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APRESENTAgAO 

Iniciamos com o presente Boletim a publicagao de estudos 
de Psicologia Diferencial realizados pela assistente Maria 
Margarida M. J. de Carvalho, que se vem ocupando especial- 
mente com os problemas de debilidade mental. 

A crescente urbaniza<jao da populagao paulista vem, nao 
so pondo em evidencia a dificuldade de ajustamento dos debeis 
mentals as condigoes de vida mais complexas e ao "tempo" 
mais acelerado das grandes cidades, como requerendo no apa- 
relhamento educacional publico e particular a instituigao de 
classes e escolas especiais para os deficientes de inteligencia. 

O esforgo psicopedagogico empreendido repousa, geral- 
mente, porem, em escassa formagao cientifica e tecnica. A im- 
provisagao, o empirismo reinantes — que nao excluem maior 
ou menor dose de abnegagao — sao um indice de que aqui, como 
em outros casos no setor dos estudos psicologicos a Universi- 
dade se tern mantido alheia as necessidades do meio social. 
Pot sua vez, aqueles que vem exercendo a psicopedagogia da 
debilidade mental, tambem, via de regra, se fecham sobre as 
necessidades imediatas de suas tarefas, deslembrados de uma 
possivel contribuigao universitaria. 

• 
* * 

Os dois pequenos estudos de Maria Margarida de Carvalho, 
que ora apresentamos, tern o carater de uma busca de contacto 
com o problema dos debeis mentals no meio social circundante, 
ao mesmo tempo que se propoem o exame dos instrumentos de 
diagnostico da debilidade. fistes e outros trabalhos que a Au- 
tora tem em preparagao parecem indicar que a psicologia da 
debilidade mental encontrou, finalmente, em nosso meio, um 
pesquisador persistente e capaz. 

Annita de Castiiho e Marcondes Cabral 
Dezembro, 1960. 





UM ESTUDO DAS NOgOES DE IDADE MENTAL E ETAPA 
MENTAL E SUAS CONSEQtrENClAS NA AVALIAgAO 

DA DEBILIDADE MENTAL. 

Teoricamente, Debilidade Mental e uma anormalidade da 
inteligencia; e, segundo Tredgold, (1, pags. 1 a 9) um estado de 
menor potencialidade do desenvolvimento cerebral ou de de- 
tengao do mesmo, em virtude do qual uma vez chegado ao es- 
tado aduito, o debil nao consegue se adaptar as exigencias da 
comunidade e se manter independentemente de toda ajuda ou 
protegao externa. Anastasi (2) insiste na deficiencia intelec- 
tual e nao emocional, mas deficiencia que nao se refere a qual- 
quer habilidade indiscriminadamente e sim, apenas aquelas "que 
provaram ser essenciais para a sobrevivencia no nosso meio 
cultural" (2, pag. 545). Assim, deficiencias em habilidades ar- 
tisticas ou mecanicas, por exemplo, nao seriam condigoes sufi- 
cientes para se diagnosticar debilidade mental. R. Pintner (3, 
pag. 1016) chama a atengao para o carater duplo das defini- 
goes — psicologico e sociologico — mostrando a necessidade de 
se esclarecer que ha "uma correlagao elevada, mas nao perfei- 
ta" entre ambos pois pessoas de nivel intelectual elevado podem 
mostrar desadaptagao social (por conflitos emocionais) e pes- 
soas de baixo nivel intelectual, boa adaptagao. Os debeis men- 
tais seriam aqueles cuja incompetencia social seria devida ao 
nivel intelectual insuficiente para tal realizagao. Se conside- 
rarmos a inteligencia em graus, do mais baixo ao mais alto 
grau, teremos a Debilidade Mental situada entre a Idiotia e a 
Imbecilidade (graus inferiores) e o grau considerado normal. 

Para avaliarmos a Debilidade Mental temos, conseqiiente- 
mente que encarar o problema da avaliagao da inteligencia. 
Se queremos um criterio objetivo e uma medida exata para um 
diagnostico de valor cientifico, temos primeiro que esclarecer 
o proprio conceito para depois opinar sobre os fenomenos em 
"hipo" ou em "para". 

Ora, a inteligencia e conhecida apenas indiretaraente, nas 
suas manifestagoes, suas conseqiiencias ou, segundo B. Szekely 
(4, pag. 6), "na sua atuagao". Ela e uma variavel interveniente 
entre variaveis independentes e dependentes. A observagao in- 



direta nos explica que diversos psicologos, atraves das roesmas 
manifestagoes, possam apresentar diferentes interpretagoes da- 
quilo que e inteligencia, seja sob a forma de definigoes de in- 
teligencia, seja sob a forma longitudinal de concepgoes do 
desenvolvimento mental, aparecendo uma ou outra ou am- 
bas, segundo a necessidade do estudo em questao. Estas 
interpretagoes nao encontraram uma concordancia ate o mo- 
mento atual da Psicologia, a qual, esta neste setor, dividida em 
grupos norteados por diferentes hipoteses de trabalho. E como 
cada interpretagao condiciona uma maneira objetiva de inves- 
tigagao, ou seja, o tipo de medida empregada no conhecimento 
e avaliagao do fenomeno e dependente do tipo de hipotese, te- 
mos tambem diversidade entre os metodos de pesquisa. 

Frank Freeman (5, pag. 68), reune as inumeras definigoes 
surgidas, em tres grupos: 

1.°) Definigoes que dao enfase ao ajustamento ou adapta- 
gao do individuo ao meio. 

