tem aos 10 anos e cai aos 11 anos a um nivel igual ao de 7 anos. 

h — De 10 para 11 anos cai o uso do roxo que vinha se man- 
tendo constante. 

i — De 7 para 11 anos cai o uso de cores em traces fortes exce- 
dendo ao contomo do desenho. 

2 — Discussdo 

Luquet (1927) em obra classica sobre o desenho infantil abor- 
da, no capitulo do colorido, o problema do interesse da crianga pela 
cor. Afirma, de inicio, que as opinoes dos estudiosos sao divergentes 
e que as conclusoes que vai apresentar, baseadas principalmente na 
analise dos desenhos da pequena Simonne, nas idades de 3 anos e 5 
meses a 8 anos e 8 meses, sao indicates de generaliza^ao muito re- 
lativa. 

Apesar de existirem grandes diferengas individuais, podemos 
dizer que a crianga desde muito cedo e sensivel a cor em si mesma, 
independente do objeto em que se encontra ou de sua aplica?ao na 
representa^ao de objetos. Muitas crian^as sentem prazer em colorir 
as folhas de papel, espalhando uma so cor sobre toda a superficie; 
outras escrevem a legenda ou seu nome com letras coloridas, as ve- 
zes cada uma com cor diferente. 
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Freqiientemente usam as cores para efeito decorative, sem rela- 
gao funcional com o objeto representado, mas com a evolugao do 
grafismo, o colorido assume tambem seu papel realista. Estas duas 
fun?6es — decorativa e realista — teriam seu sentido proprio: a pri- 
meira se apresentaria quando a cor nao e mais que um carater aci- 
dental do objeto representado; a segunda quando e essencial a ele. 
Um mesmo desenho pode reunir as duas; por exemplo, no de Simo- 
ne, aos 7 anos e 3 meses (Luquet, 1927, pg. 118), o barco esta 
pintado em camadas nas cores: azul, vermelho, amarelo e marrom, 
com as velas em marrom e vermelho e o mastro em vermelho; a esse 
colorido decorative se contrapoe o realista do ceu e da agua — azuis; e 
da bandeira — azul, branco e vermelho. 

Sobre a incidencia do colorido nos desenhos infantis, Eng (1954) 
conclui de estudos biograficos, que a crianga nos primeiros 5 ou 6 
anos prefere representar as formas gerais dos objetos por esbo?os nao 
coloridos e que por volta dos 6 anos comega a colorir seus desenhos 
mais freqiientemente. De acordo com as observagdes de Levinstein, 
as criangas da escola primaria preferem desenhar com lapis coloridos, 
quando podem obte-lo. Somente algumas preferem lapis comum. 
Em geral, o contomo e desenhado a lapis comum e preenchido com 
cores. 

Alschuler e Hattwick (1951) encontram que, nas criangas de 
escolas maternais ha grande tendencia para trabalhar com a cor mais 
que com a forma; o primeiro e grande arranco na enfase da cor ocor- 
re entre 3 anos e 3 anos e 6 meses, isto e, quando a crianga ganhou 
suficiente controle de seu corpo para permitir que a auto-expressao 
sobrepuje a mera manipulagao. 

Com referenda ao uso do lapis de cor, vemos que nossos dados 
corroboram as conclusoes dos estudos citados: criangas brasileiras de 
7 a 11 anos poem muito colorido em seus desenhos — esmagadora 
maioria usa os lapis coloridos e, de maneira geral, para pintar todos 
os aspectos ou partes do desenho. 

Quando a variedade das cores colocadas em cada desenho, os 
dados da nossa pesquisa apresentam-se concordes com os resultantes 
de estudos realizados por Munro e outros (1942) no "Cleveland Mu- 
seum of Art", com centenas de criangas, desde a escola elementar ate 
o ginasio. Ao todo nove mil desenhos foram analisados, sob inume- 
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ros aspects. Resultaram da aplicagao do "teste dos sete desenhos" 
que sao: i) tema favorite; 2) um homem; 3) de memoria — a 
sala de aula da escola; 4) de imaginagao; 5) decorative; 6) copia de 
um slide de uma pintura; 7) figura de um animal, projetada como 
parte de um filme. No que diz respeito ao uso de cores, verificou-se 
que dos 6 aos 10 anos as criangas usam quatro ou mais cores em 
um desenho e a partir dessa idade ha um rapido decrescimo: 2 a 3 
cores, e aumento na preferencia pelos desenhos monocromaticos. 
Enquanto os meninos mostram esse declinio de maneira mais evi- 
dente, as meninas podem ir ate 12, 13 anos com a apresentagao de 
quatro ou mais cores. 

Lindberg e Eysenk (apud Hammer, 1958a) demonstraram, tam- 
bem, uma diminui?ao no numero de cores empregadas, com o au- 
mento da idade da crianga. 

Nossas criangas, de 7 a 11 anos, em 81,6% dos casos colocarem 
uma, duas ou mais cores, mas nao todas, em seus desenhos. Apesar 
de terem sete cores a sua disposi^ao preferiram usar algumas delas 
apenas. O estudo evolutive demonstra um decrescimo no uso de 
todas as cores, dos 10 aos 11 anos. 

Os dados apresentados por Waehner (1946) com referencia aos 
desenhos e pinturas de adolescentes focalizadas sob outro angulo, 
discordam dos nossos sob certos aspectos. Lemos as pgs. 48 e 54: 
"Quanto menor a variedade de cor que usam em um desenho, menor 
a porgao do todo que e pintado. O numero de quadros coloridos, 
em relagao ao conjunto do mesmo indivxduo, e usualmente mais do 
que 50%, quando combinado com uma grande variedade de cores 
em um quadro... Todas as adolescentes ajustadas apresentaram uma 
variedade de cores acima de 3 (tres) por quadro; elas usaram pelo 
menos 3 (tres) cores mas, em media, 5 (cinco); algumas chegaram 
a usar 7 (sete) ou 8 (oito) cores. A variedade de cores no grupo 
bem ajustado foi, de maneira geral, algo mais alto que a media total. 
No grupo mal ajustado houve maiores extremes: algumas com 8 co- 
res em um desenho, outros com duas ou menos". Voltaremos a esta 
relagao entre variedade de cores e ajustamento quando apresentar- 
mos a interpretagao psicologica dos resultados que estamos discutindo 
aqui. 
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Resta-nos ainda, no piano da compara?ao com outros -studos, 
abordar o aspectos da sele?ao da cor. Escreve Bicudo (1954-55),a 
pg. 68: "Observou-se que as criangas normals usam todas as cores, 
porem, mais o vermelho e o azul; usam pouco preto e quase nenhum 
branco puro. £ diferente a escala de cor usada pelas crian^as depri- 
midas: pouco vermelho, mais cores misturadas e preto. Nao se en- 
controu nenhum grupo de criangas apaticas a selegao de cor. Os 
debeis mentals repetem padroes estereotipados, com cores diferen- 
tes; esta repetigao e devida a probreza de memoria e falta de ini- 
ciativa para sele§ao". 

As criangas desta pesquisa, em varios pontos se aproximam das 
afirmagoes acima citadas: nao se revelaram indiferentes a selegao de 
cor, pois, acusaram definidas preferencias por algumas, porem, de 
maneira geral usaram todas; e o vermelho e o azul estao nos primeiros 
postos de escolha. Ocorrem, entretanto, algumas divergencias: a forte 
incidencia do amarelo, nao mencionado por Bicudo, e a porcentagem 
relativamente alta do preto. 

Segundo as conclusoes de Alschuler e Hattwick (1951, pgs. 
414 e 416) sobre as cores quentes e frias, nossas criangas, usando 
mais as primeiras, isto e, vermelho e amarelo, (pois as cores frias 
representadas pelo marrom, azul, verde, preto e roxo se apresen- 
tam em segundo lugar na ordem de preferencia) estao dentro do que 
e normal para a infancia pre-escolar. 

F — Transparencia 

1 — Apresentagdo 

Em grande maioria os desenhos estudados nao apresentam trans- 
parencias. Estas aparecem em 12,4% dos casos em urn dos elementos 
do desenho, e, em 2,0%, em varios elementos. Transparencia no 
desenho todo 6 encontrada apenas em dois casos, isto e, em 0,4% do 
total. 

Nao sao assinaladas diferengas significantes em relagao a idade 
e ao sexo dos sujeitos. 
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2 — Discussao 

£ste aspecto, que freqiientemente chama a atengao no desenho 
dos pequenos, foi primeiro estudado por Luquet (1927) nas produ- 
goes de Simonne e de algumas outras criangas francesas e belgas. 
Considerando-a um procedimento relativamente simples para por em 
evidencia os elementos invisfveis de um objeto, Luquet cita varies 
exemplos: casas, cujos moveis e habitantes sao vistos em seu interior, 
como se a fachada fosse transparente; arvores cujas raizes sao vi- 
siveis atraves da terra; homem a cavalo com a pema de segundo piano 
desenhada sobre o corpo do animal, etc. 

Analisa tambem os casos de representagao de orgaos internes, 
reportando-se mais a alguns desenhos de criangas alemas e irlandesas. 
As idades das criangas apontadas nesses exemplos vao de 3,5 a 8 anos. 

Alem dessa informagao, entretanto, pouco mais encontramos 
para comparagao com nossos dados. Nao aparecem resultados esta- 
tisticos, a nao ser duas indicagoes incompletas: 1) a pg. 177, de que 
em uma colegao de desenhos de "homens", feitas por quatro mil es- 
colares d'Anvers, de ambos os sexos, de 3 a 13 anos, apenas um 
apresentou visceras no interior do corpo; 2) a pg. 178, a constata- 
gao de que em vinte escolares belgas, de 5 a 6 anos, solicitados a de- 
senhar um enterro, dezoito representaram o morto no caixao. 

De maneira geral, podemos dizer que a colegao de desenhos de 
Luquet apresentava um grande numero de objetos representados si- 
multaneamente com seu exterior e interior, mas com referenda a nos- 
sa pesquisa pouco nos permite concluir. 

O mesmo se passa com o estudo de Rabelo (1933, pg. 560), 
que descreve casos em que se veem "bonecos completes por tras de 
cadeiras, montados em cavalos, ou dentro de automoveis", mas que 
nada apresenta de porcentagens representativas. 

Dados estatisticamente comparaveis com os de nossa pesquisa 
encontramos no trabalho de Boussion-Leroy (1950), em que quatro 
mil e quinhentas criangas, de ambos os sexos, de escolas maternais e 
primarias de Paris, de 5 a 13 anos, foram solicitadas a desenhar uma 
casa, um barco, um carro e uma dama. Apesar da limitagao determi- 
nada pelo tema imposto, a apresentagao dos resultados em termos de 
porcentagens possibilita um cotejo. 
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Tomando a faixa de idade que nos interessa, isto e, de 7 a 11 
anos, verificamos que a media de freqiiencia foi d«, 12,0% no total 
de meninos e meninas. A freqiiencia de transparencia em nossa pes- 
quisa no grupo total — meninos e meninas de 7 a 11 anos — foi de 
14,6%, bem aproximada, portanto. 

Convem, porem, assinalar que os quatro temas dados as crian- 
gas francesas foram especialmente escolhidos pelo fato de favorece- 
rem a apresenta^ao de objetos em transparencia e que, portanto, em 
de&enhos livres poder-se-ia esperar uma incidencia menor. 

A analise do quadro n*? 8, em que a freqiiencia dos desenhos 
com transparencia, expressa em porcentagens, aparece discriminada 
pelas idades das criangas brasileiras e francesas, leva a uma impres- 
sao inicial de diferengas sensiveis na evolugao do fenomeno. 

Entretanto, o calculo da significancia das diferen?as aplicado 
as porcentagens das criangas brasileiras revela ausencia de diferen- 
gas significantes, tanto de um ano para outro, como de 7 para 11 

Quadro n" 8 

Transparencia em desenhos de criangas brasileiras e francesas, em 
fungdo da idade, expressa em porcentagens. 

IDADE 
PESQUISA 

BRASILEIRA FRANCESA 

7 8,8 20,5 
8 13,8 15,5 
9 18,7 9,5 

10 15,0 8,0 
11 16,6 6,5 

Media 14,6 12,0 

anos. Alias, esse fato ja foi apontado na Apresentagao dos Resulta- 
dos referentes a Transparencia, a pg. 33. E' verdade que no qua- 
dro n"? 8 as porcentagens sao vistas em fun?ao do total de sujeitos 
da faixa de idade, enquanto na Tabela n'? 9, de onde resultou o fato 
apontado na pg. 33, as porcentagens sao em fungao do total de su- 
jeitos da pesquisa. 



— 38 — 

Com referencia aos dados franceses, o teste de significancia 
nao poude ser feiio porque a autora (Boussion Leroy, 1950, pgs. 
277-279) nao fomece os totals de cada faixa de idade, necessdrios 
aos calculos. Informa apenas que os grupos de idadc se compoem 
de um numero medio de 500 sujeitos, metade de cada sexo. A ana- 
lise da significancia das diferengas parece nao ter constituido preo- 
cupagao. Na base das porcentagens apresentadas concluiu por uma 
tendencia a diminuigao progressiva com a idade. 

Essa diminuigao, entretanto, nao parece tao progressiva assim. 
De 7 para 8 e de 8 para 9 anos as diferengas de 5,0 e 6,0 respectiva- 
mente, apresentam probabilidade de serem significantes, mas as de 
9 para 10 e de 10 para 11 devem ser atribuidas ao acaso. 

Portanto, uma verificagao mais cuidadosa do quadro n*? 8 apon- 
ta uma diferenga essencial entre os dois grupos de criangas: enquan- 
to no das brasileiras a porcentagem de transparencia se mantem com 
os anos, no das francesas verifica-se diminuigao progressiva dos 7 
aos 9 anos, com manutengao posterior da porcentagem ate os 11 anos. 

A transparencia nos desenhos tern sido muito fogalizada em re- 
lagao a figura humana feita por adolescentes e adultos e eventualmen- 
te por criangas. Nessas condigoes os estudos de Gunsburg (1952) 
levam-no a considerar a transparencia, em desenhos de adultos de- 
ficientes, um sinal de inquietante ausencia do senso da realidade, 
que se constitui em indfcio patologico se aparece em conjungao com 
outros sinais. Levy (1959) tambem vai nessa diregao quando afirma 
que o desenhar a anatomia intema indica esquizofrenia; o mesmo 
acontecendo com Kahn e Giffen (1960) com Arruda (1958) e com 
Montague (1956). 

Entretanto esses autores nao apresentam dados objetivos que 
permitam comparagao com os da presente pesquisa. 

G — Perspectiva 

1 — Apresentagdo 

Em 31,4% dos casos, os desenhos apresentam perspectiva, seja 
em um elemento apenas (24,4%), seja em vdrios (7,0%). 
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Com relagao ao sexo nao fc-am constatadas diferengas estatis- 
ticamente significantes. Entretanto, uma andlise evolutiva aponta di- 
ferengas significantes que podem ser assim traduzidas; 

1 — De 10 para 11 anos cai a porcentagem de ausencia de pers- 
pectiva que vinha se mantendo constante. 

2 — De 7 para 11 anos aumenta a porcentagem de perspectiva 
em varios elementos do desenho. 

2 — Discussdo 

O problema da perspectiva nos desenhos de criangas tem sido 
especialmente estudado por alguns dos mais renomados pesquisado- 
res no campo do grafismo infantil. 

Passy (citado por Eng, 1954 e por Rouma, 1947) em 1891 na 
Franga, solicitando as criangas que desenhassem objetos que apre- 
sentavam dificuldades na representagao da perspectiva, encontrou que 
elas nao percebiam como as dimensoes variam com a distancia, que 
nao apreendiam as mudangas de forma determinadas pela perspecti- 
va e que, embora nao reconhecessem objetos conhecidos representa- 
dos em perspectiva consistente, eram capazes de facilmente identificar 
os desenhos de objetos feitos por outras criangas, incorretos na pers- 
pectiva e quase sem nenhuma forma. Conclui, entao, que as crian- 
gas creem ver os objetos como os representam. 

Alguns anos depois, Clark (apud os mesmos autores — Eng e 
Rouma), realizou investigagoes com criangas de 6 a 16 anos de ida- 
de em quatro diferentes escolas, nos Estados Unidos, obtendo de- 
senhos de uma maga atravessada horizontalmente por um pino e co- 
locada obliquamente em relagao ao observador e de um livro colo- 
cado em angulo de uma forma especial. Suas observagoes meticulo- 
sas podem assim ser resumidas: antes da idade de sete anos as crian- 
gas em geral nao fazem tentativas para desenhar os objetos em sua 
correta posigao; aos nove anos, 45% ja consegue representar a posi- 
gao real, mas sem os demais detalhes e a medida que a idade aumen- 
ta progride a representagao da perspectiva com a correta representa-~ 
gao das partes do objeto e de sua relagao entre si. 