2.°) Definigoes que dao importancia a capacidade para 
aprender. 

3.°) Definigoes que poem enfase na capacidade de pensa- 
mento abstrato. 

De maneira geral e ampla, a teoria de Binet estaria, segun- 
do Freeman, incluida no terceiro grupo, enquanto que a de 
Piaget (seguida por Barbel Inhelder) cremos nos, poderia ser 
localizada no primeiro grupo. Ainda segundo Freeman, os tres 
diferentes tipos nao se excluem miituamente, pois as mesmas 
capacidades sao requeridas e implicitamente incluidas em todos. 

Quantos as concepgoes ou interpretagoes do desenvolvi- 
mento mental normal, temos uma classificagao tambem em tres 
grandes grupos, de Barbel Inhelder (6): 

1.°) "O desenvolvimento mental e concebido como uma 
simples adigao progressiva de resultados adquiridos" (6, pag. 
12) sem formular hipoteses sobre o mecanismo dessa aquisi- 
gao. Esta concepgao supoe a existencia de uma estrutura men- 
tal pronta ou estabelecida, sendo que apenas o conteudo e que 
e adquirido progressivamente pela educagao (experiencias pes- 
soais e sociais). No seu estado puro esta teoria ja nao tern re- 
presentantes; todos os psicologos admitem no desenvolvimento 
mental, as manifestagoes de uma construgao, a qual e mais do 
que uma simples soma de aquisigoes. E' o caso por exemplo, de 
Binet, que estudando o desenvolvimento mental apenas nos 
seus efeitos nao nega a transformagao das estruturas mentals, 
ocupando-se somente com os estudos empiricos dos rendimen- 
tos, segundo as diferentes idades. 



Duas correntes inspiraram-se em Binet: a) A dos que se 
preocupam com os mveis particulares e globais e sua relagao 
com a idade cronologica. Ex., Stem, Decroly, etc.; b) A dos que 
tentam tragar um perfil analitico do desenvolvimento mental 
(aptidoes). Ex. Claparede, Gesell, Ch. Buhler, etc. 

2.°) "O desenvolvimento mental e concebido como a ex- 
pressao de uma sucessao linear e cumulativa de estruturas" (6, 
pag. 14). As aquisigoes seriam determinadas pela estrutura 
mental do sujeito, em determinado nivel. Cada estrutura pro- 
veniente de um mecanismo novo caracteriza um estado ou pe- 
riodo natural, Este tipo de teoria nao explica a transformagao 
de um nivel a outro. Como exemplos, temos os tipos sucessi- 
vos de pensamento descritos por Janet e os sistemas de inte- 
gragao cortical de Wallon. O diagnostico baseado nessa con- 
cepgao consiste em determinar clinicamente o estado corres- 
pondente as perturbagoes ou as insuficiencias de interagao. 

3.°) "O desenvolvimento mental e concebido como uma or- 
ganizagao progressiva de um mecanismo operatorio" (6, pag. 
14). Os mecanismos novos nao se superpoem aos antigos, mas 
procedem de uma construgao interna coraum e aparecem como 
sendo as formas de sucessivos equilibrios de uma mesma orga- 
nizagao. Esta interpretagao admite como a segunda interpre- 
tagao, a existencia de estados caracterizados por estruturas men- 
tais qualitativamente diferentes, mas adiciona a hipotese de 
uma lei de construgao ligando os estados uns aos outros por um 
mesmo mecanismo operatorio. Nao ha estados gerais, mas para 
cada fungao encontram-se estados lineares. De uma fungao a 
outra, a existencia de "desniveis" (decalages) revela um prin- 
cipio evolutive e manifestagdes distintas e sucessivas das quais 
pretende-se compreender a ordem de integragao. O diagnosti- 
co conseqiiente consiste, no dominio do pensamento, na com- 
preensao dos mecanismos do pensamento e as operagoes suces- 
sivas que os constituem. 

No primeiro e terceiro tipo de concepgoes do desenvolvi- 
mento mental normal (os dois de imediato interesse neste tra- 
balho), temos uma divisao teorica em niveis de desenvolvi- 
mento, niveis estes que na pratica, ou seja, na experimentagao 
das hipoteses, vao valer por unidades de medida. Ambos ten- 
tam localizar ou classificar cada sujeito em um determinado ni- 
vel mental, o qual podera ser encontrado inferior (no caso do 
debil mental), igual (sujeitos normais) ou superior (inteligen- 
cia acima da normal) ao nivel esperado no desenvolvimento 
considerado normal para determinada idade cronologica. Estas 
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diferentes concepgoes de mveis — idade mental e etapa mental 
(primeiro e terceiro tipos respectivamente) — a primeira exem- 
plificada aqui no trabalho de Binet e Simon (7) e a segunda, 
no trabalho experimental de Barbel Inhelder (o qual tem por 
base a teoria de Jean Piaget (8)), consideradas como unidades 
de medida na avaliagao do grau de desenvolvimento mental, 
serao relatadas, resumidamente, a seguir. 

* * * 
A nogao do desenvolvimento mental dividido em idades 

mentais sucessivas, correspondentes ou nao as idades cronolo- 
gicas surgiu com Binet e seu colaborador Simon, no decorrer 
de seus estudos em criangas intelectualmente inferiores. Binet 
buscava entao, uma maneira precisa e objetiva de avaliar e 
classificar os estados inferiores da inteligencia. Ainda que des- 
de 1896 o problema ja o preocupe e ja se vislumbrem conside- 
ragoes no sentido posterior de seus trabalhos, apenas em 1905 
em um artigo da revista "L'Annee Psychologique" institulado 
uNovos metodos para o diagnostico do nivel intelectual dos anor- 
mais" e que encontramos as diretrizes das suas ideias. 

Para Binet, a inteligencia e essencialmente a capacidade de 
"bem julgar, bem compreender e bem raciocinar" (7C, pag. 
197). Ha na inteligencia, diz ele, um orgao fundamental, onde 
um defeito ou alteragao sao de suprema importancia na vida 
pratica: e "o julgamento, isto e, o bom senso, o senso pratico, a 
iniciativa, a faculdade de se adaptar". Uma pessoa "pode ser 
considerada debil ou imbecil se Ihe falta a faculdade de bem 
julgar; com um bom julgamento, ela nao o sera jamais". Ain- 
da que a sensagao e a percepgao sejam consideradas "manifesta- 
goes intelectuais enquanto raciocinios, um exame dire to destas 
sera tempo perdido pois os orgaos dos sentidos em perfeito es- 
tado de funcionamento nao querem dizer uma perfeita inteli- 
gencia", donde a ideia de estudar os processes mentais mais 
complexes para atingi-la diretamente. 

Sobre o que Binet chama de infeirores de inteligencia, en- 
contramos, nas suas proprias palavras: "ignoramos a natureza 
exata dessa inferioridade e prudentemente recusamos hoje, sem 
mais provas, de a considerar semelhante a uma parada do de- 
senvolvimento normal. Parece, realmente, que a inteligencia 
d esses seres sofreu uma certa parada mas nao podemos concluir 
que esta parada, isto e, que a desproporgao entre seu grau de 
inteligencia e a sua idade cronologica seja a unica caracteris- 
tica de seu estado. Ha, tambem, provavelmente, um desvio no 
desenvolvimento, uma perversao. Tal idiota de 15 anos, que 
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esteja ainda nas primeiras manifestates verbais de uma crian- 
ga de 3 anos, nao pode se assemelhar completamente a esta que 
e normal, sendo o idiota um retardado; existera portanto, entre 
eles, necessariamente diferengas aparentes ou dissimuladas. O 
estudo atento dos idiotas mostra que entre alguns deles, en- 
quanto certas faculdades sao quase nulas, outras sao mais de- 
senvolvidas. fetes seres tem, portanto, aptidoes: uns tern boa 
memoria auditiva ou musical, outros disposigoes para o calculo 
e para a mecanica. Se nos os examinarmos com cuidado encon- 
traremos provavelmente, muitos exemplos destas aptidoes par- 
ciais" (7C, pag. 192). 

Mas, apesar de reconhecer estas diferentes aptidoes em di- 
versos estagios de desenvolvimento, Binet nao se propoe a ana- 
lisa-las no momento e sim a apreciar a inteligencia em geral, 
o nivel intelectual. Diz ele que "as reservas que fizezmos aci- 
ma sobre a verdade da concepgao de uma parada do desenvol- 
vimento nao nos impedem de encontrar grandes vantagens em 
fazer uma comparagao metodica entre o inferior de inteligen- 
cia e o normal" (7C, pag. 193). Para encontrar o nivel do in- 
ferior intelectualmente, Binet vai compara-lo com o das crian- 
gas normais da mesma idade cronologica. Este sera o que ele 
chama de metodo psicologico, o qual devera ser usado junto aos 
metodos pedagogicos e medicos. 

Ainda nas suas palavras, "a ideia fundamental desse me- 
todo e a de estabelecer o que nos chamaremos a Escala Metri- 
ca de Inteligencia; esta escala e composta de uma serie de pro- 
vas de dificuldade crescente, partindo do nivel intelectual o 
mais baixo que se possa observar e chegando ao nivel de inte- 
ligencia media ou normal; a cada prova correspondera um ni- 
vel intelectual diferente" (7C, pag. 194). 