Os estudos de Kerschensteiner (apud Eng, 1954), publicados 
em 1905 em Munich, Alemanha, conduzem a uma esquematizagao 
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de fases no desenvolvimento da representagao grafica do espago. 
Encontramos ai, que tentativas claramente identificadas, embora nao 
bem sucedidas, podem ser vistas em criangas de 6 anos de idade. 
Representagoes bem sucedidas, mas incompletas, aparecem em um 
terceiro estagio; e a representagao pictorica do espago todo com uso 
de perspectiva de linhas, contornos de superficies, mudanga de pro- 
porgoes com a distancia e uso de sombras e luzes refletidas, que cons- 
tituiria o quarto estagio, raramente e alcangada antes dos 15 anos. 
Mesmo ai sera resultado da imitagao. 

As investigagoes de Rouma (1947) sobre a representagao de 
perspectiva de objetos isolados e em conjunto em um espago dado, 
conduziram a conclusoes que assim podem ser resumidas: !<?) a 
principio, a crianga desenha o que conhece de um objeto sem se 
preocupar se ele e parcial ou completamente invisivel por razoes de 
perspectiva; 2<?) a seguir, ela coloca muitos pianos, um sobre outro; 
pessoas ou objetos mais distantes em um piano acima dos que estao 
proximos e assim por diante; 3*?) comega a estabelecer conexao en- 
tre os diferentes pianos manifestando-a principalmente pela diregao; 
parece, entao, o desenho como se tivesse sido composto de diferentes 
pontos de vista; 4*?) finalmente surge o sentido de terceira dimen- 
sao: os diversos pianos ja nao se delimitam, mas penetram. A crian- 
ga, entao, apreende intuitivamente as leis da perspectiva e procura 
usa-las, mas continua a fazer muitos enganos ou erros. 

Luquet (1927) na descrigao da fase do realismo intelectual ou 
logico, apresenta os recursos usados pela crianga para a represen- 
tagao do espago com perspectiva. Um dos primeiros seria o "piano" 
que consiste em representar o objeto contra o solo como se estivesse 
sendo visto de cima; o que leva a algo insolito, mas possivel, e cor- 
respondendo mesmo a perspectiva real em certos casos. Algo mais 
complicado e de efeito mais absurdo e o "rebatimento" em que cada 
parte do objeto e desenhada ao lado do corpo do mesmo, por exem- 
plo, as rodas de um carro uma de cada lado. Combinado com a 
representagao no piano, o "rebatimento" permite por em relevo ele- 
mentos que nao apareceriam se fosse usado apenas o primeiro pro- 
cesso. Essa combinagao do "piano" com "rebatimento" leva a uma 
mudanga de ponto de vista, que e o terceiro processo analisado por 
Luquet, considerado como bastante frequente nos desenhos de crian- 
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?as. Na fase do realismo visual, entao, a crianga vai se submetendo 
pouco a pouco as leis la perspectiva. 

A pesquisa ora em discussao, dentro do topico perspectiva ape- 
nas considerou a presenga de elementos que denunciassem a repre- 
sentagao mais aproximada da correta. Nao foram levados em con- 
sideragao esses recursos apontados por Luquet na fase do realismo 
intelectual, mas sim os proprios do realismo visual. Os desenhos 
classificados entre os 31,4%, o foram por apresentar algum elemento, 
como perspectiva de linhas ou mudanga de proporgdes com a distan- 
cia, mesmo que a realizagao nao fosse correta. 

A esse proposito assinalamos que Chesquiere-Dierickx (1961) 
tambem considerou a perspectiva ter sido descoberta pela crianga 
quando um detalhe do desenho a revelasse de modo inequivoco, mes- 
mo que em impcrfeita execugao. 

£sse pesquisador, analisando 300 desenhos livres de criangas 
de 4 a 15 anos interessou-se especialmente pela perspectiva, como 
uma das tecnicas graficas, cujo aparecimento pode ser tornado como 
indicio de maturagao. Escreve ele a pg. 180: "A perspectiva 
consiste em reconstituir a visao em profundidade e comporta a uti- 
lizagao de linhas de fuga, a diminuigao dos objetos proporcional ao 
seu afastamento, a colocagao em relagao a linha do horizonte. A 
grande maioria das criangas descobre esses tres procedimentos por 
ensaios e erros ou por intuigao. A crianga muito pequena justapoe 
os desenhos isolados. Depois um tema central aparece ... e a crian- 
ga ordena os detalhes em relagao ao conjunto, seu lugar sendo mais 
ou menos correto, mas o que esta longe e desenhado por cima do 
que esta proximo . . . Enfim, constatamos a utilizagao de linhas de 
fuga: caminhos conduzindo a casa, casa vista de tres quartos. Estas 
sao as primeiras formas elaboradas de perspectiva que encontramos". 

Como resultado da investigagao feita, o autor chega a estabele- 
cer uma evolugao dos desenhos em fungao da idade, onde podemos 
encontrar, a pg. 181; "Aos sete anos a crianga sente a perspectiva, 
mas nao utiliza ainda as tecnicas. Os diferentes pianos sao superpos- 
tos; os objetos afastados sao do mesmo tamanho que os proximos; 
nada de linhas de fuga. Aos 8 anos, aparecimento de linhas de fuga, 
de distanciamentos. Esta idade marca uma transigao muito mtida na 



— 42 — 

utiliza^ao de tecnicas elaboradas da perspectiva . .. De 9 a 11 anos, 
aperfei^oamento das descobertas". 

Na tabela apresentada no trabalho de Ghesquiere-Dierickx cons- 
tatamos que o ponto otimo da utilizagao da perspectiva se situa na 
idade dos 13 anos, e que na faixa de idade que nos interessa (7 a 11 
anos) a porcentagem media de desenhos com perspectiva e de 46,8%. 

Em face desses dados, a incidencia de perspectiva nos desenhos 
da presente pesquisa (31,4%) nos parece um pouco baixa. 

Entretanto a comparagao com os relates de outras pesquisas nos 
mostra que, de maneira geral, em face das dificuldades apresentadas 
pela perspectiva, nossos resultados estao razoaveis para as idades 
consideradas. 

Assim e que Naville (1951a), fazendo uma revisao de varias 
pesquisas sobre o desenvolvimento do desenho ate a idade de 14 
anos, escreve, a pg. 39: "Nao ha tentativa de perspectiva antes dos 
sete anos... O respeito a perspectiva nao e adquirido senao dos 
9 aos 12 anos, com um salto aos 10 anos". 

Corrobora^ao a esses dados e encontrada na pesquisa realiza- 
da por Munro e outros (1942) com desenhos de centenas de crian- 
9as da escola elementar e do ginasio, no "Cleveland Museum of Art" 
nos E.U.A. O uso da perspectiva apareceu de forma consistente 
aos 11 anos de idade e, dentre os aspectos estudados, foi conside- 
rada uma caracteristica rara na representagao do desenvolvimento 
da habilidade pictorica. 

A pesquisa de Leroy (1951), com desenhos de 4.500 crian- 
qas das escolas primarias e matemais de Paris, conclui que o desejo 
de exprimir uma perspectiva ja se manifesta em alguns desenhos fei- 
tos aos 4 anos; aos 5-6 anos comegam a aparecer, a titulo excepcio- 
nal, as primeiras tentativas, mas so a partir dos 8 anos, e que essas 
tentativas podem ser bem sucedidas, e ainda assim expecionalmente. 
Comenta a autora que a partir dos 7-8 anos, o senso critico se de- 
senvolve e as crian?as come?am a corrigir, em alguns casos faceis, 
os erros de perspectivas cometidos por outras criangaijs. Parece que 
o poder de critica e a compreensao das leis da perspectiva precede 
o poder de executar perspectivas corretas. Os casos de perspectivas 
bem resolvidas aumentam regularmente com a idade ate os 12 anos, 
considerada por Leroy como o estagio da perspectiva infantil. 
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Outra das conclusoes dessa pesquisa que interessa mencionar 
aqui e a de que as criangas com atraso na escolaridade revelam tam- 
bem atraso bem mtido na aquisi?ao das leis da perspectiva, seja no 
piano da critica seja no da execugao. As criangas avangadas na es- 
colaridade que sao, provavelmente na maior parte, de inteligencia 
superior a media, apresentam resultados melhores que as de inteli- 
gencia normal, quando desenham em perspectiva. 





IV _ INTERPRETAQAO PSICOL6GICA 

A — Significado dos aspectos analisados 

1 — Tema dos desenhos 

Os temas preferidos pelas crian^as em seus desenhos podem 
fomecer inferencias para a caracterizagao psicologica do grupo se 
interpretados em sen significado profundo, com base nos conceitos 
psicanaliticos. 

Desde que desenhos espontaneos e livres pertencem ao piano 
da fantasia, assim como os sonhos e outras associagoes, a interpre- 
tagao psicanalitica tern considerado o conteudo dos desenhos de for- 
ma semelhante a do conteudo manifesto nos sonhos. Morgenstem 
(1937) teve a ideia, e demonstrou ser possxvel, interpretar psicana- 
liticamente o conteudo do desenho de criangas, acompanhando o cur- 
so do tratamento dentro da tecnica psicoanalftica. Mac Intosh e Pick- 
ford (1941-43) usaram os desenhos e pinturas da mesma forma que 
os sonhos, com seus significados correspondentes a varies niveis de 
experiencia, nas analises de criangas pequenas demais para as asso- 
ciagoes verbais, mas grandes para a ludoterapia. Numerosos outros 
especialistas, entre os quais citamos Baudoin (1951), Berge (1946), 
Dolto-Marette (1948) e Rambert (1945) tambem usaram a inter- 
pretagao de desenhos livres como metodo de psicanalise infantil, con- 
tribuindo para o desenvolvimento da tecnica. 

Cabe, porem sem duvida a Jung o grande papel de pesquisador 
e expositor sistematico da interpretagao dos simbolos nos desenhos 
e em outras produgoes individuals, inclusive sonhos. 

Baseada nas ideias de Freud e seus seguidores, e em especial 
nas de Jung, e a seguinte a interpretagao psicologica que propomos 
aos dados da presente pesquisa, no referente ao tema. 

As criangas estao expressando em seus desenhos sempre a pro- 
pria pessoa sob formas varias, seja por diferentes graus de profun- 
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didaue, seja por distintos aspectos de identificagao. Podemos falar 
em um impulse para a auto-representagao profundamente inconscien- 
te que as leva a encontrar os temas adequados a expressao de si 
mesmo. 

Assim, o desenho da casa, primeiro tema na preferencia de nos- 
sos sujeitos, mostra a representa^ao da propria personalidade, como 
diz Otaola (s.d., pg. 229), mas tambem sua rela?ao com a mae. 
Para Freud (1948, pg. 134) a casa e a "unica representagao tipica, 
isto e, regular da totalidade da personalidade humana" — e assim 
ela aparece em primeiro lugar nos desenhos estudados. Mas tam- 
bem ela esta vinculada a mulher e a mae (Freud, 1948, pgs. 136 e 
seguintes). Em Jung (apud Otaola, s.d., pg. 198) uma das repre- 
senta?6es arquetipicas do principio feminino e do imago matemo e 
a casa. 

A drvore tambem pode ser considerada nessa linha (Jung, 
1962) ou segundo Diamond (1964) como simbolo de identificagao 
parental. Mas ainda pode ser vista, sob outro angulo: o de simbolo 
de desenvolvimento psiquico. A arvore e a figura arquetipica da 
renovagao e da vida perene do espirito e "em sentido mais amplo re- 
presenta a vida do cosmos, sua densidade, proliferagao, gera?ao e re- 
generagao" (Cirlot, 1958, pg. 91). Tomada em seu ciclo anual de 
morte (aparente) e ressurreigao (posterior) estara expressando 
justamente a renovagao e a imortalidade da "alma". Por sua forma 
esquematica se reduzir fundamentalmente a da cruz, o mesmo simbo- 
lismo se aplica a ambas. Vemos no cristianismo, a cruz como uma 
arvore da vida; a cruz da Reden§ao e o simbolo do sacrificio e do 
martirio, mas tambem, e por isso mesmo, da salvagao eterna. Na 
cruz os opostos se unificam: o bem e o mal, o masculino e o femini- 
no, a vida e a morte; e ela o simbolo da oposigao e da conciliagao dos 
contrario e como tal, simbolo do "eu", isto e, da unidade propria do 
ser humano. Na arvore, como na cruz, a dire9ao vertical a torna o 
simbolo da rela^ao entre os tres mundos — o inferior ou infernal, 
o central ou terrestre e o superior ou celeste. A propria arvore con- 
tem em si esses trcs elementos — raiz, tronco e copa — que partin- 
do dos extratos inferiores se dirigem as regioes superiores. A arvore 
se desenvolve na diregao de continuo aperfei$oamento e tambem apa- 
rece como expressao de crescimento psiquico. Teriamos entao, no 
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segundo lugar na ordem dos temas, a manifesta?ao arquetfpica do 
desenvolvimento psicologico das crian?a?s estudadas. 

O desenho de flores, frutos e folhagens, em terceiro lugar, acen- 
tua esse aspecto de desenvolvimento e renovagao continuos, acres- 
centando, porem, o de emotividade, gosto pela aparencia e omamen- 
to, a admira?ao do efemero e do momentaneo (Koch, 1958, pg. 
318), a busca do resultado rapido, a impaciencia e o realismo estreito 
e imediato (Koch, 1958, pg. 327 e seguinte). Flores e frutos sao as 
partes raais pereciveis da planta, mas tambem, junto com as folha- 
gens sao elementos de decoragao e fantasia. De certa maneira, como 
lembra Orr (1958, pg. 19) indicam "uma certa ingenuidade, uma 
ausencia de astucia e do instinto que visa a auto-protegao". Crian- 
cas de cidades sui?as forneceram no Rorschach freqiientes interpre- 
tagdes de flores e ramos floridos. 

Tomando em conjunto os segundo e terceiro temas — arvores, 
flores, frutos e folhagens — e englobando-os sob a designa^ao de 
plantas ou vegetais, vemos que estamos diante de algo bem profundo 
e representative, pois, como afirma Aeppli (1951, pgs. 405 e se- 
guinte): "Em oposigao ao que realmente ocorre do ponto de vista 
historico-naturalista, as plantas aparecem como sfmbolo omrico de 
um conteudo mais profundo e mais desenvolvido que o representado 
pelos animais". 

Os objetos, quarto posto na preferencia do grupo estudado, 
possuem um simbolismo que depende mais de sua natureza, mas se- 
gundo Cirlot (1958, pgs. 319-320) "todo objeto constitui uma cons- 
trucao material em que aparecem conteudos espedficos inconscien- 
tes" ... "Ao lado de seu simbolismo especifico, derivado de sua 
forma, fungao, carater, origem, cor, etc., os objetos, em si, sao sem- 
pre sfmbolos do mundo, isto e, expressoes particulares de uma ordem 
material que expoe tanto a irracionalidade cega do continuo, como a 
organiza^ao estrutural que os define como objetos contrapostos ao 
sujeito". 

Vemos pois que as criangas estudadas comegaram por desenhar 
representa§6es arquetipicas, revelando estar ainda sob influxo das 
forgas instintivas. Os componentes inconscientes e pre-conscientes de 
seu psiquismo e que se manifestam nos desenhos, assumindo os ar- 
quetipos acima analisados: casa, drvore, flores, frutos e folhagens, 
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isto e, plantas. A personalidade como um todo esta simbolizada, as- 
sim como o desenvolvimento psicologico proprio da fasc; e de pas- 
sagem, a relagao com a figura matema, "fonte de vida e estabiliza- 
gao interior, base e pivot do desenvolvimento" (Orr, 1958, pg. 25). 

A seguir, como que em uma tentativa de fuga de projegbes tao 
profundas, aparecem os desenhos de objetos, que bem expressam o 
medo de se perder dentro da fantasia, a procura de algo real e con- 
creto. Nossas criangas desenham "coisas" antes de seres humanos. 
A figura humana aparece apenas em quinto lugar, na ordem das pre- 
ferencias dos temas. O fato revela identificagao consigo mesmo, mas 
ainda nao prevalente, pois a par da identificagao com vegetais e obje- 
tos varios. A crianga esta desenvolvendo seu esquema corporal a 
partir da imagem que tern do proprio corpo, mas esse esquema ainda 
nao e completo, evidentemente, pois a criangag nao esta ainda pro- 
fundamente socializada e "humanizada". 

E' por isso que a identificagao com animals se apresenta logo a 
seguir. Segundo Jung (apud Cirlot, 1958, pg. 88) os animais re- 
presentariam "a psique nao humana, o infra-humano instintivo, as- 
sim como o lado psiquico inconsciente". files expressariam uma ener- 
gia nao diferenciada, ainda nao racionalizada nem submetida ao im- 
perio da vontade (Cirlot, 1958); "a natureza e o acumulo das for- 
gas instintivas, o que ha de selvagem e de domestico, o mais simples 
e o mais aparentemente incoerente de nossa natureza" (Aeppli, 1951, 
pg. 380). 

E a representagao de si mesmo prossegue com os veiculos — se- 
timo posto na ordem das preferencias. Para Cirlot (1958, pg. 418- 
419) "todo veiculo expressa o corpo, incluindo o cerebro e o pensa- 
mento, isto e, o espirito em seu aspecto existencial". Aeppli (1951, 
pg. 284) afirma que "o auto expressa freqiientemente a pessoa do 
sonhador, isto e, o que este representa"; e Otaola, (s.d.) escreve a 
pg. 203: "em geral pode simbolizar o curso da propria vida, a sorte 
do destino particular ou compartilhado com uma ou varias pessoas". 