Sao trinta provas ou itens do mais facil ao mais dificil gra- 
dativamente. Nestes itens ele visa "a inteligencia natural e nao 
a instrugao, abstraindo tanto quanto possivel o grau de instru- 
gao do sujeito. Este deve mesmo ser considerado como um 
completo ignorante, que se supora nao saber ler nem escrever" 
(7C, pag. 196). Por esta razao, Binet nao inclui itens de cara- 
ter verbal, literario ou escolar, acreditando que os itens esco- 
Ihidos estejam livres de qualquer influencia de conhecimentos 
adquiridos. Por outro lado, admitindo que em certo nivel men- 
tal, equivalente ao de uma crianga de menos de 2 anos, nao 
possa ser testada a inteligencia propriamente dita, inclui alguns 
itens de outra natureza (memoria, coordenagao, etc.) para esses 
niveis. 
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Na sua totalidade, os itens visam o seguinte: 1.°) Coordena- 
gao visual; 2.°) Apreensao provocada por estimulo tactil; 3.°) 
Apreensao provocada visualmente; 4.°) Reconhecimento de co- 
mida; 5.°) Procura de comida com o impedimento de pequena 
dificuldade mecanica; 6.°) Execugao de ordens simples e imi- 
tagao de gestos simples; 7.°) Conhecimento de nomes de obje- 
tos; 8.°) Conhecimento de nomes de objetos em um quadro ou 
fotografia; 9.°) Nomear objetos designados em um quadro ou 
fotografia; 10.°) Comparagao do comprimento de linhas; 11.°) 
Repetigao de tres series de numeros imediatamente apos ouvl- 
los; 12.°) Comparagao de pesos; 13°) Sugestibilidade; 14.°) De- 
finigoes de objetos familiares; 15.°) Repetigao de sentengas de 
quinze palavras; 16°) Dar a diferenga entre dois objetos co- 
muns; 17.°) Memoria de figuras de objetos familiares; 18.°) De- 
senho de memoria de duas figuras geom^tricas; 19.°) Repetigao 
de uma serie de algarismos comegando com uma serie de tres al- 
garismos eindo ate olimite dosujeito; 20°) Dar a semelhanga en- 
tre dois objetos comuns; 21.°) Comparagao rapida do compri- 
mento de linhas; 22.°) Discriminagao e arranjos em ordem, de 
cinco pesos; 23.°) Memoria de pesos (dificuldade maior); 24.°) 
Encontrar rimas para palavras; 25.°) Completar sentengas; 26.°) 
Formar uma sentenga incluindo tres palavras dadas; 27.°) Com- 
preender e responder a vinte e cinco questoes problemas; 28.°) 
Dizer as horas com os ponteiros do relogio trocados; 29.°) De- 
senhar linhas copiando-as de um papel recortado; 30.°) Dar de- 
finigoes e diferengas entre termos abstratos. 

Mais tarde, em 1908, Binet fez uma revisao dessa escala 
modificando alguns itens e agrupando-os por niveis de idade. 
Grupos de quatro a cinco provas de dificuldade semelhante, re- 
presentatives do desenvolvimento mental normal de uma crian- 
ga em determinada idade eram apresentadas a uma crianga des- 
sa idade (Ex., cinco provas representando o estagio do desen- 
volvimento mental de 10 anos apresentadas a uma crianga de 
idade cronologica de 10 anos). Se a crianga vencia todas as 
provas, sua "idade mental" equiValeria a sua idade cronologi- 
ca; se apenas resolvia as de uma idade anterior, sua idade men- 
tal estaria atrasada um ano em relagao a cronologica e se ven- 
cia as provas de mais um ano que a sua idade, estaria adian- 
tada em relagao a ela. 

Assim, sucessivamente, poderiam ser encontrados quantos 
anos de atraso ou adiantamento, dependendo de quantos niveis 
de idade mental fossem atingidos. Mas, segundo Binet, seja 
qual for a ordem em que se disponham as provas, nunca se 
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pode contar com uma unica, a qual uma vez vencida, todas as 
precedentes, possam ser consideradas resolvidas e malogradas 
todas as demais. Sabemos que para distintos individuos pro- 
vas iguais terao diferentes sentidos e diferentes graus de difi- 
culdade. Sabemos ainda, que embora encontrado um mvel men- 
tal significativo de determinado sujeito, algumas das suas apti- 
does poderao estar em um estagio abaixo ou acima deste mvel. 
Portanto propoe Binet, que esta Ihe seja creditada, mas que 
sejam contadas tambem, em acrescimo, todas as demais provas 
que venham a ser vencidas. Por cada cinco provas sera compu- 
tado mais um ano de idade mental. 

Estas escalas nao medem propriamente a inteligencia pois, 
diz Binet, qualidades intelectuais nao sao mensuraveis. Mas 
ele acredita ser possivel estabelecer uma classificagao ou hie- 
rarquia entre os diversos graus de inteligencia e afirma que 
"para as necessidades da pratica, esta classificagao equivale a 
uma medida. Nos poderemos saber, apos estudarmos dois in- 
dividuos, se um esta adiantado em relagao ao outro e quantos 
graus; se um se situa acima da media dos individuos conside- 
rados normais ou se ele esta abaixo dessa media. Conhecendo 
a marcha normal do desenvolvimento intelectual nos individuos 
normais, nos poderemos determinar a quantos graus da escala 
corresponde a idiotia, a imbecilidade a debilidade mental" (7C, 
pag. 195). 

Na aplicagao das provas, Binet recomenda uma absoluta ob- 
jetividade, devendo as instrugoes dadas ao sujeito serem sem- 
pre as mesmas, sem nenhuma modificagao e um grande cuida- 
do ser tornado em nao sugestionar o sujeito em relagao a de- 
terminada resposta. Mas ele recomenda tambem, que no regis- 
trar os fatos, nao sejam tornados em consideragao apenas os 
resultados brutos, apenas a resposta a prova e sim, ao mesmo 
tempo, seja feita uma observagao "psicologica", uma observa- 
gao dos pequenos fatos que permitam dar aos resultados brutos 
o seu verdadeiro sentido. 

Apos a aplicagao da sua escala em um grande nlimero de 
sujeitos normais e anormais, Binet concluiu que a idade men- 
tal de um idiota equivaleria a de uma crianga ate 3 anos de 
idade cronologica; do imbecil, a uma crianga ate 7 anos e a do 
debil a um atraso de idade mental em relagao a cronologica, de 
mais de 2 anos e um limite maximo de 11 anos de idade mental 
mais ou menos, sendo esta ultima classificagao imprecisa pois, 
na sua opiniao, a debilidade nao e um estado caracteristico e 
definido, mas uma incapacidade de auto-diregao, cuja gravida- 
de dependeria do meio ambiente do debil. 
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Enorme repercussao por todo o mundo, desde o seu apare- 
cimento ate os nossos dias, teve a Escala Metrica de Inteligen- 
cia e especialmente, a nogao de idade mental, introduzida co- 
mo unidade de medida nos estudos do desenvolvimento mental. 
Varias revisoes com melhor padronizagao, aperfeigoamento das 
tecnicas de aplicagao e avaliagao e modificagoes ou acrescimos 
de alguns itens apareceram e continuam proliferando. Mas, pa- 
ralelamente, muitas criticas surgiram. Restringiremo-nos a re- 
gistrar a critica de Barbel Inhelder, no seu livro "O diagnostico 
do racioclnio nos debeis mentals" onde, criticando, a autora se 
propoe a sanar as imperfeigoes do trabalho de Binet no seu 
proprio metodo experimental, baseado na teoria genetica de 
Jean Piaget. 

Assim como a escala de Binet foi criada a pedido do Mi- 
nistro de Instrugao Publica do Govemo Frances, em 1904, para 
a selegao de criangas normals e anormais em escolas piiblicas, 
a de Barbel Inhelder o foi com a mesma finalidade, atendendo 
ao pedido do Departamento de Instrugao Publica do cantao de 
Saint-Gall, em 1939. 

Encontrou Inhelder no seu trabalho, que os testes entao ja 
classicos para a determinagao da idade mental, mediam mais o 
rendimento ou as aquisigoes do que o processo mental subja- 
cente, o raciocinio, o qual diferenciaria realmente o debil men- 
tal do normal, donde a sua ideia de criar provas para diagnos- 
ticar os niveis de raciocinio. 

Segundo ela, "Binet abriu o caminho a um diagnostico cien- 
tifico dos estados inferiores da inteligencia" (6, pag. 15). Para 
ele, a medida de inteligencia nao era uma teoria do desenvol- 
vimento mental (por prudencia cientifica) mas um instrumen- 
to de "triage" das anomalias psiquicas (pressupondo para todas 
as idades uma sintomatologia da inteligencia normal). A inte- 
ligencia nao seria o produto de uma fungao particular, mas um 
composto de interesse, bom senso, atengao, raciocinio, enfim, 
o con junto de reagoes ao mundo exterior. E a sua afirmagao 
de que a mentalidade de um debil corresponde a de uma crian- 
ga normal X anos mais jovem, nao e superficial como parece, 
mas relativa aos resultados do teste, o qual traduz apenas uma 
ordem ou uma graduagao em relagao a uma media de indivi- 
duos normais de X idades. A idade mental seria um indice men- 
suravel da inteligencia, sem valor propriamente matematico. 

Mas sendo o teste de Binet um excelente meio de "triage" 
das anomalias psiquicas, nao satisfaz, para Barbel Inhelder, "as 
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exigencias de um diagnostico psicologico do pensamento" (6, 
pag. 18), deixando em suspense questoes estruturais e mesmo 
funcionais. 

Pergunta a autora: o que e a inteligencia que Binet preten- 
de medir? O seu teste mede o que a crianga sabe ou nao sabe 
fazer e da um resultado global. Nao se pode dai, concluir a 
natureza e as deficiencias das fungoes mentals, deixando mar- 
gem a intuigao clmica. Desta insuficiencia decor re uma outra: 
a questao genetica. A escala metrica da inteligencia traduz um 
desenvolvimento natural? Os nlveis de idade mental podem ser 
considerados etapas de uma evolugao real? A idade mental e 
definida pela soma de acertos e nos da um rendimento rnedio, 
que nao exprime as caracteristicas dominantes de um nivel de 
desenvolvimento. Uma prova resolvida corretamente no teste 
nao implica que as das idades mentais inferiores tenham sido 
resolvidas. Uma integragao das aquisigoes anteriores nao se- 
ria muito mais um criterio de real evolugao? Umas respostas 
compensam as outras, mas elas sao qualitativamente hetero- 
geneas. Em lugar deste jogo empirico de compensagoes, por- 
que nao buscar mais profundamente, no proprio funcionamento 
das operagoes intelectuais? Em lugar do rendimento, a constru- 
gao subjacente? A etapa genetica em lugar da idade mental? 

Assim pensando, Inhelder vai utilizar a teoria de Piaget 
segundo a qual, como ja vimos no inicio, o desenvolvimento 
mental e concebido como uma organizagao progressiva de um 
mecanismo operatorio, a qual passa por diferentes formas de 
equillbrio, ligadas por uma lei de construgao inerente a pro- 
pria organizagao. Estas formas seriam as etapas mentais, as 
quais estabelecidas para cada fungao em um determinado su- 
jeito, possibilitariam uma avaliagao e classificagao do seu de- 
senvolvimento mental. 

As etapas mentais do raciocinio seriam encontradas no es- 
tudo dos mecanismos do pensamento e das operagoes sucessi- 
vas que o constituem, nao se tratando de encontrar o conteudo 
individual, mas o funcionamento e a estrutura do pensamento. 