O uso de motivos ornamentals em certo numero de desenhos po- 
de por um lado, acentuar o sentido de emocionabilidade e fantasia 
proprio das fibres e folhagens, e, por outro, ser tornado como sinal 
de relagao com o cosmos. Cirlot (1958, pg. 326) discorre sobre a 
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ornamentagao como "simbolo ua autoridade cosmica, do desdobra- 
mento espacial e da saida do caos..." 

E por fim, as freqiiencias de motivos patrioticos e geogrdficos 
podem ser vistas como efeito da aprendizagem escolar de muitos 
dos sujeitos estudados; e a reduzida incidencia de motivos geometri- 
cos e religiosos como sinal da dificuldade do uso consciente de sim- 
bolos e ideias abstratas. 

Vemos, portanto, que o grupo estudado apresenta um quadro 
nao estranho para a idade: as criangas revelam-se presas a figura 
materna e de certa forma, ingenuas e pouco amadurecidas. Estao 
desenvolvendo a identificagao consigo mesmas, porem, ainda se iden- 
tificam, no piano da fantasia, com animais e "coisas". 

2 — Tamanho em relagdo d folha 

Os autores especializados em interpreta?ao de desenhos sao Con- 
cordes em atribuir ao tamanho significados definidos no piano da 
avaliagao de si mesmo, de caracteristicas de auto expansao ou de 
fantasias super compensatorias. A relagao entre os tamanhos do de- 
senho e da folha de papel expressa a relagao dinamica entre o su- 
jeito e seu ambiente. 

Assim e que desenhos muito pequenos sao apresentados por 
pessoas com sentimentos de inferioridade e inadequagao e possivel- 
mente com tendencias para fuga do ambiente. Waehner (1946, pg. 
22) relata que as mogas cujos desenhos eram muito pequenos fo- 
ram caracterizadas, por varies procedimentos outros, "como ansio- 
sas, timidas, constritas ou altamente auto-controladas". Acrescenta 
a seguir, que uma preferencia por tamanhos pequenos e "mais indi- 
cativa de constrigao, reduzida agressividade, ou ansiedade, do que 
de ajustamento ou desajustamento". Alschuler e Hattwick (1951, 
pg. 89) encontraram, em sua pesquisa com criangas de 2 1/2 a 5 
1/2 anos, que a pintura ou desenho em areas restritas estao em ge- 
ral, "em paralelo com tendencias ao isolamento e a comportamento 
emocionalmente dependente". Elkisch (1945). conclui que a com- 
pressao nos desenhos indica sentimento de desconforto, de invalidez 
e de estar sob pressao. Levy (1959) afirma que, em face de dese- 
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nhos pequenos podemos pensar em sentimentos de inadequaQao ou 
de inferioridade diante das exigencias do ambiente. 

Por outro lado, desenhos muito grandes, que tendem a fazer 
pressao contra os bordos da folha, segundo Hammer (1958, pg. 
64) "denotam sentimento de constri^ao por parte do ambiente — e 
isto e digno de nota — concomitante a?ao ou fantasia super com- 
pensatoria". Apesar de Waehner (1946, pg. 20) citar o fa to de 
que "tamanhos pequenos sao mais significativos de redugao de ener- 
gia, do que os grandes, de aumento de energia ou agressividade", 
Precker (1950) afirma que tamanhos exagerados podem ser con- 
siderados com evidencia de agressividade e descarga motora. Levy 
(1959) tambem considera que desenho grande e sinal de que o su- 
jeito esta respondendo as pressoes do ambiente com sentimentos de 
expansao e agressao. 

Quanto a um tamanho equilibrado, Alschuler e Hattwick (1951) 
afirmam que as criangas que fizeram pinturas proporcionadas a 
folha de papel tenderam, como grupo, a um comportamento adap- 
tativo. "Eram geralmente bem ajustadas, tinham contacto facil com 
criansas e adultos, participavam facilmente e trabalhavam com pro- 
posito; eram procuradas e populares" (pgs. 91-92). 

Como pudemos verificar, em resumo, nossas criansas fizeram 
desenhos de tamanho medio, com orientagao para os tamanhos maio- 
res, o que concorda com a afirmagao de Waehner (1946, pg. 20) de 
que "tamanhos grandes e medios sao mais naturais, em media; tama- 
nhos grandes particularmente para criangas pequenas. A preferen- 
cia por tamanhos grandes diminui com o aumento da idade. ..". 

Estariam entao indicando a energia, agressividade e auto afir- 
magao das criangas estudadas; mas como a incidencia de tamanhos 
pequenos nao e desprezivel, tambem certa inadequagao e inferiori- 
dade sentidas por elas. Como grupo, nao se afastam muito do es- 
perado para a idade. 

3 — Localizagdo na folha 

Os significados atribuidos as diferentes localizagoes do desenho 
no papel sao relativamente coerentes nos escritos dos psicologos es- 
pecializados. 
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Para Levy (1954) a localizagao na metade superior da folha, 
quando produzida por crianeags, expressa altos mveis de realiza^ao 
para cuja consecugao elas se esforgam constantemente; quando apre- 
sentado por adultos seria indicativo de "estar no ar". Alschuler e 
Hattwick (1951) verificaram que as criangas cujos desenhos apre- 
sentavam pronunciada tendencia a se localizarem no topo da pagi- 
na, revelaram altos padroes e altas aspiragoes. Algumas vezes a es- 
tatura da crianga influia, mas as aspiragoes elevadas tambem esta- 
vam envolvidas. Buck (apud Hammer, 1958, pg. 70) vem em apoio 
dessas ideias, acrescentando algo mais: "quanto mais o ponto me- 
dio do desenho esta acima do centro da pagina, tanto maior a possi- 
bilidade de: a) o sujeito sente que aspira muito alto, que seu objcti- 
vo e relativamente inatingivel; b) o sujeito tende a buscar satisfa- 
gao na fantasia mais que na realidade; ou c) tende a conservar-se 
distante e relativamente inacessivel". 

A respeito da metade inferior ainda Buck afirma: "quanto mais 
o ponto medio do desenho esta abaixo do centro da pagina tanto 
mais e possivel que: a) o sujeito sinta inseguranga e inadequagao 
que levam a depressao, ou b) o sujeito esteja preso a realidade ou 
orientado para o concreto. Em Levy (1959, pg. 276) encontramos 
algo nessa linha: "aqueles cujos desenhos estao localizados na base 
da pagina parecem ser mais estaveis, calmos e firmemente enraizados. 
Ocasionalmente individuos deprimidos ou derrotados podem fazer o 
mesmo". Os dados de Alschuler e Hattwick (1951) sao consisten- 
tes com a primeira parte das afirmagoes de Levy; as criangas que 
pintaram, de maneira pronunciada, a base da pagina distinguiam-se 
pelo fato de serem as mais estaveis, mais firmente enraizadas, com 
disposigao calma e placida. 

A metade esquerda da folha e considerada por Koch (1952, 
pgs. 12 a 14) como expressao das relagoes do sujeito com o seu 
"Eu", a vida interior ou o "espirito", a mae e o passado. Seria inter- 
pretada entao como introversao, subjetividade, contemplatividade, 
rejeigao, inibigao, cautela. A direita, focalizando as relagoes com o 
voce (o outro), os fatos, o pai e o futuro, seria expressao de extra- 
versao e de contacto ativo com a vida. Essas ideias, desenvolvidas 
do esquema de Griinwald (Kock, 1958, pg. 33), tem seus pontos em 
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comum com as "zonas do campo grafico" de Pulver e com o "sim- 
bolismo do espa?o vivido" de Arthus, tambem apresentados por Koch. 

Levy (1959) compartilha do principal das ideias de Koch, ao 
afirmar que aqueles cujos desenhos estao no lado esquerdo da pagi- 
na sao freqiientemente introvertidos e auto conscientes. Quanto ao 
lado direito acrescenta que em sua experiencia raramente os encon- 
trou com desenhos; quando este ocorreu, varias interpreta?5es eram 
cabiveis, mas o unico fator presente a todos os casos pareceu ser na 
dire?ao de negativismo ou rebeliao. 

Buck (apud Hammer, 1958) sugere que a esquerda, e mais re- 
lacionada com comportamento emocional e impulsivo, enquanto a di- 
reita, com aspectos intelectuais (predominancia de satisfa?6es intelec- 
tuais sobre as emocionais). Estas ideias se aproximam, em suas bases, 
das de Koch. 

As criangas de Alschuler e Hattwick (1951), atraves do uso dos 
lados esquerdo e direito da pagina em suas redoes com a utilizagao 
preferencial de uma das maos, parecem indicar que o lado da pagina 
correspondente a mao dominante expressa o comportamento aberto, 
enquanto o lado oposto reflete seus sentimentos reprimidos. 

Com referencia ao centro da pagina, ponto em que, pela maior 
incidencia do fenomeno e possivel fazer comparagoes de grupo, as 
criangas das duas autoras mencionadas acima revelaram-se mais auto- 
dirigidas e mais auto-centradas, mas, tambem, mostraram comporta- 
mento mais afetuoso e mais adaptativo do que aquelas criangas que 
colocaram seus desenhos fora do centro. 

Levy (1959) concorda em que os sujeitos cujas figuras sao cui- 
dadosamente centradas sao usualraente auto-dirigidos, adaptativos e 
centrados em si mesmos. E Wolf (apud Hammer, 1958) encontrou 
que, se nao levada a extremes de meticulosidade, a centraliza?ao dos 
elementos graficos e indicativa de "alta seguranga". 

Com referencia aos quadrantes, dos esquemas de Griinwald, de 
Pulver e de Arthus, todos apresentados por Koch (1958, pgs. 27, 
28 e 33), podemos considerar como significados: para o primeiro 
(superior-direito) o de contacto ativo com a vida, rebeliao e ataque, 
projetos para o future; para o segundo (inferior-direito) o de zona 
dos impulses, desejos e conflitos, obstinagao e teimosia; para o ter- 
ceiro (inferior-esquerdo) o de fixagao a estagio primitive, conflitos, 
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egoismo e regressao; e para o quarto (superior-esquerdo) o de zona 
da passividade, de expectativa diante da vida, de inibi?ao, reserva e 
nostalgia. 

£ste ultimo quadrante, que mais nos interessa porque o prefe- 
rido por nossas criangas, e objeto de discussao no tocante a seu signi- 
ficado. Em geral os pesquisadores concordam em que e muito em- 
pregado. Hammer (1958, pg. 70) escreve: "Se um canto e escolhi- 
do para a localizagao, mais freqiientemente e o superior-esquerdo". 
Entretanto, o sentido a atribuir a esse fenomeno e passxvel de con- 
troversia. 

Denis (1958), Denis e Raskin (1960) e Taylon (1960) in- 
vestigando precisamente este ponto, chegaram a conclusao que ha- 
bitos de escrita sao mais responsaveis pelo uso do quarto quadrante 
que aspectos da personalidade. O fato do individuo, ao escrever, 
comegar do topo esquerdo ou direito da folha, determinaria em parte 
a localizagao do desenho. Esta seria um resultante da transferencia 
de habitos de escrita aprendidos muito cedo na escola primaria. 

As pesquisas de Noller e Weider (1950), ja citados por oca- 
siao da discussao dos resultados, serao coerentes com esta ideia se 
aceitarmos que as criangas menores, nos primeiros anos da escola, 
por estarem em uma situagao constante de treino da escrita, se vejam 
em aguda fase de transferencia de habitos super-praticados. A me- 
dida que passam do 1? para o 89 grau vao deslocando gradualmen- 
te seus desenhos em diregao ao centro — como afirmam os dois 
pesquisadores. Seria entao a diminuigao da transferencia por en- 
fraquecimento da pratica? 

Nao possuimos elementos, no momento, para decidir sobre este 
ponto. Devemos porem, lembrar que, como foi assinalado no capi- 
tulo da discussao dos resultados, as criangas estudadas apresenta- 
ram incidencia bem menor de localizagao no 49 quadrante, que os 
adolescentes pesquisados nos desenhos da arvore e da figura hu- 
mana. Como funcionariam aqui as constatagoes de Noller e Weider? 
Tratando-se de sujeitos da mesma populagao — criangas e adoles- 
centes de quatro grandes centres urbanos da regiao centro-sul do 
pais — escolhidos ao acaso, segundo a mesma tecnica, enfim, pes- 
quisados em igualdade de condigoes — tempo, epoca do ano, etc. 
— nao se pode explicar facilmente, atraves das ideias apresentadas, 
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acima, a maior frequencia do 49 quadrante nos desenhos dos ado- 
lescentes. Poderiam eles ser considerados em regressao, como quer 
Buck (apud Hammer, 1958)? 

Pensamos que, sem desprezar completamente a influencia dos 
habitos da escrita, podemos aceitar as ideias de interpreta^ao propos- 
tas pelos autores citados por Koch. 

Assim sendo, nos resultados de nossa pesquisa neste particular, 
vemos como caracteristicas psicologicas do grupo de crian^as estuda- 
das: 1) da fusao da localiza?ao na metade superior com o 49 qua- 
drante — altos mveis de realizagao, objetivos elevados com energia 
suficiente para buscar atingi-los, mas coloridos, ao mesmo tempo, 
por certa reserva, inibigao e passividade; 2) da zona central — certo 
equilfbrio e auto-diregao, com comportamento afetuoso e adaptati- 
vo, assim como certo egocentrismo. 

4 — Posigdo do papel 

Uma vez que a folha de papel, nas tecnicas que usam o grafis- 
mo, representa o ambiente, e interessante verificar o uso que os su- 
jeitos fazem dela. Colocando-a sempre em u'a mesma posi9ao frente 
ao sujeito, de certa maneira estavamos a Ihe impor uma forma do 
ambiente, que ele poderia respeitar ou procurar modificar, ja que 
nenhuma observagao Ihe era feita neste sentido. Pequenas mudan- 
9as, como certo ajeitamento para a posigao mais comum da escrita, 
nao foram consideradas; apenas, aquelas que levavam a uma inver- 
sao da disposigao inicial e que cabem aqui, pois sao as que tern 
significado especial. Sugerem que o individuo esta reagindo a im- 
posi§ao do ambiente, esta se opondo a ele da forma como Ihe foi 
apresentado. 

Em Hammer (1954, pg. 46) a proposito dos desenhos da casa, 
arvore e pessoa, lemos: "Recusa a aceitar a pagina na posigao apre- 
sentada e uma tendencia que tem sido observada entre individuos ne- 
gativistas, como u'a manifestagao da rejeigao de sugestoes. Por exem- 
plo, tais individuos parecem sentir que e um sinal de fraqueza acei- 
tar as instrugbes literalmente, e sao, aparentemente compelidos a vi- 
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rar a oagina, mesmo que assim alterem a rela^ao dimensional ver- 
tical-horizontal ideal e tomem a piopria tarefa bem raais dificil. 
Esta conclusao esta de acordo com o que os clinicos tern observado 
em outras tecnicas projetivas e parece representar a mesma reagao 
que a tendencia para virar as pranchas no Rorschach". 

Efetivamente, ha logica nessas afirmagoes que apresen- 
tam a mudanga na disposigao "imposta", como sinal de oposigao ao 
ambiente e de negativismo. Nao podemos, entretanto, esquecer que 
a natureza do tema tem tambem algo a ver com o caso. E' verdade 
que Hammer nao despreza esse ponto, ao afirmar que a mudanga 
se faz mesmo com alteragao de uma disposi?ao que seria a mais 
favoravel para a execugao da tarefa. Neste caso, entao, podemos 
pensar em oposi?ao e negativismo. Mas, naqueles em que o tema 
nao exige a disposigao que foi apresentada, a conclusao nao nos pa- 
rece tao imediata. Se o proprio sujeito sente o "apelo" do tema que 
vai desenhar como nao adequado a disposigao da folha e muda esta 
para atender aquele, nao podemos falar em negativismo de forma di- 
reta. O sujeito esta mudando o ambiente para facilitar a tarefa que 
tem a desempenhar: o desenho de figuras humanas, de arvores, etc. 
— motives de verticalidade mais definida que nao ficariam adequa- 
dos na folha no horizontal. Sera isso oposi?ao ou uso inteligente do 
ambiente? 

Parece-nos que, em se tratando de desenhos livres, com sua gran- 
de diversidade de temas possiveis, a modificagao da posi?ao do papel 
deve ser interpretada com mais cuidado. Pode ser considerada indi- 
cativo de rejeigao de imposigdes, mas o sentido definido de negati- 
vismo so devera ser atribuxdo se a realizagao do tema ficou dificul- 
tada. Se o sujeito inverteu a folha para adequar as relagoes dimensio- 
nais aquilo que pretendia representar, entao, o desrespeito as sugestoes 
vai na linha de um melhor uso do ambiente. A interpretagao diferen- 
cial so pode ser obtida na consideragao de cada caso individual. 