Segundo Piaget, ha dois grandes sistemas de pensamento, 
um sucedendo ao outro: 1.°) O Egocentrismo (ate 7 a 8 anos 
mais ou menos); 2.°) O que obedece as normas do intercambio 
social. O primeiro e o pensamento unitario e coerente da men- 
talidade infantil diferindo em grau e natureza do pensamento 
adulto. Funcionalmente, o egocentrismo se manifesta pela pre- 
dominancia da busca da satisfagao imediata sob re a busca do 
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verdadeiro, donde a ausencia da necessidade de verificagao na 
crianga. E' um pensamento onde os interesses visam ja uma 
adaptagao intelectual, mas em cuja estrutura penetram ainda 
tendencias ludicas. Em vez de se situar em relagao a realida- 
de objetiva o pensamento egocentrico "ignora-se a si mesmo e 
relaciona sem o saber, tudo ao proprio eu" (6, pag. 41). E' es- 
sencialmente irreversivel, apresentando-se sob a forma de uma 
crenga (ex., a crianga e incapaz de imaginar hipoteses), vendo 
o mundo nas suas aparencias (sem perceber as permanencias 
subjacentes) e se manifestando por um raciocinio "transduti- 
vo" (= diferente da dedugao e indugao: raciocinio por fusao 
sincretica de julgamentos, sem ligagoes logicas necessarias). A 
transformagao deste nivel ao adulto nao se da nem por adigoes, 
nem pela aparigao de fungoes novas, mas por um processo de 
organizagao, que Piaget descreve como sendo, em linhas gerais, 
v.ma socializagao do pensamento. O pensamento racional e o 
fruto da cooperagao mental da crianga com o meio, a qual tern 
tres conseqiiencias essenciais; 1.°) Tomando consciencia da sua 
subjetividade, ela constroi representagoes objetivas. 2.°) Perce- 
bera ser o seu ponto de vista nao universal, mas particular en- 
tre outros. 3.°) Compreendera a relatividade das nogoes e re- 
lagoes. Em face dele mesmo, o pensamento logico usa as mes- 
mas regras de origem social, sob a forma de uma discussao in- 
teriorizada (verificagao de proposigoes, consolidagao de cren- 
gas, respeito ao principio de nao contradigao, etc.). O pensa- 
mento seria preparado pela agao, mas entre os niveis de ativi- 
dade psicologica, ou seja, a organizagao sensorial-motriz e o 
pensamento racional, estaria o pensamento egocentrico como 
intermediario. Este e o primeiro aspect© da evolugao do pen- 
samento, sendo que o segundo, que Ihe e complementar, e o 
mecanismo interno desse processo. E' precise, portanto, exami- 
nar a continuidade do funcionamento da inteligencia e a varia- 
gao de estruturas ou sistemas que ela cria no curso do seu de- 
senvolvimento. 

Por que mecanismos se da a continuidade? Segundo o pon- 
to de vista biologico de Piaget, o qual engloba a socializagao 
do pensamento na adaptagao, como um caso particular desta 
(adaptagao no inicio mais restrita que a biologica, posteriormen- 
te a transbordando ou ultrapassando), a inteligencia e uma or- 
ganizagao cuja fungao e estruturar o universe. 

As invariantes funcionais comuns a todas as estruturas bio- 
logicas, as quais constituem tambem as formas psicologicas, sao 
a organizagao e a adaptagao; a primeira assegura a conservagao 
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e a segunda o intercambio com o meio, por intermedio de dois 
mecanismos complementares: a assimilagao e a acomodagao (a 
assimilagao organiza os esquemas sensoriais-motrizes e a aco- 
modagao os diferencia). Nos assistimos esta agao conjugada 
desde os exercicios mais primitives ate o equilibrio das compo- 
sigoes reversiveis dos esquemas das agoes ou mesmo das inven- 
coes de novos meios, pelas combinagoes mentais. Por exem- 
plo, a elaboragao da nogao de objeto, que e o primeiro princi- 
pio de conservagao que a crianga elabora, e fruto da acomoda- 
gao dos orgaos, permitindo a previsao; fruto da coordenagao dos 
esquemas organizando os aspectos do objeto e da dedugao sen- 
sorial-motriz conciliando a permanencia com as mudangas apa- 
rentes. Estabelecida a constancia do objeto, a crianga de 4 a 11- 
12 anos passa por outras etapas de construgao racional, tratan- 
do de postular a permanencia da substancia, depois a do peso 
e, posteriormente, a do volume. A esta altura, os mecanismos 
de assimilagao e acomodagao tornam-se os da interagao, da de- 
dugao e da experiencia. 

Como determinar os equilibrios particulares, isto e, as eta- 
pas dessas estruturas e a lei da sua sucessao genetica? Diz Piaget 
que uma operagao, em termos de agao adaptativa, e uma agao 
tornada reversivel porque a assimilagao esta em equilibrio com 
a acomodagao. As operagoes constituem as classes, as relagoes, 
etc., e formam grupos ou "agrupamentos". Assim, por exem- 
plo, o principio de conservagao repousaria sobre tal agrupa- 
mento operatorio. 

O agrupamento sendo equilibrio e, portanto, estavel, nao 
impossibilitaria a evolugao porque ha uma lei regendo a estru- 
turagao progressiva, imanente ao proprio mecanismo operato- 
rio . Ha nos agrupamentos uma ordem interna de diferenciagao 
e estruturagao de equilibrios; eles sao tambem processes evo- 
lutivos, garantindo a continuidade funcional do desenvolvimen- 
to, estruturando-se, diferenciando-se e reestruturando-se suces- 
sivamente. 

B. Inhelder pergunta: o desenvolvimento das operagoes de- 
terminando as etapas e a genese das nogoes racionais e, ao mes- 
mo tempo, um principio explicativo do desenvolvimento men- 
tal? Qual a significagao psicologica do desenvolvimento opera- 
torio? Podemos considerar as suas etapas como indice do nivel 
mental? A analise operatoria conseqiientemente podera servir 
como diagnostico, mostrando "paradas" patologicas ou deficien- 
cias do raciocinio? Se assim for, poderemos constatar os dife- 
rentes m'veis de debilidade mental. 
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Afirma Inhelder que se o retardamento dos debeis fosse 
apenas uma parada ou um atraso do desenvolvimento mental, 
abrangendo de maneira homogenea todas as fungoes psiquicas, 
nao seria de todo dificil. Mas eles nao apresentam uma linha 
unica progressiva e sim, fenomenos paranormais em linhas di- 
versas. E', portanto, impossivel no diagnostico, reduzir o debil 
a tal nivel mental de uma escala linear, escala esta baseada no 
rendimento medio de uma crianga normal. Podemos, entretan- 
to, em lugar de determinar quantitativamente o nivel geral, de- 
terminar uma fungao particular por necessidade metodologica. 
Por exemplo, o raciocinio: procurar estabelecer os seus niveis. 
isolando-o na medida do possivel de outros mecanismos (memo- 
ria, habito, etc.). 

O problema cairia entao, na maneira de testar, na escolha 
de um material de teste que permitisse tal aproximagao. Se o 
raciocinio consiste em um agrupamento de estruturas ou, no 
caso particular, em um sistema de operagoes formais cujo fun- 
cionamento ocorre apenas no contacto com a experiencia, como 
separar a forma do conteudo, ou, seja, as operagoes da experien- 
cia individual? Impossivel. Entretanto a hipotese da autora se- 
ra que a um certo grau de profundidade da analise genetica, 
descobre-se nao uma multiplicidade de mecanismos operatorios, 
mas um certo niimero de operagoes fundamentais e gerais, en- 
contraveis em toda a construgao intelectual. O geral seria en- 
contrado no particular e nao na generalidade. Assim, se o de- 
senvolvimento mental total do debil parece refratario a uma 
medida genetica, ere Inhelder que sera possivel analisar as nor- 
rnas comuns a todo pensamento coerente e chegar a determina- 
gao de um certo nivel de raciocinio operatorio significativo do 
seu desenvolvimento mental. 

Com esta finalidade, Inhelder criou tres tipos de provas, as 
quais devem ser aplicadas por um metodo clinico no seu sen- 
tido mais geral, isto e, uma conversagao orientada pelo expe- 
rimentador e respostas livres do sujeito, sendo que toda a sua 
atitude, gestos, expressoes, comentarios, etc., deverao ser regis- 
trados pelo experimentador. Quer ela uma visao sintetica do 
comportamento em seu livre e pleno desenvolvimento, para po- 
der estudar a sua estrutura. Todas as provas visam encontrar 
a etapa mental ou nivel do desenvolvimento operatorio em que 
se encontre o sujeito. Sao elas, esquematicamente, as seguintes: 

1.°) Prova das transformagoes da bola de massa. Mate- 
rial: duas bolas identicas de massa (mesmo peso e tamanho) e 
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uma balanga com dois pratos. Procedimento: afirma-se ao su- 
jeito serem as duas bolas iguais em quantidade de massa, peso 
e tamanho, colocando-as na balanga para que ele constate es- 
sa realidade. Apos serem retiradas da balanga, uma delas e 
entregue ao sujeito com a instrugao de fazer com ela "uma 
coisa comprida" como se fosse "uma salsicha" ou qualquer 
outro exemplo que de essa ideia, depois "muitos pedacinhos" 
e depois "uma coisa chata". Entre cada uma dessas instru- 
goes, pergunta-se "agora qual tern mais massa, qual e a maior 
e qual pesa mais" (a bola intacta ou a modificada nas diversas 
formas). 

2.°) Prova da dissolugao do agucar. Material: dois copos 
com agua, duas colheres de agucar, dois elasticos para marcar 
o nivel da agua no copo. Procedimento; mostra-se os dois co- 
pos com a mesma quantidade de agua e mesmo peso (verifi- 
cagao na balanga). P6em-se em um deles uma colher de agii- 
car, perguntando "o que vai acontecer com o agucar"? Depois 
pergunta-se qual o mais pesado (copo com ou sem agucar) e 
se o nivel da agua esta mais baixo, igual ou subiu (do copo 
com agucar). 

3.°) Prova das composigoes logico-aritmeticas. Material: 
tres barras de massa do mesmo tamanho, forma e peso, mas 
de cores diferentes. Outros objetos: pedagos de chumbo, car- 
vao, etc., com o mesmo peso, mas diferentes em forma e di- 
mensoes. Procedimento: quer-se saber se A e igual a B e B 
e igual a C, portanto, se A e igual a C. A, B e C sao represen- 
tados pelos materiais, primeiro as barras, depois as variagoes 
com as outras formas e substancias, acompanhados pelas per- 
guntas: "qual e maior" e "qual pesa mais". 

As perguntas podem ser modificadas ou repetidas sob di- 
versas formas, mas sempre no mesmo sentido ate que o expe- 
rimentador esteja seguro de que o sujeito compreendeu o que 
se quer dele. 