Dessa maneira, como grupo, as criangas estudadas nesta pes- 
quisa revelam aceitagao do ambiente que Ihes e apresentado; mas 
quase um tergo delas demonstra manejar o ambiente, ou opondo-se a 
ele simplesmente ou usando-o de acordo com suas necessidades. 
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5 — O uso das cores 

O significado da cor e aspecto bem pesquisado atualmente, com 
resultados concordantes entre os especialistas. £ considerada a ex- 
pressao da afetividade. Mais do que qualquer outro aspecto, o colo- 
rido oferece indicios sobre a vida emocional e afetiva, em sua nature- 
za e grau de intensidade. 

Atraves do colorido a crian?a revela-se emotivamente. A esco- 
Iha de cores; a quantidade do colorido, seja no referente ao numero 
de cores empregadas, seja quanto a area ou espago colorido; o extra- 
vasamento da cor sobre o contorno inicial; os tons mais claros ou 
mais escuros, nos fomecem elementos para a avaliagao do terape- 
ramento e dos estados emocionais. 

Alschuler e Hattwick (1951) afirmam que as criangas ten- 
dem a revelar grande interesse pela cor no periodo em que estao 
mais sob agao dos impulses instintivos, isto e, quando ainda nao 
estao socializadas. A medida que seu comportamento se toma mais 
controlado e adaptado, e portano, a impulsividade decresce, diminui 
tambem o interesse pela cor. Neste sentido, os sujeitos de nossa 
pesquisa ainda estao nesse periodo, pois, a quase toalidade deles 
coloriu seus desenhos. 

Na analise das principais teorias tipologicas, na fundamenta^ao 
de algumas tecnicas projetivas e em uma serie de pesquisas e estu- 
dos experimentais encontramos os dados necessarios para o estabe- 
lecimento de relagoes entre determinadas cores e certas variaveis da 
personalidade. 

Assim e que as tipologias de Kretschmer (1921), de Jaensch 
(1957), de Jung (1947) e de Sheldon-Stevens (1951), atra- 
ves das ideias originais dos autores' ou de estudos de outros pesqui- 
sadores (Dogliani e Senini, 1962), nos permitem atribuir em dico- 
tomia, as cores amarelo e vermelho aos tipos ciclotimico, integrado, 
extravertido, viscerotonico e somatotonico; e os tons azul e verde 
aos tipos esquizotimico, desintegrado, introvertido e cerebrotonico. 

A fundaraenta?ao teorica de certas tecnicas projetivas, em espe- 
cial a das Piramides Coloridas d^ Pfister (Pfister, 1950; Heiss e Hilt- 
mann, 1950 e 1951; Hiltmann, 1958), nos leva ao valor sintomatico 
das cores: amarelo, vermelho, azul, verde, laranja, roxo, marrom, 
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oreto, branco e cinza. Interpretadas em isolado, ou e principalmente, 
e onfiguradas em sindromes (normal, de estimula9ao, de atividade e 
acromatica) essas tonalidades fornecem indicagoes sobre a afeti- 
vidade do sujeito estudado. 

De maneira geral, os resultados de estudos experimentais citados 
por Osterrieth (1957), Hammer (1958a), Kadis (1959), Schaie e 
Heiss (1964) e da pesquisa classica de Alschuler e Hattwick (1951) 
concordam com as principais ideias de interpretagao das cores pro- 
postas pelo teste das Piramides. 

Uma apresentagao mais completa de todos esses estudos, inclusive 
com informagoes sobre o cuidado necessario no uso desses dados, 
pode ser vista no trabalho de um de nos (Lourengao van Kolck, 
1966a). Ai tambem sao analisados outros estudos entre os quais 
o de Waehner (1949), o de Kadis (1959), alem dos citados por 
Bell (1949) e por Hammer (1958a), que sao orientados para a 
investigagao do significado de detalhes no uso da cor, como por 
exemplo: mistura de tonalidades, transbordamento da cor sobre os 
contomos do desenho e quantidade do colorido empregado. 

Todos esses dados sao uteis para a interpretagao de nossa pes- 
quisa no referente ao colorido. 

Antes de proceder a essa interpretagao queremos assinalar que 
a fazemos em isolado apenas por necessidade metodologica. A cor 
nao deve ser considerada um aspecto com significado de per si, ape- 
nas. 

A escolha de cores e detalhes de sua utilizagao podem revelar 
muito sobre a base emocional e afetiva do individuo, porem, como 
afirmam Alschuler e Hattwick (1951), nao indicam em que diregao 
ou dentro de que limites as forggas emocionais estao operando. 

Todos os outros aspectos do desenho de um sujeito devem ser 
pesquisados, e uma dada conclusao, em cada caso individual, so 
pode ser validada, negada ou modificada, depois da consideragao da 
dinamica da personalidade do sujeito, obtida atraves de outras fon- 
tes de estudo. 

Feita essa ressalva vejamos nossos dados: 

A quase totalidade das criangas estudadas coloriu seus dese- 
nhos. E, em grande maioria, em todos os aspectos. Podemos ver 
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ai a intensidade de manifestagao da vida emocional que, entretanto, 
parece sofrer certo controle, pois o numero de cores usadas nao e 
grande, na maior parte dos casos. Como grupo, nossas criangas apre- 
sentam a diminui^ao do numero de cores apontada como caracte- 
ristica de desenvolvimento normal, nao se aproximando dos pacien- 
tes esquizofrenicos e mamaco-depressivos, nem dos debeis mentals. 

Em metade das criangas encontramos sinais de excesso de 
agressividade e de forte impulse de manifesta?ao motora dos afetos, 
com correspondente insuficiencia de controle — cores em tra?os for- 
tes extravasando, ou quase, os limites do desenho. Entretanto, em 
pequena parcela do grupo aparecem indicios de maior desenvolvi- 
mento da sensibilidade e do funcionamento intelectual, resultando em 
facilidade na expressao emocional, mas com comportamento adapta- 
do ao ambiente — cores misturadas ou combinados para produ?ao de 
nuances. 

Da escolha de cores inferimos que, como grupo, se aprescntam 
como criangas extravertidas, cheias de dinamismo, com reagdes emo- 
cionais fortes, rapidas e bruscas. Sua forma de expressao e basica- 
mente espontanea — enfase do amarelo e do vermelho; e dado a pre- 
senga de transbordamento da cor sobre os contornos do desenho que 
corrobora a interpretagao proposta por Brick — com expressoes de 
hostilidade e agressao. Sao mais sociaveis e abertas, mas revelam, 
tambem, comportamento dependente e emocional, segundo a pes- 
quisa de Alschuler e Hattwick. 

A freqiiencia do marrom, em terceiro lugar, com porcentagem 
bem alta, aproximada da do azul, informa, na linha das conclusoes 
dessas duas autoras, combinadas com as dos demais aqui citados, que 
o controle das reagoes impulsivas que esta se desenvolvendo, pesa bas- 
tante e leva a crianga a abreagir no desenho "sujando" o papel. Po- 
demos pensar em repressao (corroborado pela incidencia do preto), 
em controle ainda nao assimilado ou nao aceito, em que os senti- 
mentos e interesses inibidos e nao permitidos no comportamento aber- 
to, encontram expressao, no desenho, no uso do marrom. Parecem 
indicios de carater anal, em que encontramos: obstinagao, teimosia, 
resistencia a inovagoes, perseveragao emocional, oposigao e negati- 
vismo. 
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As tonalidades preto e roxo sugerem inquieta?ao, conflitos nao 
solucionados, labilidade afeiiva, mas tambem, sentimentos pouco di- 
ferenciados e depressao. Como se apresentam com porcentagens abai- 
xo de cincoenta, podemos dizer que caracterizam apenas parte do 
grupo estudado. 

O verde, em sua relagao com a fun?ao de equilibrio da afetivi- 
dade, aparece com incidencia que classificamos como moderada, to- 
mando por base 50%; nem aumento que indicaria intensificagao do 
estado emocional por acumulo de tensdes, nem diminui?ao que deno- 
ta frieza e inseguranga. 

Na ordem de preferencia, as cores quentes — amarelo e ver- 
melho — prevaleceram, o que corrobora a interpretagao da espon- 
taneidade no comportamento emocional e de relagoes afetivas calo- 
rosas. Entretanto, a alta incidencia das cores frias — azul, verde, 
marrom, preto e roxo — indica tambem a existencia de comportamen- 
to mais controlado e adaptativo, com repressao de afetos, sentimentos 
e emogoes. Ate certo ponto nossas criangas estao revelando um de- 
senvolvimento proximo da idade pre-escolar, pois se aproximam em 
conjunto, do grupo estudado por Alschuler e Hattwick (1951). 

£sse fato e a grande incidencia do marrom, com seu significado 
de analidade, nos levam a pensar em certo atraso no desenvolvimen- 
to afetivo emocional. A escolha do marrom e propria tambem da pu- 
berdade, principalmente entre os sujeitos problematicos, mas neste 
caso, o conjunto dos dados resultantes da interpretagao do uso das 
cores, nos leva a considerar antes um atraso que urn avango no de- 
senvolvimento. 

6 — Transparencia 

Segundo Luquet (1927), a transparencia e um dos processos da 
fase do realismo intelectual, que a crianga revela em seus desenhos. 
Depois dos realismos fortuito e falho, que marcariam a evolugao do 
desenho representative, o realismo intelectual ou logico representa 
o apogeu. 

A crianga visa deliberadamente reproduzir tudo que sabe exis- 
tir nos objetos que vai representar, e nao apenas o que pode ver neles. 
Todos os elementos reais dc um objeto, mesmo invisiveis, seja do 
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angulo em que e visto, seja independente de qualquer ponto de vista, 
sao colocados no desenho. Como a logica da crian?a, evidentemente, 
nao e a do adulto, os resultados podem parecer disparatados e absur- 
dos. 

A transparencia e um procedimento muito simples para a repre- 
senta?ao completa do objeto, pois permite apresentar as porgoes in- 
visiveis com toda clareza. Deve desaparecer do desenho assim que 
se esboce a passagem para o realismo visual, ultima etapa no desen- 
volvimento do grafismo. 

Podemos concluir que a incidencia de transparencia nos dese- 
nhos estudados denuncia que certo numero de nossas criangas ainda 
esta na fase do realismo logico. Nao podemos falar diretamente 
com numeros, pois, como ja observamos na discussao dos resultados, 
Luquet nao faz estatistica de seus casos. Entretanto, como em nos- 
sa pesquisa nao se apresenta uma tendencia nitida de decrescimo da 
incidencia do fenomeno, inferimos que ate 11 anos, ainda o realismo 
logico esta presente em certo numero das criangas estudadas. 

Da comparagao feita com os dados de Boussion-Leroy (1950) 
apesar das porcentagens medias serem aproximadas, podemos pensar 
en^ certo atraso, que, de acordo com as conclusoes desse pesquisa- 
dor, seria no piano intelectual. Afirma ele, a pg. 103: "O estagio 
da transparencia parece estar situado entre 5 e 9 anos; a idade de 
9 anos marcando uma etapa importante na evolugao". E a pagina 
seguinte: "Parece existir uma ligagao bem estreita entre a regressao 
da transparencia e o desenvolvimento intelectual das criangas". 

Gunsburg (1952) encontrando transparencia em desenhos de 
adultos deficientes mentais corrobora sob certo aspecto, esta nossa 
conclusao. 

Resumindo, entao, em face da freqiiencia de transparencias nos 
desenhos estudados, verificamos que o grupo apresenta um conjunto 
de criangas que se revelam ainda em pleno realismo logico, com indi- 
cio de certo atraso mental. 

7 — Perspectiva 

O estudo da perspectiva nos desenhos de criangas esta intima- 
mente ligado ao da transparencia. Para Luquet (1927) ambos apa- 
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recem no realismo intelectual ou logico, isto e, naquela fase em que 
a criansa procura desenhar o que sabe existir, sem se preocupar com 
a possibilidade de ser visto. A transparencia, recurso dos mais sim- 
ples, seria uma especie de escamoteamento da perspectiva, pois co- 
loca no primeiro piano, atraves de sua localiza^ao no interior de um 
outro, os objetos que em realidade estariam em segundo ou terceiro 
piano. 

A representa§ao da perspectiva, ainda segundo Luquet, no es- 
tagio do realismo logico so se denuncia atraves de processes aparen- 
temente absurdos: o desenho em "piano", o "rebatimento" e a mu- 
dan?a de pontos de vista. A medida que essas solu^oes precarias 
para o problema sao abandonadas e substituidas por realiza§5es mais 
aproximadas das corretas, a criansa estara penetrando na fase do 
realismo visual. O desenho passa a ser mais exato do ponto de 
vista de realismo, com sentido de perspectiva, relevo, espago, supres- 
sao dos detalhes ocultos, etc. 

Combinando essas conclusoes de Luquet com as constatagoes 
de Naville (1951a), de que o respeito a perspectivva aparece entre 
9 e 12 anos, de Munro e outros (1942) de que o uso da perspectiva 
marcou a faixa dos 11 anos, e as de Leroy (1951) de que 12 anos 
e a idade de ouro da perspectiva, consideramos as criangas estuda- 
das como apresentando realizagao razoavelmente adequada a ida- 
de, neste particular. 

Podemos tambem concluir que se diferenciam de psicoticos adul- 
tos, pois estes quando estudados por Anastasi e Foley (apud Bell, 
1949) revelaram ausencia de perspectiva em seus desenhos, assim 
como perspectiva exagerada e inconsistente. 

B — Caracterizagao psicologica do grupo 

Fazendo uma sintese das interpretagoes propostas para os va- 
ries aspectos analisados nos desenhos chegamos a seguinte caracteri- 
zagao psicologica das criangas estudadas. 

Como grupo, elas revelam objetivos elevados, com energia sufi- 
ciente para buscar atingi-los; impulse para a auto afirmagao e certo 
egocentrismo. Mas, tambem, aspectos como certa reserva, inibigao 
e passividade, inadequagao e inferioridade estao presentes. 
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Denotam intensa manifestagao de vida emocional. Sao extra- 
vertidas, cheias de dinamismo, com rea?6es emocionais rapidas e 
bruscas. Sao sociaveis e abertas, mas revelam, tambem, comporta- 
mento dependente, emocional, de certa forma ingenuo e pouco ama- 
durecido. 

Apresentam uma forma de expressao espontanea, com livre ma- 
nifestagao de forte, e mesmo excessiva, hostilidade e agressao. 

Em pequena parcela do grupo aparecem indfcios de maior de- 
senvolvimento da sensibilidade, com facilidade na expressao emo- 
cional, mas comportamento adaptado ao ambiente. 

No grupo como um todo predomina o forte impulse para a ma- 
nifestasao motora dos afetos, mas surgem, paralelamente, indxeios de 
certo controle. £ste, estabelecido na base de repressao, parece pe- 
sar muito e levar a crian^a a abreagir, muitas vezes. E' um controle 
ainda inadequado e insuficientemente desenvolvido. Podemos falar 
em indicios de carater anal: obstina?ao, teimosia, persevera?ao emo- 
cional, resistencia a inovagoes, oposigao e negativismo. Em pequena 
parte do grupo encontramos sinais de inquietagao, conflitos nao so- 
lucionados, labilidade afetiva, sentimentos pouco diferenciados e de- 
pressao. 

Como grupo, as criangas estudadas se diferenciam de pacientes 
psicoticos adultos, de esquizofrenicos e manxacos-depressivos e de 
debeis mentais. 

De maneira geral, revelam-se presas a figura materna. Estao 
desenvolvendo a identificagao consigo mesmos, porem ainda se iden- 
tificam, no piano da fantasia, com animais e "coisas". 

Pode ser atribuido, ao grupo como um todo, certo atraso no 
piano intelectual, assim como no desenvolvimento afetivo-emocio- 
nal, que sob determinado angxxlo parece proximo da idade pre-esco- 
lar. 

C — Diferenciagdo sexual 

Diferengas de realizagao em fungao do sexo so aparecem com 
referencia ao Tema e ao Uso das Cores. Reunindo ambas teremos: 

1 — O sexo masculino, em comparagao com o feminino, dese- 
nha mais Figuras Humanas, Animals e Veiculos, faz mais desenhos 



— 63 — 

com colorido em alguns aspectos, com cores fortes em camadas e 
com' uso de roxo. 

2 — O sexo feminino, em relagao ao masculino, desenha mais 
Arvores, Flores, Frutos e Folhagens. 

Aplicando as ideias de interpretagoes, apresentadas no item A 
desta IV Parte, as diferengas acima apontadas, chegamos a uma des- 
cri?ao do masculino com relagao ao feminino e vice-versa. 

O sexo masculino, atraves dos temas, revela uma identifica?ao 
em nivel menos profundo do que a do sexo feminino. £ste desenhando 
mais arvores esta apresentando manifesta?6es arquetipicas, enquanto 
os meninos estao mais proximos do proprio esquema corporal (dese- 
nho de figuras humanas). 

O sexo feminino apresenta uma expressao mais direta do cres- 
cimento psiquico e do aperfei?oamento continuo, assim como de 
maior emotividade e fantasia, ao lado de certa ingenuidade e impa- 
ciencia, de gosto pela aparencia e pelo omamento, de admiragao pe- 
lo efemero e momentaneo e de busca de resultados rapidos. Revelam- 
se as meninas, mais identificadas com a figura paterna. 

Para caracterizagao do sexo masculino ainda contribuem os 
seguintes aspectos: menor diferencia^ao interior, isto e, uma energia 
mais instintiva, pouco racionalizada e submetida ao controle da von- 
tade; maior mobilidade psiquica e agitagao interior, maior labilidade 
afetiva ao lado de menor expressao emocional. Os meninos apresen- 
tam ainda maior necessidade de evasao e de velocidade, assim como 
evidenciam interesse por mecanica e, possxvelmente, maior carga de 
tristeza e depressao. 

D — Visdo evolutiva 

Reunidos em um quadro conjunto os varies aspectos focaliza- 
dos como diferentes em fungao da idade encontramos o seguinte: 

De 8 para 9 anos aumentam: a porcentagem dos motives patrio- 
ticos, o uso da metade superior da folha; o uso do colorido em todos 
os aspectos do desenho, o uso do verde, do vermelho, do azul e do 
marron. 

De 9 para 10 anos mantem-se os aumentos acima apontados. 
De 7 para 10 anos aumenta o uso do amarelo. 
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De 10 para 11 anos caem, a um nlve' aproximado ao dos 7 ou 
8 anos, os aumentos acima apontados. Alem disso, caem as por- 
centagens de varios aspectos que vinham se mantendo constantes: a 
do uso de todas as cores e do roxo, a da ausencia de perspectiva e a 
dos motives omamentais. 

De 7 para 11 anos cai a porcentagem do uso de cores em tra- 
50s fortes excedendo o contomo do desenho e aumenta a da pers- 
pectiva em varios elementos do desenho. 

Alguns pontos podem ser ressaltados: 

1 — Tomando o extremo superior das faixas de idade em rela- 
?ao ao extremo inferior verificamos que ha evolugdo em varios sen- 
tidos: 

a — aos 11 anos e menor que aos 7 anos; o uso de todas as 
cores, o de cores fortes excedendo o contomo do desenho e o do 
roxo; a porcentagem de motives ornamentais e a ausencia de pers- 
pectiva . 

b — aos 11 anos e maior que aos 7 anos: o uso da perspecti- 
va em varios elementos do desenho. 

c — aos 11 anos e aproximadamente igual aos 7 anos, apos 
flutua?oes: a porcentagem de motives patrioticos; do uso da metade 
superior da folha; do colorido em todos os aspectos do desenho e 
das cores: amarelo, vermelho, azul, verde e marron. 

2 — A idade de 9 anos aparece como significativa, pois apre- 
senta os seguintes aumentos em rela^ao aos 8 anos: 

a — da porcentagem dos motives patrioticos, 
b — do uso da metade superior da folha, 
c — do colorido em todos os aspectos do desenho, 
d — do uso das cores: vermelho, azul, verde e marron. 
3 — A idade de iO anos tambem e significativa, como continua- 

gao da anterior, mas com um aumento proprio. Assim sao caracte- 
risticos dessa faixa de idade: 

a — manutengao dos aumentos assinalados aos 9 anos, 
b — aumento do uso do amarelo. 

A interpretagdo psicologica desses fatos, baseada nas ideias 
discutidas no item A desta IV Parte, nos leva aos seguintes quadros 
descritivos; 
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1 — a evolugao psicologica do grupo se revela na diminuigao 
da falta de diferenciasao interior e no decrescimo da mobilidade psi- 
quica, da labilidade afetiva, da emocionabilidade e fantasia infantis, 
da necessidade de enfeitar o desenho para agradar e, portanto, para 
buscar aprova?ao e reconhecimento. Ainda se verifica um aumento 
do controle, que diminui a insuficiencia de inibi?ao e o possivel exces- 
so de agressividade. 

As crian?as de 11 anos, em relagao as de 7 anos, apresentam 
um aumento na representa^ao da perspectiva, em concordancia com 
os resultados de pesquisas que situam a idade otima para o desenvol- 
vimento da perspectiva entre 11 e 13 anos. 

A diminuigao do uso de todas as cores no mesmo desenho ainda 
nos leva a pensar que as criangas estudadas nao se justapdem aos 
quadros de esquizofrenia, mania nem debilidade mental. 

2 — A faixa de idade 9 — 10 anos, significativa como assinala- 
mos, se caracteriza por maior energia, atividade e vivacidade; maior 
dinamismo pessoal com aspiragoes bem precisas e objetivos altos; 
maior expressao da vida afetivo-emocional e das forgas instintivas, 
com espontaneidade de manifestagao. Entretanto revela-se maior de- 
senvolvimento das fungoes de controle da afetividade, quer seja o 
controle racional e sublimado, quer o natural ou o repressivo. 

Ao lado da forga de manifestagao afetiva aparecem sinais de 
processo de encaminhamento das reagoes impulsivas para um com- 
portamento mais controlado. 

As criangas dos 9 aos 10 anos se revelam mais sociaveis e aber- 
tas mas, tambem, com mais teimosia e obstinagao e maior resisten- 
cia psiquica. Apresentam ainda indicios de maior espiritualidade e 
civismo. 

Reunindo os paradoxes, vemos que essa faixa de idade se confi- 
gura como um acento de varios aspectos que Ihe confere expressao 
de muita forga, entre os quais o de estrutura do ego. 

E — Critica a interpretagdo psicologica 

As descrigoes apresentadas nos itens anteriores resultaram da 
confluencia de varios pontos das interpretagoes analisadas. Convem 
agora ressaltar as discorddncias, isto e, aqueles pontos em que os 
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dados de cada analise e.n isolado nao levam as mesmas caracteriza- 
qoes do grupo como um todo, ou dos sub-grupos de idade e sexo. 

A mais evidente discordancia se nota entre o significado do uso 
da posi?ao do papel e o do emprego da cor marrom. Praticamente 
igual numero de criangas usou o papel na posigao que Ihe foi apre- 
sentada e colocou marrom em seus desenhos. Nas interpreta?6es pro- 
postas para a mudanga da posigao do papel aparecem as ideias de 
oposi?ao ao ambiente e de negativismo; portanto, nossas crian?as res- 
peitando a posigao do papel estariam revelando aceitagao do ambien- 
te. Os dados de interpreta?ao do uso da cor marrom levam a indi- 
cios de analidade, entre cujos traces, se colocam oposi?ao e negati- 
vismo. Como as porcentagens de um e outro sao 75,0%, e 76,2%, 
nao podemos dizer que se refiram a porgoes diferentes do grupo es- 
tudado. Pelo menos 50% das crian§as estariam revelando simul- 
taneamente os dois tra§os discordantes, a se aceitar as interpreta?5es 
propostas para os dois aspectos do desenho. 

Quando da discussao e interpretagao dos resultados desta pes- 
quisa tivemos oportunidade de por em relevo a dificuldade oferecida 
pelo significado da posi?ao do papel. Fato semelhante ocorreu an- 
teriormente na experiencia de um de nos (Lourengao van Kolck, 
1966 e 1967), com desenhos da figura humana e da arvore feitos por 
adolescentes. 

Em face do desconhecimento de pesquisas que ponham em dii- 
vida o significado do marrom, tendemos a considerar, como respon- 
savel pela discordancia apontada, a interpreta?ao atribuida a mu- 
danga da posigao do papel, que estaria a exigir maiores estudos. 

Outro ponto em que surgem divergencias e aquele que se refere 
ao nivel de desenvolvimento, ora aparecendo sinais de atraso mental, 
ora de normalidade; ora de desenvolvimento afetivo-emocional retarda- 
do, ora de adequado a idade. A conclusao pende para atraso em am- 
bos, mas evidentemente a intensidade deste nao pode ser determina- 
da na base dos dados dispomveis. 

Em resumo, no conjunto dos aspectos analisados — tema, lo- 
calizagao na folha, tamanho em relagao a folha, posigao do papel, 
uso de cores, perspectiva e transparencia — as discordancias na in- 
terpretagao nao sao numerosas. 
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Convem ainda lembrar que dada a natureza do estudo feito — 
visao analitica, a tomar cada aspecto do desenho em isolado — este 
resultado nao e de estranhar. Insistimos sempre, no piano de interpreta- 
gao do grafismo, que cada tra?o nao tem sentido senao quando rela- 
cionado com os demais, na configuragao geral do desenho. Dizemos 
com Hammer (1954, pg. 59) que "nenhum sinal isolado e de e por 
si mesmo, indica?ao conclusiva de alguma coisa". 

Ocorre tambem que a descrigao apresentada para o grupo como 
um todo e um tipo de "fotografia composita", em que entram, aqui e 
ali, elementos de varies individuos muito diferentes entre si. Ate 
certo ponto sao previstas incoerencias. 

Em face dessas considerasoes, concluimos pela consistencia das 
interpretagoes propostas aos aspectos do desenho livre focalizados na 
presente pesquisa. 

Outro dngulo sob o qual as ideias de interpretagao podem ser 
"testadas" e o da comparagdo da descrigao obtida por seu intermedio 
com os dados da Psicologia da Crianga. 

Tomando apenas aqueles livros que trazem informes diretos so- 
bre a personalidade da crianga, principalmente na faixa de idade que 
nos interessa, podemos verificar certos pontos de contacto com nos- 
sos dados. 

Por exemplo, Reca (1948), a pg. 46, menciona a necessidade de 
atividade propria da infancia, como um dos caracteristicos gerais, A 
constatagao de que as criangas estudadas sao cheias de dinamismo 
e dotadas de boa energia vital esta coerente com essa caracteristica. 

Ainda a mesma autora descreve, as pgs. 134-135, os tragos de 
forte agressividade que aparecem no comportamento das criangas 
nos anos que vao da primeira infancia a idade escolar. Teriamos, 
entao, na entrada do periodo que focalizamos com a presente pes- 
quisa, um acento na agressividade, de maior ou menor intensidade e 
de maior ou menor duragao de acordo com fatores individuais. Em 
face desse fato, as criangas estudadas revelam certo atraso pois, ainda 
estao manifestando "forte e mesmo excessiva hostilidade e agressao". 

No resume sobre o periodo de latencia, Blum (1955) nos da 
outros elementos para essa afirmagao. Escreve ele a pg. 112: "As 
reagoes hostis parecem desaparecer e a crianga comega a se voltar 
para as outras pessoas de seu ambiente para estabelecer relagoes ami- 
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gaveis com elas". Citando as afirmagoes de Anna Freud, lembra que 
o Ego se torna mais forte em sua rela?ao com o mundo exterior, e 
que paralelamente a uma diminui?ao da forga dos instintos, o Ego 
adquire um novo aliado, o Super-ego em sua luta para controlar os 
impulses. 

As criangas estudadas devem estar, por forga do fator crono- 
logico, no periodo da latencia acima descrito. Embora na interpre- 
tagao dos dados do desenho a terminologia usada nao tenha feito 
referencia explicita a Ego ou Super-ego, podemos ver na descrigao 
resultante alguns eiementos que a eles podem se referir. O impulse 
para a auto afirmagao e mesmo o egocentrismo nao excessive podem 
ser sinais do fortalecimento do ego, enquanto os indicios de con- 
trole de tipo mais repressive falam de um super ego incipiente. 
Entretanto, a intensa manifestagao afetiva esta a indicar uma forga 
de impulses que nao se enquadra na diminuigao apontada por Anna 
Freud. 

A descrigao da faixa de idade 9-10 anos parece indicar que os 
aspectos de latencia, consubstanciados na forga de estrutura do ego, 
e nos sinais de um super ego incipiente, estao tao acentuados quanto 
os de uma pre-puberdade que se avisinha. 

Por outro lado, a fixagao a figura matema tambem aparece em 
nossas criangas, como algo que ja deveria sido superado, a estarem 
elas na fase da latencia. 

Nesta, os pais como objetos de amor quase exclusivos sao par- 
cialmente substituidos por outro adulto — um tio ou tia, uma pro- 
fessora — e por outras criangas. Recebem os pais expressdes subli- 
madas de afeigao — temura devogao, respeito; mas dividem, agora, 
com outros eiementos do ambiente a primasia no afeto da crianga. 

A freqiiencia a escola alargando consideravelmente o mundo da 
crianga, atraves das possibilidades de contactos remotos no tem- 
po e no espago que a aprendizagem da leitura e da escrita oferecem, 
e das oportunidades de relacionamento mais extenso e amplo com 
outras pessoas que nao as do circulo estritamente familiar, traz con- 
sigo modificagoes importantes no comportamento e na personalidade 
infantis. Sendo capaz de comparar os pais aos outros adultos que 
estao ganhando mais forga afetiva em seu mundo ainda restrito, ja 
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nao os cre tao oniscientes e onipotentes como antes. A companhiu 
de pessoas que se Ihe parecem de maneira caracteristica — as outras 
crianeas da escola — tambem contribui para afastar o escolar do 
ambiente dos adultos autoritarios, como assinala Sullivan no estudo 
de Blum (1955). 

For outro lado, segundo Anna Freud, os interesses dos meninos 
se concentram sobre as coisas que tem uma existencial real e objeti- 
va. Alguns preferem ler historias de descobertas, outros de descri- 
goes de animais e objetos estranhos, enquanto outros concentram a 
atengao em tudo que e mecanico, das mais simples formas as mais 
complicadas. O caso e que o objeto que os interessa deve ser con- 
creto e nao representar um produto da imagina§ao, como os contos 
de fada que tanto atrairara na segunda infancia. 

De certa maneira assinalamos essa busca do concrete por parte 
das criangas estudadas, ao interpretamos na analise dos temas dos 
desenhos, a presenga de objetos no quinto posto da preferencias. 

Nos gradientes de crescimento, apresentados por Gesell e Ilg 
(1954) referentes a personalidade, encontramos alguns outros ele- 
mentos para comparar com a caracterizagao do grupo estudado. Ve- 
mos ai a crianga de sete anos mais consciente de si mesmo do que 
em anos anteriores, e de certa forma cheia de apreensoes e temores, 
entre os quais desempenham papel importante os referentes a propria 
identidade. Dos oito para os nove anos, a tensao vai diminuindo e 
a vida se tornando mais simples. Aumenta seu interesse por pes- 
soas e lugares distantes no tempo e no espago; torna-se mais respon- 
savel, mais ocupado com suas tarefas, e muito ativo, com inumeros 
interesses. Cada vez mais consciente de si mesmo, quer obter exito 
e e bem ambicioso. E' sensivel, embora apresente atitudes de "Nao 
me importa" e de ousadia. 

O grupo como um todo revelou ambigao no colocar bem alto os 
objetivos a atingir; apresentou tambem sinais de sensibilidade e in- 
dicios de certa inquietagao e labilidade afetiva, em certa parcela de 
seus membros. Podemos ver ai a expressao das tensoes que vigoram 
dos sete aos nove anos, ja que dos dez anos aos onze, segundo Gesell 
e outros (1958) os temores diminuem em intensidade e a maioria 
das criangas se considera feliz. 
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Os aspectos de reserva, inibigao e sentimentos de inferioridade, 
presentes na caracterizagao de parte do grupo, podem ter sua causa 
nos problemas focalizados por Gesell e Ilg, no period© dos sete aos 
nove anos. 

Tambem a descri?ao resumida de Cesari (1955, pg. 15) para 
a terceira infancia, isto e, dos sete aos onze anos, nos fornece ele- 
mentos para considerar proprios da idade esses aspectos, que seriam 
expressao de "acusado sentiment© de inferioridade em face do adulto". 
E a auto-critica, que Buhler (1953) estuda minuciosamente na ida- 
de escolar, tern suas implicagoes no caso. 

Da analise precedente podemos inferir que alguns dos tra?os 
psicologicos apresentados pelas crian^as em estudo sao proprios da 
fase de vida em que se encontram; enquanto outros seriam mais ca- 
racteristicos de idades anteriores. De maneira geral, nao aparecem 
inadequagoes ou situagoes inexplicaveis a luz da Psicologia da Crian- 
ga, na caracterizagao psicologica do grupo estudado; os aspectos que 
nao se enquadram definidamente na psicologia da idade escolar estao 
a indicar um atraso no desenvolvimento, atraso esse que a conside- 
ragao analitica de cada trago abordado no desenho ja permitira 
apontar. 

Em resumo: a comparagao da caracterizagao psicologica do 
grupo, obtida atraves dos desenhos livres, com os dados da Psico- 
logia da Crianga, nos permite considerar validas as ideias de inter- 
pretagao usadas para se atingir tal caracterizagao. 



V — CONCLUSAO 

Da analise feita nos desenhos livres de criangas de quatro gran- 
des centres urbanos da zona centro-sul do pars, podemos chegar as 
seguintes conclusoes: 

1 — O estudo de aspectos objetivamente determinados e pas- 
siveis de tratamento estatfstico, tais como: tema preferido ao dese- 
nhar, localizagao do desenho na folha, posigao do papel, tamanho do 
desenho em relagao a folha, uso de cores, emprego da perspectiva e 
apresentagao de transparencias, leva a resultados interessantes para 
caracterizar as criangas estudadas como grupo "sui-generis". 

2 — A comparagdo dos resultados, em cada um dos aspectos 
assinalados, com os de outras pesquisas nacionais e estrangeiras per- 
mite resaltar aquilo que e proprio desse grupo e o que pode ser con- 
siderado comum aos desenhos de crian^as em geral. 

3 — Em cada um dos aspectos considerados no desenho livre 
de criangas e possivel proceder a uma interpretagdo psicologica, na 
maioria das vezes, com base nos conceitos psicanahticos. Os es- 
tudos experimentais com o grafismo fornecem tambem dados para 
essa interpretagao, assim como as investiga^oes realizadas com de- 
terminadas tecnicas projetivas. 

4 — Apesar de considerarmos que, na interpretagao psicologi- 
ca de desenhos, nenhum tra?o pode ser tornado isoladamente, mas 
sim com significado decorrente da configuragao geral em suas inter- 
relagoes multiplas, na presente pesquisa a orientagdo que permitiu 
tratamento objetivo foi a analitica. De certa maneira buscou-se su- 
perar esta dificuldade cotejando os dados resultantes da interpretagao 
de cada aspecto, para se tra?ar o retrato do grupo como um todo. 
£sse ensaio permite a conclusao da funcionalidade da orienta§ao ana- 
litica, quando realizada com os cuidados que fornecem a experiencia 
clinica e a familiaridade com a tecnica de interpretagao em geral. 
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5 — Uma sintese das interpreta^des propostas aos aspectos fo- 
calizados nos desenhos permite chegar a uma descrigdo psicoldgica 
do grupo como um todo, que pode ser vista as pgs. 59-60. 

6 — Em resumo, pode ser atribuido, ao grupo como um todo, 
certo atraso no piano intelectual, assim como no desenvolvimento 
afetivo emocional, que, sob determinado angulo, parece proximo da 
idade pre-escolar. 

 7 A interpretagdo das diferengas estatisticamente significantes 
entre os dois sexos leva a uma descrigdo psicoldgica diferenciada dos 
meninos e das meninas, que pode ser vista as pgs. 60-61. 

g Atraves da interpretagdo das diferengas estatisticamente sig- 
nificantes entre as faixas de idade poude-se chegar a analise da evo- 
lugdo psicoldgica do grupo, que e apresentada as pgs. 62-63. 

9 — A analise dos pontos discordantes internamente na inter- 
pretagdo psicoldgica, isto e, divergencia entre os dados de cada as- 
pecto em isolado, conduz ao levantamento de duvidas quanto ao real 
significado do uso da posi9ao do papel, sugerindo a necessidade de 
maiores estudos para o caso em especial do desenho livre, pelo menos. 

10 — Em conjunto, a critica interna a caracterizagdo psicold- 
gica do grupo permite concluir pela consistencia das interpretagoes 
propostas aos aspectos do desenho livre focalizados na presente pes- 
quisa. 

11 — A comparagdo da caracterizagdo psicoldgica do grupo 
com dados da Psicologia da Crianga nos leva a concluir pela adequa- 
gao, de maneira geral, das ideias de interpretagao usadas. 

12 — Na base da analise objetiva de determinados tragos do 
desenho livre, pode-se falar em certo atraso no desenvolvimento, por- 
que tais tragos aparecem mais caracteristicamente em desenhos de 
criangas mais novas. Comparando-se a descrigao psicoldgica do gru- 
po como um todo com os dados da Psicologia da Crianga chega-se a 
conclusao semelhante. As ideias de interpretagdo utilizadas para es- 
sa passagem, do piano dos tragos objetivamente identificaveis para o 
da descrigao em abstrato, podem ser consideradas eficientes e fun- 
cionais. 
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13 — A critica interna das interpreta§oes propostas aos deter- 
minados aspec .os do desenho, como tentative de validagao de consis- 
tencia interna, conclui por uma resposta positiva. 

14 — O ensaio de validade de constructo que e feito quando a 
caracteriza^ao psicologica do grupo e comparada com a psicologia 
da idade escolar, leva tambem a igual resultado. 

15 — Como resultante das consideragdes anteriores podemos 
concluir pela validade das interpreta?6es propostas aos aspectos es- 
tudados e dai inferir para o valor da interpretagao psicologica dos 
desenhos livres. 





VI — SUMARIO 

Como parte de uma pesquisa mais ampla, envolvendo aspectos 
psicologicos da urbaniza?ao e industrializagao, foram analisados 
quinhentos desenhos livres de criangas, de ambos os sexos, de idades 
compreendidas entre 7 e 11 anos, inclusive. Trata-se de amostra to- 
mada ao acaso na populagao de quatro grandes cidades da zona centro- 
sul do pafs. 

Os desenhos foram colhidos no proprio domicflio das crian- 
gas, em situagao padronizada quanto ao papel, lapis e demais condi- 
goes de aplicagao. 

Com o objetivo de contribuir para a caracterizagao psicologica 
das criangas que, dentro do esquema da pesquisa geral de industria- 
lizagao foram estudadas por outros procedimentos, buscou-se consi- 
derar os aspectos significativos do desenho infantil. Procedeu-se en- 
tao a uma analise minuciosa de cada desenho, em fungao de uma 
grande variedade de itens, englobados sob certas categorias. 

Essas categorias sao: tema, localizagao do desenho na folha, ta- 
manho do desenho em relagao a folha, posigao do papel, transparen- 
cias, perspectiva e uso de cores. 

A primeira foi analisada em termos dos motives preferidos pe- 
la crianga ao desenhar e do aspecto de isolamento ou integragao do 
tema. As freqiicncias de casas, arvores, flores, frutos e folhagens, 
objetos, figuras humanas, animais, veiculos, motives patrioticos, geo- 
graficos, geometricos e religiosos, foram analisadas, assim como as 
incidencias da exclusividade de um elemento ou de conjuntos desinte- 
grados ou integrados. 

Com relagao a ultima categoria — uso de cores — estudou-se a 
quantidade do colorido em um desenho, em termos da extensao da 
area colorida e do numero de cores empregadas; verificou-se a pre- 
ferencia pelas sete cores fornecidas as criangas, assim como detalhes 
na tecnica de colorir: mistura de cores para produgao de nuances e 
transbordamento da cor alem dos contornos do desenho. 
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Cada uma das outras categorias fomeceu vdrios elementos para 
a descri^ao detalhada do desenho livre de criangas. 

Os dados foram sempre analisados em fungao do sexo e da 
idade dos sujeitos, na base de diferen§as estatisticamente significantes. 

Apos a comparagao com resultados de outras pesquisas nacio- 
nais e estrangeiras, procedeu-se a interpretagao psicologica de seu 
significado. 

Poude-se chegar a uma caracterizagao psicololica do grupo como 
um todo, assim como a uma descri^gao dos sub-grupos de sexo. 
Analisou-se tambem o aspecto evolutivo dos desenhos. 

A critica a interpretagao psicologica foi organizada na base de 
uma analise interna das interpreta?oes propostas, e de um cotejo 
da caracteriza^ao psicologica do grupo com os dados da Psicologia 
da Crianga. Esses dois aspectos se constituiram em ensaios de valida- 
^do de consistencia interna e de validagdo de constructo, que permi- 
tiram concluir pelo valor da interpretagdo psicologica de desenhos 
livres. 

SUMMARY 

Five hundred children, boys and girls from 7 to 11 years old, 
inclusive, had their free drawings analyzed, as a contribution to a 
wider research about psychological features in urbanization and in- 
dustrialization. They form a casual population sample from four big 
cities in the center-southern zone of Brasil. 

The drawings were asked for in the children's own home, in 
standard situations with reference to paper, pencil and further appli- 
cation conditions. 

In order to present the children psychological characterization — 
studied by other proceedings in the general research framework 
about industrialization — the significant features in the children dra- 
wings were taken into account. Then, each drawing was analysed in 
detail, with reference to a great variety of itens, gathered under cer- 
tain categories. 

These categories are: the theme, the placement on the drawing 
page, the size of the drawing, the position of the paper, transparencies, 
perspective and use of colour. 
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The first category was analysed in terms of the child's favorite 
drawing subjects and of the isolation or integration of the theme. 
The frequency of houses, trees, fruits and leaves, objects, human 
figures, animals, vehicles, patriotic, geographic, geometric and reli- 
gious themes, as well as the occurrencies of exclusivity of one element 
or of integrated or desintegrated sets were analysed. 

As for the last category — the use of colour — the quantity of 
colour in each drawing was studied in terms of the range of the co- 
loured field and the number of colours used; the preference for the 
seven colours children were provided with, as well as details in the 
colouring technique were noticed: colour mixture to obtain nuances 
and colour overlapping beyond the drawing contour lines. 

Each category provided many elements for a detailed description 
of the children's free drawing. 

Sex and age were always taken into accout with reference to 
statistically significant differences, in the data analysis. 

After comparing the results with other national or foreign re- 
searches, the psychological interpretation of their significance was 
given. 

The analysis reached a psychological characterization of the 
group as a whole, besides a description of sex subgroups. The evo- 
lutive feature of the drawings were also analysed. 

From the inner analysis of the proposed interpretations and the 
comparison between the group psychological characterization and 
Child Psychology data was formulated the criticism to the psycholo- 
gical interpretation. These two features estabilished tentative internal 
consistency validity and construct validity that allowed to conclude 
for the value of the psychological interpretation of free drawing. 





VII — BIBLIOGRAFIA 

1 — AEPLI, E. — 19S1 — El lenguage de los suenos. L. Miracle, Ed., Bar- 
celona, Espanha, 429 Pp. 

2 — ALSCHULER, R. A. e HATTWICK, B. W. — 1943 — Easel painting 
as an index of personality in preschool children. Am. J. Orthopsych., 
13, 616-625. 

3 — ALSCHULER, R. A. e HATTWICK, B. W. — Paiting and personality. 
2 vols., Univ. Chicago Press, Chicago, U.S.A., VHI — VI — 590 Pp. 

4 — ANZIEU, D. — 1960 — Les methodes projectives. Press Univ. France, 
Paris, 286 Pp. 

5 — ARRUDA, E. — 1958 — Esquema Corporal y Esquisofrenia. Arq. Bra- 
sil. Psicotecnica, 1-2, 58-61 -|- 1-15. 

6 — BAUDOIN, C. — 1951 — L'ame infantine et la psychanalyse. Delachaux 
e Niestle, Neuchatel, Suiga, 2I? vol., 307 Pp. 

7 — BELL, J. E. — 1949 — Projective techniques. Longmans, Green and 
Co. Nova York, U.S.A., XVI — 533 Pp. 

8 — BENDER L. — 1952 — Child psychiatric techniques. Charles C. Thomas, 
Springfield, U.S.A., XI — 335 Pp. 

9 — BENTON, A. L. — 1955 — The revised visual retention test. Clinical and 
experimental applications. State Univ. of Iowa, U.S.A., IV — 68 Pp. 

10 — BERGE, A. — 1946 — Le facteur psychique dans 1'enuresie. Ed. du 
Seuil, Paris, Franga. 

11 — BICUDO, V. L. — 1954-55 — Linha, cor e espago no desenho infantU. 
Bol. Psicol., Soc. Psicologia, Sao Paulo, 6-7, 21-24, 65-73. 

12 — BINET, A. e SIMON, TH. — 1911 — La mesure du developpement de 
I'intelligence chez les jeunes enfants. Soc. A. Binet, Paris, Franga. 

13 — BLUM, G. S. — 1955 — Les theories psychanalytiques de la personna- 
lite. Presss Univ. France, Paris, XI — 196 Pp. 

14 — BOESCH, E. — 1949 — Un test par le dessin. In Klages, L. e outros, 
Le diagnostic du caractere. Presses Univ. France, Paris, Franga, 230-240. 

15 — BOUSSION-LEROY, A. — 1950 — Dessins en transparence et niveau 
de developpement. Enfance, n9 3-4, especial, Le dessin chez 1'enfant, 
276-287. 

16 — BOUTONIER, J. — 1953 — Les dessins des enfants. Editions du Scara- 
bee, Paris, Franga, 125 Pp. 

17 — BRICK, M. — 1944 — Mental hygiene value of children's art work. 
Amer. J. Orthopsych., 14, 136-146. 



-SO- 

is — BUCK, J. N. — 1948 — The H-T-P Technique: a qualitative and quan- 
titative scoring manual. J. Clin. Psych., Monogr. Supplement, S, 1-120. 

19 — Bt)HLER, CH. — 19S3 — El desarrollo psicologico del nino. Ed. Lo- 
sada, Bucnos-Aires, Argentina, 167 Pp. 

20 — BUHLER, K. — 1934 — El desarrollo espiritual del niiio. Espasa-Calpe, 
Madrid, Espanha, 237-258. 

21 — CAZULLO, C. L. e MONTANINI, R. — 1958 — La scelta di colori 
come metodo psicodiagnostico. Rev. Patol. Nerv. Mentale, Firenze, 39, 
3, 105-130. 

22 — CESA-BIANCHI, M. JACONO, G. e PERUGIA, A., — 1953 — II 
desegno como mezzo diagnostico della personalita. Arch. Psicol. Neurol.., 
14, 207. 

23 — CfiSARI, P. — 1955 — A Psicologia da Crianga. Trad. Carvalho, P., 
Difusao Europeia do Livro, S. Paulo, Brasil, 144 Pp. 

24 — CHATEAU, J. — 1963 — Attitudes intelectuelles et spatiales dans le 
dessin. Centre Nat. Recherche Scient., Paris, Franga, 184 Pp. 

25 — CIRLOT, J. E. — 1958 — Diciondrio de simbolos tradicionales. L. 
Miracle, Ed., Barcelona, Espanha, 456 Pp. 

26 — CORMAN, L. — 1964 — Le test du dessin de famille. Presses Univ. 
France, Paris, 162 Pp. 

27 — DELLAERT, R. — 1962-63 — Le dessin libre cn psychotherapie. Crianqa 
Portuguesa, 21, 401-417. 

28 — DENNIS, W. — 1958 — Handwriting conventions as determinants of 
human figure drawings. J. Consult. Psych., 22, 4, 293-295. 

29 — DENNIS, W. — 1966 — Group values through children's drawings. 
John Wiley, Nova York, USA., XIII — 210 Pp. 

30 — DENNIS, W. e RASKIN, E. — 1960 —» Further evidence concerning the 
effect of handwriting habits upon the location of drawings. J. Consult. 
Psych., 24, 6, 548-559. 

31 — DIAMOND, S. — 1954 — The house and tree in verbal fantasy: I. Age 
and sex differences in themes and content. J. Proj. Techn., 18, 316-325. 

32 — DIAMOND, S. — 19S4a — The house and tree in verbal fantasy: II. 
Their different roles. J. Proj. Techn., 18, 414-417. 

33 — DOGLIANI, P. e SENINI, G. — 1962 — Principi e problemi di Psico- 
logia clinica del colore. Rass. Studi Psych., Siena, 51, 1, 97-116. 

34 — DOLTO-MARETTE, F. — 1948 — Rapport sur 1'interpretation psycha- 
nalytique des dessins au cours des traitements psychotherapiques. Psyche, 
3, 17, 324-346. 

35 — ELKISCH, P. — 1945— Children's drawings in a projetive technique. 
Psychol. Monogr., 58, 1, 266, V — 31 Pp. 

36 — ENG, H. — 1954 — The Psychology of children's drawings. Routledge 
& Kegan Paul Ltd., Londres, Ingl., VIII — 223 Pp. 



— 81 — 

37 — FAY, H. M. — 1934 — Le teste du dessin. In L'intelligence et le carac- 
tere, Foyer Central d'Hygiene, Paris, 69-76. 

38 — FERRARI, D. e MONTANINI, R. — I9S9 — Applicazioni diniche del 
test delle piramidi a colori. Rev. Patol. Nerv. Mentale, Firenze, 80, 3, 
1083-1111. 

39 — FREUD, S. — 1948 — Introduccion al Psicoandlisis. In Obras Completas, 
vol. I, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1053 Pp. 

40 — GAIARSA, J. A. — 1956 — Interpretaqao do simbolo "vaso" e suas 
variantes. Estudo simultaneo das fundoes psicofisiologicas do sistema 
muscular. Rev. Psicol. Normal Patol., V, 3-4, 454-518. 

41 — GAIARSA, J. A. — 1961 — O corpo e a terra. Rev. Psicol. Normal 
Patol., VII, 1-3, 231-346. 

42 — GARRETT, H. E. — 1962 — A Estatistica na Psicologia e na Educaqao. 
Trad. Mello e Cunha, M. E. e Rocha, R., 2 vols. Edit. Fundo de 
Cultura, Rio, Brasil, 318 -f 316 Pp. 

43 — GESELL, A. e ILG, F. L. — 1954 — El nino de cinco a diez aiios. 
Ed. Paidos, Buenos-Aires, Argentina, 427 Pp. 

44 — GESELL, A. e outros — 1958 — El adolescente de 10 a 16 anos. 
Trad. Loedel, E., Paidos, B. Aires, Argentina, 540 Pp. 

45 — GHESQUIERE-DIERICKX, B. — 1961 — Comment dessinent les en- 
fants: evolution du dessin selon Page. Enfance, 2, 179-183. 

46 — GINSBERG, A. M. — 1956 — O teste da piramide de cores. Rev. 
Psicol. Normal Patol., 2, 2, 342-354. 

47 — GINSBERG, A. M. — 1959 — O teste de piramide de cores — sua va- 
lidade e precisao. Bol. Psicol., 36, 28-36. 

48 — GOODENOUGH, F. L. — 1926 — Measurement of intelligence by 
drawings. Yonkers-on-Hudson, New York, U.S.A., 177 Pp. 

49 — GRANGER, G. W. — 1955 — An experimental stdudy of colour pre- 
ferences. J. Gener. Psych., 52, 3-20. 

50 — GRANGER, G. W. — 19SSa — An experimental study of colour har- 
mony. J. Gener. Psych., 52, 21-35. 

51 — GUNSBURG, H. C. — 1952 — Le dessin du bonhomme dans la defi- 
cience mentale. Rev. Psych. Appliquee, 2, 280-303. 

52 — HAMMER, E. F. — 1954 — Guide for qualitative research with H-T-P. 
J. Gener. Psych., 51, 41-60. 

53 — HAMMER, E. F. — 1958 — Expressive aspects of projective drawings. 
In Hammer, E. F. (Ed.), The clinical application of projective drawings, 
Ch. C. Thomas, Springfield, U.S.A., 59-79. 

54 — HAMMER, E. F. — 19S8a — The chromatic H-T-P, a deeper perso- 
nality-tapping technique. In Hammer, E. F. (Ed.), The clinical appli- 
cation of projective drawings. Ch. C. Thomas, Springfield, U.S.A., 
208-235. 



— 82 — 

55 — HEISS, R. e HILTMANN, H. — 1950 — Der psychologisch-dia^nos- 
tische Wert von Farb-reaktionen. Rev. Suisse Psych., IX, 4, 441-46/;. 

56 — HEISS, R. e HILTMANN, H. — 1951 — Dcr Farbpyramiden-Test. Hans 
Huber, Berna, Suiga, 158 Pp. 

57 — HILTMANN, H. — 1958 — Le test de pyramides des couleurs et les 
resultats cliniques obtenus. Rev. Veritas, Inst. Fsicol. Univ. Catol., Rio 
Grande do Sul, Brasil, 1-15. 

58 — HUTCHINSON, B. — 1960 — MobUidade e trabalho. INEP., Centro 
Brasil. Pesq. Educ., Rio de Janeiro, Brasil, VIH — 590 Pp. 

59 — HUTCHINSON, B. — 1962 — Urbanizagao e industrializagao. Cap. I e 
II de livro a ser publicado (lido nos originais). Rio de Janeiro, Brasil. 

60 — JAENSCH, E. R. — 1957 — Eidetica y exploracion tipologica. Trad. 
Pope, E., Ed. Paidos, Buenos-Aires, Argentina, 167 Pp. 

61 — JUNG, C. G. — 1947 — Tipos psicologicos. Trad. Sema, R., Ed. Su- 
damericana, Buenos Aires, Argentina, 576 Pp. 

62 — JUNG, C. G. — 1962 — Simbolos de transformacion. Ed. Paidos, Bue- 
nos Aires, Argentina, 441 Pp. 

63 — KADIS, A. L. — 1959 — Finger-painting as a projective technique. 
In Abt, L. E e Bellack, L. (Eds.), Projective Psychology, Grove Press, 
New York, U.S.A., 403-431. 

64 — KAHN, T. e GIFFEN, M. B. — 1960 — Psychological techniques in 
diagnosis and evaluation. Pergamon Press, Londres, Ingl., XI — 164 Pp.. 

65 — KATZ, S. E. — 1931 — Color preferences in the insane. J. Abn. Psych., 
26, 203-211. 

66 — KINGET, G. M. — 1952 — The drawing completion test. Grune e 
Stratton, New York, U.S.A., XV — 283 Pp. 

67 — KINGET, G. M. — 1958 — The drawing completion test. In Hammer, 
E. F. (Ed.), The clinical application of projective drawings, Ch. C. 
Thomas, Springfield, U.S.A., 344-364. 

68 — KOCH, C. — 1952 — The Tree Test. Hans Huber, Berna, Suiga, 87 Pp. 
69 — KOCH, C. — 1952a — Le test de I'arbre. In Baumgarten, F.. La Psycho- 

technique dans le monde modernb. Presses Univ. France, Paris, 221-222. 
70 — KOCH, C. — 1958 — Le test de I'arbre. Trad. Marmy. E. e Niel, H., 

E. Vitte, Paris, 442 Pp. 
71 — KOHLER, C. — 1952 — Les problemes neuropsychiatriques et medico- 

pedagogiques de I'enfant. Presses Univ. France, Paris, 437 Pp. 
72 — KOLCK, T. VAN — 1961 — O teste das piramides de Max Pfister. Apos- 

tila de aulas de curso proferido na Soc. Psicol. de S. Paulo, 21 Pp. 
73 — KRETSCHMER, E. — 1921 — Constitucion y caracter. Ed. Labor, 

Barcelona, Espanha. 
74 — LANTZ, B. — 1950 — Children's spontaneous classroom paintings as a 

key to emotional disturbances. Amer. Psychol., 5, 9, 467 (Abstract). 



— S3 — 

75 — LARK-HOROWITZ, B. e NORTON, J. — jQS9 — ChUdren's art abilities; 
developmental trends of art characteristics. ChUd Developm., 30, 4, 
433-452. 

76 — LARK-HOROWITZ, B. e NORTON, J. — 1960 — ChUdren's art abUities; 
the interrelations and factorial struture of ten characteristics. ChUd 
Developm., 31, 3, 453-462. 

77 — LEROY, A. — 1951 — Representation de la perspective dans le dessins 
d'enfants. Enfance, 4, 286-307. 

78 — LEVY, S. — 1959 — Figure drawings as a projective test. In Abt, 
L. E. e Bellack, L. (Eds.), Projective Psychology, Grove Press, New 
York, USA., XVI — 485 — XFV Pp, pgs. 257-297. 

79 — LOMBARDI, V. — 1966 — Dinamica individuali expressa mediante 1'uso 
dei colori. Ann. Fren Scicnzi Affini, 79, 3, 262-283. 

80 — LOURENQAO VAN KOLCK, O. — 1954-55 — Tendencias atuais no 
estudo do desenho. Bol. Psicol., Soc. Psicol., Sao Paulo, 6-7, 21-24, 3-9. 

81 — LOURENCAO VAN KOLCK, O. — 1966 — Sobre a tecnica do desenho 
da figura humana na exploragao da personalidade. Boletim n9 293 Psicol. 
Educ., n9 7, Fac. Filosofia, C. e Letras, U.S.P., S. Paulo, BrasU, 333 Pp. 

82 — LOURENQAO VAN KOLCK, O. — 1966a — 0 uso de cores em desenhos 
livres de criangas. Rev. Psicol. Normal Patol., 12, 1-2, 32-49. 

83 — LOURENCAO VAN KOLCK, O. — 1967 — 0 t:ste da arvore em ado- 
lescentes de grandes centres urbanos brasileiros. Boletim n9 303. Psicol. 
Educ. n9 8, Fac. FUosofia, C. e Letras, U.S.P., Sao Paulo, Brasil, 130 Pp. 

84 — LUQUET, G. H. — 1927 — Le dessin enfantin. Libr. Felix Alcan, Paris, 
260 Pp. 

85 — MACHOVER, K. — 1949 — Projeccion de la personalidad en el dibujo de 
la figura humana. Trad. Gutierrez, J. M., Cultural S. A., Havana, Cuba, 
XVI — 192 Pp. 

86 — MALATO, M. T. e PLATANIA, S., La transparenza nel disegno infantUe 
e i suoi rapporti col livello intellettuale. Contr. Inst. Psicologia, 1950-52, 
28, 429-440. 

87 — MARINO, D. — 1957 — 0 desenho da crianga. Edit, do BrasU, S. Paulo, 
137 Pp. 

88 — MARTIN, W. E. — 1951 — The expressions of feelings of security and 
insecurity in children's drawings. Amer. Psychol., 6, 7, 307 (Abstract). 

89 — MARTIN, W. E. — 1955 — Identifying the insecure child; III — The use 
of chUdren's drawings. J. Genet. Psychol., 86, 327-338. 

90 — MAC INTOSH, J. R. e PICKFORD, R. W. — 1941-43 — Some clinicd 
and artistic aspects of a child's drawings. British J. Med. Psych., 19, 
342-372. 

91 — MINKOWSKA, F. — 1947 — Les dessins d'enfants, le test de Rorschach 
et la typologie constitutionnelle. Compte rendu du Congrfes Mededns Alien. 
Neurol., XLV session. Niort, Franga. 



— 84 — 

92 — MONTAGUE, J. A. — 195:6 — Spontaneous drawings of the human 
form in childhood schizophrenia. In Anderson, H. H. e Anderson G. L. 
(Eds), An introdution to Projective Techniques, Prentice Hall, U.S.A., 
370-385. 

93 — MORGENSTERN, S. — 1937 — Psychanalyse infantile. Simbolisme et 
valeur clinique des creations imaginatives chez 1'enfant. Denoel, Paris, 
Franca. 

94 — MORGENSTERN, S. — 1939 — Le simbolisme et la valuer psychanalj ti- 
que des dessins infantiles. Rev. Fr. Psychanalyse, 11-39. 

95 — MORINO-ABBELE, L. — 1960 — II desegno infantile como manifesta- 
zione di problemi della personaliti. Boll. Psicol. Appl., 37-39, 71-122. 

96 — MUNRO, T. e outros — 1942 — Children's art abilities: studies at the 
Cleveland Museum of Art. J. Exper. Educ., 11, 2, 97-155. 

97 — NAPOLI, P.J. — 1946 — Finger painting and personality diagnosis. Genet. 
Psych. Monogr., 34, 129-231. 

98 — NAPOLI, P.J. — 1963 — Pinturas realizadas con los dedos. In Anderson 
e Anderson (Eds.), Tecnicas proyectivas del diagnostico psicologico. Ed. 
Rialpe, Madrid, Espanha, 440-470. 

99 — NAVILLE, P. — 1951 — Elements d'une bibliographic critique relative 
au graphisme infantin jusqu'en 1949. In Naville, P. e outros, Le dessin 
chez I'enfant. Presses Univ. France, Paris, 129-222. 

100 — NAVILLE, P. — 195la — Caracteristiques du developpement du dessin 
par groupes d'ages selon divers auteurs. In Naville, P. e outros, Le des- 
sin chez I'enfant. Presses Univ. France, Paris, 35-40. 

101 — NEDER, M. — 1954-55 — Como estudar desenhos de crianqas. Bol. Psi- 
col., Soc. Psicol. Sao Paulo, 6-7, 21-24, 139-144. 

102 — NOLLER, P. e WEIDER, A. — 1950 — Objective studies of children's 
drawings of human figures. J. Clin. Psych., 6, 319-325. 

103 — ORR, M. — 1958 — Le test de Rorschach et 1'imago maternelle. Group- 
ment Franqais du Rorschach, Paris, Franga, 104 Pp. 

104 — OSTERRIETH, P. A. — 1957 — The use of drawings in personality 
diagnosis in Clinical Psychology. Bull. Assoc. Intern. Psycb. Appliqude, 
6, 1, 5-26. 

105 — OTAOLA, J. R. — s/d, la. edigao — El analisis de los suenos. Argos, Bar- 
celona, Espanha, 359 Pp. 

106 — OYAMA, T. e outros — 1962 — Affective dimensions of colours: a cross- 
cultural study. Jap. Psych. Research, 4, 2, 78-91. 

107 — PASTO, T. A e KIVISTO, P. — 1956 — Group differences in color 
choise and rejection. J. Clin. Psych., 12, 379-381. 

108 — PFISTER, M. — 1950 — Der Farbpyramiden test. Psychol. Rundschau, 
I, 3, 192-194. 

109 — PRECKER, J. — 1950 — Painting and drawing in personality assessment; 
summary. J. Techn. Proj., 14, 262-286. 



— 85 — 

110 — PRUDHOMMEAU, M. — 1947 — Le dessin de I'enfant. Prsses Univ. 
France, XI — 174 Pp. 

HI — QUEIROZ, A. M. — 1955 — Motives ornamentais em desenhos de crian- 
9as. Rev. Psicol. Normal Patol. 1, 2, 370-381. 

112 — RABELO, S. — 1933 — Caracteristicas do desenho infantil. Encid. Bra- 
sil. Educagao, 4, 550-583. 

113 — RAMBERT, M. L. — 1945 — La vida afectiva y moral del nino. Ed. 
Kapelusz, Buenos Aires, Argentina, XV — 227 Pp. 

114 — RECA, T. — 1948 — Personalidad y conducta del nino. Ed. "El Ateneo", 
Buenos Aires, Argentina, 228 Pp. 

115 — REY, A. — 1959 — Test de copie et reproduction de memorie de figures 
geometriques complexes. Manuel. Centre Psych. Appliquee, Paris, Franga, 
20 Pp. 

116 — ROCHA, Z. — 1955 — Sobre a utilizagao do desenho no diagnostico e no 
tratamento dos disturbios emodonais da crianga. Neurobiologia, 18, 2, 101- 
113. 

117 — ROUMA, G. — 1947 — El lenguage grafico del nino. Trad. Ibanez, I.A., 
"El Ateno", B. Aires, Argentina, 454 Pp. 

118 — SCHAIE, K. W. — 1961 — A Q-sort study of color-mood association. J. 
Proj. Techn, 25, 341-346. 

119 — SCHAIE, K. W. e HEISS, R. — 1964 — Color and Personality. Hans 
Huber, Bern, Suiqa, 295 Pp. 

120 — SCHWARTZ, A. A. e ROSENBERG, I. H. — 1955 — Observations on 
the significance of animal drawings. Amer. J. Orthopsychiat., 25, 729- 
746 (Abstract np 7224, Psychol. Abstracts, 1956, 30, 5, 648). 

121 — SHELDON, W. H. e STEVENS, S. S. — 1951 — Les varietes du tempe- 
rament. Trad. Ombredane, A., Presss Univ. France, Paris, VIII — 570 Pp. 

122 — SMITH, H. P. e APPELFELD, S. W. — 1965 — Children's paintings 
and the projective expression of personality: an experimental investigation. 
J. Genet. Psych., 107, 2, 289-293. 

123 — STORA, R. — 1963 — Etude historique sur le dessin. Bull. Psych., n9 

especial, Psych. Proj., 225 — XVII — 217, 266-307. 
124 — TAYLOR, R. E. — 1960 — Figure location in student and patient sam- 

ples. J. Clin. Psych., 2, 169-171. 
125 — WAEHNER, T. S. — 1946 — Interpretation of spontaneous drawings and 

paintings. Genet. Psych. Monogr., 33, 3-70. 
126 — WALLON, H. e outros — 1950 — Le dessin chez I'enfant. Enfance, n9 

especial, 3-4, IV — 403 Pp. 
127 — WALLON, H. e LURQAT, L. — 1958 — Le dessin du personnage par 

I'enfant; ses etapes et ses mutations. Enfance, 3, 177-211. 



— S6 — 

128 — WARNER, S. J. — 1959 — The color preference of psychiatric groups. 
Psychol. Monogr. 63, nP 301, wholo n9 6. 

129 — ZECCA., G. — 1956 — U comportamento grafico del bambino nelle 
prime rappresentazioni degle indistinli naturali. Arch. Psicol. Neurol. 
Psichiat., 17, 737. 



VIII - APRNDICES 

A — Enumerafdo dos Hens para andlise dos desenhos Itvres 

1 — Paisagem 
2 — Cena 
3 — Casa em conjunto de elementos integrados 
4 — Figura humana idem 
5 — Animais idem 
6 — Arvores diem 
7 — Flores, frutos e folhagens idem 
8 — Veiculos id:m 
9 — Objetos idem 

10 — Motives religiosos idem 
11 — Motives patrioticos idem 
12 — Motives ornamentais idem 
13 — Motives geograficos idem 
14 — Casa em conjunto de elementos desintegrados 
15 — Figura humana idem 
15 — Animais idem 
17 — Arvores idem 
18 — Florcs, frutos e folhagens idem 
19 — Veiculos idem 
20 — Objetos idem 
21 — Motives religiosos idem 
22 — Motives patrioticos idem 
23 — Motives ornamentais idem 
24 — Casa so 
25 — Figura humana so 
26 — Animais so 
27 — Arvores so 
28 — Flores, frutos e folhagens so 
29 — Veiculos so 
30 — Objetos so 
31 — Motives patrioticos so 
32 — Motivos geogrdficos so 
33 — Motivos geometricos so 
34 — Titulo ou outras palavras escritas 
35 — Numero na casa 
36 — Historia em quadrinho 
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37 — Desenho nao identificado 
38 — Uso da folha toda ou quase 
39 — 2/3 da folha 
40 — Metade da folha 
41 — 1/4 da folha 
42 — 1/8 da folha 
43 — 1/16 da folha 
44 — 1/32 da folha 
45 — 1/64 da folha 
46 — Centre da folha 
47 — I9 quadrante (superior direito) 
48 — 29 quadrante (inferior direito) 
49 — 39 quadrante (inferior esquerdo) 
50 — 4<? quadrante (superior esquerdo) 
51 — Faixa central 
52 — Metade superior 
53 — Metade inferior 
54 — Metade direita 
55 — Metade esquerda 
56 — Distribuido pela folha toda 
57 — Posi«;ao normal da folha 
58 — Posiqao diferente 
59 — Ausencia de cor 
60 — Cor em alguns aspectos 
61 — Cor em todos 
62 — Uso de todas as cores 
63 — Verde 
64 — Amarelo 
65 — Vermelho 
66 — Azul 
67 — Marron 
68 — Roxo 
69 — Preto 
70 — Cores misturadas para nuance 
71 — Cores em traqos fortes, extravasando, ou quase, o contomo 
72 — Cores fortes em camadas, tipo roupa de arlequim 
73 — Ausencia de transparencia 
74 — Transparencia em um elemento apenas 
75 — Transparencia em vdrios elementos 
76 — Transparencia no desenho todo 
77 — Ausencia de perspectiva 
78 — Perspectiva em um elemento apenas 
79 — Perspectiva em varies elementos 
80 — Perspectiva no desenho todo. 



B — Crivo de avaliagdo do tamanho em rela^do a folha. 
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Tabela 1 

To ma - conluntoa integridoai dls tribal ijao am funfao do sazo a da Idade dos sujaltos. 

Idade 7 anos 8 anos 9 BIOS 10 anos 11 anos Total 
\sexo 
Item^ H F T M F T M F T M F T H F T H F T % 

1 1 1 2 0 1 1 2 k 6 2 5 7 3 2 5 8 13 21 U,z 
2 1 0 1 2 1 3 2 1 3 3 1 It 3 1 It 11 U 15 3,0 
3 8 12 20 10 20 30 13 19 32 9 19 28 10 16 26 50 86 136 27,2 
k 2 1 3 2 1 3 5 2 7 6 3 9 2 3 5 17 10 27 5,it 
5 1 1 2 2 2 U £ 3 9 2 5 7 3 6 9 Hi 17 31 6,2 
6 7 11 18 7 15 22 13 15 28 8 21 29 7 16 23 It2 78 120 2it,0 
7 7 7 Hi 5 12 17 9 18 27 5 18 23 8 15 23 3lt 70 loit 20,8 
8 1 1 2 0 0 0 7 1 8 9 U 13 5 2 7 22 8 30 6,0 

9 U 3 7 5 11 6 9 15 9 9 18 10 13 23 35 39 7k lit,8 
10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3 0,6 
n 2 0 2 0 0 0 2 2 ll 3 2 5 3 1 It 10 5 15 3,0 
12 3 5 8 3 6 9 6 8 lit 7 7 lit 0 3 3 19 29 It8 9.6 
13 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 2 2 2 0 2 It It 8 1,6 
Total 35 ia 76 36 63 99 68 78 llt6 60 90 150 50 75 125 21t9 3U7 596 

Legendn t 
1« Paisagam 
2. Csna 
3. Casa em conjunto de elamentos Integrados 
U. Figura huraana Idem 
3* Animals Idem 
6. Xrvores idem 
7. Floras, frutos a folhagens idem 
8. Vefculos idem 
9. Objetos Idem 

10. Motives rellglosos Idem 
11. Motives patrlotlcos Idem 
12. Motives ornamentals Idem 
13. Motives geograflcos idem 
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t«bel« 2 

teaa - oo niuntos daaintagradost dlstrlbulfao ea fun;ao do saxo • da Idada doa 
sujaltoa 

Idada 7 anos 8 «nos 9 anos 10 anos 11 anos Total 
—Sexo 

Itera\^ M F T M F T M F T M F T H F T M F T X 
lit 9 6 15 8 8 16 9 6 15 6 2 8 1 6 7 33 28 61 12,2 

15 9 5 ia 2 2 a 1 3 a 6 1 7 1 a 5 19 15 sa 6,8 
16 9 3 12 1 3 a 3 2 5 5 1 6 0 2 2 18 11 29 5,8 
17 6 3 9 2 5 7 5 3 8 a 1 5 0 3 3 17 15 32 6,a 
18 3 a 7 2 7 9 3 8 11 a a 8 1 5 6 13 28 ai 8,2 
19 it 2 6 3 3 6 1 1 2 3 0 3 0 3 3 11 9 20 a,o 
20 10 a ia 6 6 12 2 9 11 6 2 8 2 2 a 26 23 a9 9,8 
21 l 0 i 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,6 
22 i 3 a 1 3 a 2 1 3 l 1 2 « 1 1 5 9 ia 2,8 

23 3 2 5 1 2 3 0 2 2 l 0 1 1 0 1 6 6 12 2»a 
Total 5it 32 86 26 39 67 26 35 61 36 12 ae 6 26 32 las xaa 292 

Legendat 
lit, Casa em conjonto de elementoa daslntegrados 
13, Flgura huraana, idem 
16, Animals, idem 
17, Xrvores, Idem 
18, Flopes, frutos e folhagens, Idem 
19, Teiculos, Idem 
20, Objetos, idem 
21, Motives rellglosos, Idem 
22, Motives patrloticos, Idem 
23, Hotlvos ornamentals. Idem 



I 

Tamil - metlvos Isolydes a avulgosi dlstrlbulf&o em fun;aO do sazo • da Idade doa 
sujeltos 

Idade 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anes Total 
\Saxo 
Itom"^ K F T M 7 T M F T M F T H F T H F T 35 

2U 9 10 19 6 11 17 11 6 17 13 2 15 8 2 10 ll7 31 78 15,6 

25 3 0 3 1 2 3 k 0 U 0 3 3 0 0 0 8 5 13 2,6 

26 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 3 8 1 9 1,8 

27 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 2 U 3 2 5 8 5 13 2,6 
28 ■1 1 2 0 U U 1 3 u 1 5 6 0 3 3 3 16 19 3,8 
29 2 0 2 U 2 6 5 0 5 k 1 5 3 0 3 18 3 21 I»,2 

30 5 3 8 2 2 k 3 1 Jl 3 1 U II 1 5 17 8 25 5,0 
31 1 1 2 0 0 0 k 1 5 2 1 3 0 1 1 7 II 11 2,2 
32 0 l 1 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 II 5 1,0 

33 0 0 0 l 0 1 2 0 2 1 3 II 1 l 2 5 U 9 1,8 

3ii 0 0 0 2 0 2 3 il 7 h 3 7 0 2 2 9 9 18 3,6 

35 l 0 1 3 9 12 6 9 15 h 7 11 3 9 12 17 3ll 51 10,2 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,2 

37 1 ' 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ll 0,8 
Total 26 19 U5 22 33 55 la 2Il <55 36 29 65 25 22 Il7 150 127 277 

Legendat 
Zli, Casa, em Isolado 
25. Flgura humanai Idem 
Z6, Animals, Idem 
ZJ, Xrvores, Idem 
28, Flore% frutes e folhagens, Idem 
29, Vefoulos, Idem 
30, Objetos, Idem 
31, Motives patrlotlcos, idem 
32, Motives geograflees, Idem 
33« Motives geometrlcos, Idem 
3k' Tftulo ou outras palavras 
35. Nuraero na casa 
36. Historla em quadrlnhos 
37. Desenho nao identiflcado 
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T»b°l» /i 

Tema - os motlvog crafarldast diatrlbalfao em funfio do sexo • da Idada dot aujalteg. 

Id»de 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos Total 
"^Sexo 
I tem\^ M F T M F T M F T H F 1 M F T H F T 

f 28 29 57 26 ai 67 37 36 73 33 29 62 25 27 52 ia9 L62 311 
f 5,6 5,8 ll,i» 5,2 8,2 i3,a 7,a 7,2 ia,6 6,6 5,8 i2,a 5,0 5,a 10,a 29/) 52,a 62,2 

u r 15 6 21 7 6 13 12 6 18 15 8 23 6 8 ia 55 3a as 
K 3,0 1,2 a,2 i,a 1,2 2,6 2,a 1,2 3,6 3,0 1,6 a,6 1,2 1.6 2,8 11,0 6,8 17,8 

c 
f 13 U 17 6 6 12 12 6 is 11 8 19 9 9 18 51 33 ea 

C * 2.6 0,8 3,a 1.2 1,2 2A 2,a 1,2 3,6 •9 O 1,6 3,8 1,8 1.8 3,6 10,2 6,6 16,8 
f 16 16 32 12 22 3a 23 23 U6 19 30 U9 16 21i ao 86 115 201 

15 * 3,2 3,2 6,a 2,a a.a 6,8 a,6 a,6 9*2 3,8 6,0 9,8 3,2 a,e 8,0 17,2 23,0 ao,2 

r r 11 12 23 7 23 30 13 29 Uz 10 27 37 9 23 32 50 ua 16U 
i 2,2 2,U a,6 i,a a,6 6/ 2/ 5,8 8,a 2,0 5,a 7,a 1,8 a,6 6,a 10,0 22,8 32,8 
t 7 3 10 7 5 12 13 2 15 16 5 21 8 5 13 51 20 71 
% 1,U 0,6 2,0 i.a 1,0 2,a 2,6 o,a 3,0 3,2 1,0 a,2 1,6 1,0 2,6 10,2 a.o ia,2 

C f 19 10 29 ia 13 27 11 19 30 18 12 30 16 16 32 78 70 148 
* 3,8 2,0 5,8 2,8 2,6 5,a 2,2 3,8 6,0 3,6 2,a 6,0 3,2 3,2 6,a 15,6 m,o 29,6 
t 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 1 6 
% 0,2 0 0,2 0,2 0,2 o,a 0,2 0 0,2 0,8 0 0,8 0 0 0 Ifi 0,2 1.2 
t U k 8 1 3 a 8 a 12 6 a 10 3 3 6 22 18 ao 

1 i 0,8 0,6 1,6 0,2 0,6 0,8 1,6 0,8 2,a 1.2 0,8 2,0 0,6 0,6 1,2 a/* 3,6 8,0 
t € 7 13 a 8 12 6 10 16 8 7 15 1 3 a 25 35 60 

3 % 1.2 l.ll 2,6 0,8 1,6 2,a 1,2 2,0 3^ 1,6 i.a 3,0 0,2 0,6 0,8 5,0 7,0 12,0 
t 1 2 3 1 5 6 3 5 8 3 7 10 5 2 7 13 21 3a 

K * 0,2 0,J» 0,6 0,2 1,0 1,2 0,6 1,0 1,6 0,6 i,a 2,0 1,0 o,a i,a a,2 6,8 
r 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 3 a 1 1 2 5 a 9 

11 % 0 0 0 0,2 0 0,2 0^ 0 0/1 0,2 0,6 0,8 0,2 0,2 0,i» 1,0 0,6 1,6 
Total 120 92 212 87 132 219 139 136 275 mo 135 275 96 119 215 582 6m 1196 

Legendal 
A. Casa G. Objetos 
B. Flgura hunana H. Motives rd Iglosos 
C. Animals I« Motives patrlotlces 
D. iCrvore J« Motives ornainentals 
E. Floras, frutos a folhagons Motives gaograflcos 
F. Vefciilos 1" Motives geoma'trlcos 
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Ta^ia 5 

Tamanho em relacao a folhat dlstrlbulgao em funijao do sexo e da idade dos sujel 
tos 

Idade 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos Total 
k\5exo 
Ite^v M F T H F 'T M F T M F T H P T H F T 

38 f 7 0 7 4 2 6 3 4 7 5 6 11 1 7 8 20 19 39 
K l.U 0,0 1,4 0,8 0,14 1,2 0,6 0,8 1,4 1,0 1t2 2,2 0,2 1,4 1,6 4,0 3,8 7,8 

39 f 5 3 8 3 6 9 9 5 14 9 7 16 5 5 10 31 26 57 
X 1,0 0,^ 1,^ 0,6 1,2 1,8 1,8 1,0 2,8 1,8 1,4 3,2 1,0 1,0 2,0 6,2 5,2 11,4 

ho f 7 2 9 6 8 14 3 7 10 9 10 19 5 6 11 30 33 63 
jf l.U o,U 1,8 1,2 1,6 2,8 0,6 1,4 2,0 1,8 2,0 3,8 1,0 1,2 2,2 6,0 6,6 12,6 

ia f U 9 13 5 11 16 11 13 2I4 10 9 19 13 10 23 43 52 95 
* 0,8 1,8 2,6 1,0 2,2 3,2 2,2 2,6 4,8 2,0 1,0 5,8 2,6 2,0 4,6 8,6 10,4 19,0 

1(2 f 9 11 20 9 14 23 21 15 36 16 14 30 . 13 6 19 68 60 128 
3C 1,8 2,2 4,0 1,8 2i8 4,6 4,2 3,0 7,2 3,2 2,8 6,0 2,6 1,2 13,8 3,6 12,0 25,6 

U3 
f 6 7 13 5 9 lU 9 2 11 7 6 13 7 6 13 34 30 64 

1.2 1,4 2,6 1,0 1,8 2,8 1,8 0,i4 2,2 1.4 1,2 2,6 1,4 1,2 2,6 6,8 6,0 12,8 

1(14 f 7 6 13 3 5 8 7 2 9 3 1 4 3 3 6 23 17 40 
* 1.U 1,2 2,6 0,6 1,0 1,6 1,4 0,4 1,8 0,6 0,2 0,8 0,6 0,6 I,2 4,6 3,4 8,0 

ll5 f 6 2 8 2 2 4 0 l 1 0 1 1 0 0 0 8 6 14 
* 1.2 0,14 1,6 0,14 0,4 0,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 i,2 2,8 

Total 51 40 91 37 57 94 63 49 112 59 54 113 47 43 90 257 243 500 
Lerandat 
38, Uao da folha toda on quass 
39. 2/3 da folha 
hO, Metade da folha 
Itl. l/k da folha 
142. 1/8 da folha 
143. 1/16 da folha 
lili. 1/32 da folha 
1(5. I/6I4 da folha 
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Tabela 6 
LocallT.a'iao na folha; dlstrlbulgao em fun<;ao do sexo e da Idade dos sujeltos. 

Idade anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos Total 
v\Se(iD 
Item\^ M F T M F T M F T M F T M r T M F T 

46 
f 7 5 12 1 10 11 12 8 20 10 6 16 7 3 10 37 32 69 
% 1,U 1,0 2,U 0,2 2,0 2,2 2,4 1,6 4,0 2,0 1,2 3,2 1,4 0,6 2,Q 7,4 6,4 13,8 

47 
r 4 2 6 2 4 6 1 0 l 1 0 1 0 l 1 8 7 15 
$ 0,8 o,4 1,2 o,4 0,8 1,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 1,6 1,4 3,0 

48 
r 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 •0 0 2 2 4 
* 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 

49 f 3 3 6 1 0 L 0 0 0 4 0 4 2 1 3 10 4 14 
Jf 0,6 0,6 1,2 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 q,4 0,2 0,6 2,0 0,8 2,8 

50 f 9 10 19 11 16 27 16 11 27 13 15 28 16 11 27 65 63 128 
i 1,8 2,0 3,8 2,2 3,2 5,4 3,2 2,2 5,4 2,6 3,0 5,6 3,2 2,2 5,4 13,0 12,6 25,6 

51 r U 6 10 2 2 4 6 2 8 2 4 6 5 4 9 19 18 37 
% 0,8 1,2 2,0 0,4 o,4 0,8 1,2 o,4 1,6 o,4 0,8 1,2 1,0 8,0 1,8 3,8 3,6 7,4 

52 
t 4 8 12 6 10 16 16 14 30 8 15 23 7 7 14 41 54 95 
i 0,8 1,6 2,4 1,2 2,0 3,2 3,2 2,8 6,0 1,6 3,0 4/ 1,4 1,4 2,8 8,2 10,8 19,0 

53 t k 2 6 1 2 3 0 2 2 4 1 5 2 0 2 11 7 18 
% 0,8 o,4 I.2 0,2 o,4 0,6 0,0 0,4 o,4 0,8 0,2 1,0 0,4 0,0 o,4 2,2 1,4 3,6 

54 
t 1. 2 3 3 3 6 0 3 3 2 0 2 l 3 4 7 11 18 
% 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 1,2 0,0 0,6 0,6 0,4 0,0 0,4 0,2 0,6 0,8 1,4 2,2 3,6 

55 
r 4 0 4 4 3 7 3 0 3 3 1 4 1 4 5 15 8 23 
t 0,8 0,0 0,8 0,8 0,6 1,4 0,6 0,C 0,6 0,6 0,2 oA 0,2 0,8 1,0 3,0 1,6 4,6 

56 t 10 i 11 6 6 12 8 9 17 12 12 24 6 9 15 42 37 79 
$ 2,0 0,2 2,2 1,2 1,2 2,4 1,6 i,£ 3,4 2,4 2,4 4,8 [1,2 1,8 3,0 8,4 7,4 15,8 

Total 51 4o 91 37 57 94 63 49 112 59 54 i 113 47 43 90 257 243 500 
Legenda: 51« Falxa central 
U6. Centre 52. Metade superior 
117. I" quadrante (superior direlto) 53.*Metade irferlor 
118, Z0 quadrante (inferior direitoj 54. Metade dlreitd 
49. 3° quadrante (inferior esquerdo) 55. Metade esquerda 
50. 4° quadrante (superior esquerdo) 56. Distribuldo pela folha toda 
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