Se o sujeito nao percebeu, em nenhum prova, a invaria- 
bilidade da substancia (por ex., respondendo que a "bola e 
maior que a salsicha"), nem a conservagao do peso (por ex., 
respondendo "barra de cor diferente pesa diferente") nem a 
do volume (por ex., respondendo "o nivel da agua abaixou de- 
pois que pos o agucar"), ele devera ser classificado na primei- 
ra etapa do raciocinio alcangada pelos debeis mentais, equiva- 
lente ao nivel de desenvolvimento mental normal, de criangas 
de 4-5 a 7-8 anos. Se ele nercebeu a invariabilidade da subs- 
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tancia, mas nao a do peso e do volume, sucessivamente mais 
abstratas, estara na segunda etapa mental, equivalente a de 
uma crianga entre 7-8 a 9-10 anos e se percebeu a permanencia 
da substancia e a do peso, apenas nao percebendo a do volume, 
estara no terceiro e ultimo estagio, segundo Inhelder, alcan- 
gado pelos debeis mentals (os quais nao alcangariam o nivel 
do pensamento abstrato) equivalente a idade cronologica de 
9-10 a 11-12 anos. 

Encontrou a autora, em todas as aplicagoes da sua prova, 
apesar das variagoes individuais de instrugao, interesse, me- 
moria, facilidade verbal, etc., uma atitude semelhante quanto 
ao raciocinio naqueles que se situavam em uma mesma etapa, 
em todos os tres estagios. E, sendo a necessidade de conside- 
rar os elementos identicos a si mesmos e invariaveis, condi- 
gao nao apenas destas provas, mas de todo o raciocinio, ela 
conclui pela possibilidade de generalizagao destes resultados. 
Conclui que os debeis mentals apresentam um desenvolvimen- 
to equivalente ao normal nas suas linhas estruturais, passan- 
do pelas mesmas etapas de raciocinio, mas mais lento e com 
diferentes "paradas", nunca chegando ao desenvolvimento ma- 
ximo normal. Os estagios alcangados pelos debeis correspon- 
dem aos estados progressives do pensamento egocentrico (ti- 
pico da crianga normal) chegando ao nivel das operagoes con- 
cretas, mas nao alcangando o nivel superior das nocoes abs- 
tratas . 

❖ ❖ ❖ 
Encontramos uma coincidencia na pretensao de ambos em 

solucionar o problema do diagnostico da debilidade mental. 
Binet criticava os medicos que haviam tratado do problema, 
de agirem sem nenhuma objetividade, baseando os seus jui- 
zos em uma impressao global e em testemunhos de terceiros. 
Tal situagao, diz Binet, faz com que diferentes medicos, a pou- 
cos dias de intervalo, firmem diferentes diagnosticos sobre os 
mesmos doentes. E criticava os psicologos de com os seus tes- 
tes de medir sensagoes e percepgoes, nao atingirem os pro- 
cesses mentals mais complexes, os quais seriam os unicos que 
evidenciariam o grau de inteligencia. For sua vez, Inhelder 
critica com a mesma intensidade, varios aspectos do trabalho 
iniciado por Binet, o qual, na epoca de seus estudos, e o mais 
difundido como modelo de escala para medir o desenvolvimen- 
to mental. Afirma principalmente, que o resultado medio das 
respostas certas de um sujeito nao pode exprimir um nivel de 
raciocinio. Entretanto ambos buscavam, de maneira geral, a 
mesma coisa, isto e, o processo inteligente, isolando-o na me- 
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dida do possivel, de conhecimentos adquiridos e das diferen- 
tes aptidoes ou outros processes mentais. E, ainda, ambos 
procuravam estabelecer mveis mentais para assim poder clas- 
sificar os diierentes graus de desenvolvimento da inteligencia. 

Falta-nos em relagao a Inhelder, a perspectiva historica 
que ja possuimos do trabalho de Binet. fiste foi amplamente 
consagrado pela sua utilidade pratica, tanto na sua forma ori- 
ginal, como nas inumeras revisoes mais recentes, feitas por 
outros auto res (9) embora ao mesmo tempo em que foi utili- 
zado, tenha sido tambem criticado. 

Barbel Inhelder vem se juntar as dua,? criticas mais di- 
fundidas: 1.°) Que o teste de Binet nao mede tao simplesmen- 
te a capacidade de "bem raciocinar, julgar e compreender", 
como ele pretendia, mas sim e em grandes proporgoes, tam- 
bem conhecimentos adquiridos ou escolaridade. 2.°) Que me- 
de outras aptidoes alem da inteligencia, nao ficando estas bem 
estabelecidas; nao se sabe bem o que o teste esta medindo quan- 
do aplicado. (Outras criticas foram feitas, as quais, na sua 
maioria, ja foram sanadas nas revisoes de outros autores). Es- 
tas duas criticas se revestem de grande importancia na utili- 
zacao do teste no diagnostico dos debeis mentais pois, quanto 
a primeira critica, alguns debeis com muita escolaridade, po- 
derao conseguir uma idade mental bastante avangada no teste 
e nao significativa do seu verdadeiro nivel de raciocinio e ou- 
tros, de baixo nivel social e economico, sem nenhuma escola- 
ridade, uma idade mental aquem da sua capacidade intelec- 
tual, subdesenvolvida e muito provavelmente, recuperavel com 
instrugao intensiva e melhor ambiente. Quanto a segunda cri- 
tica, tanto Binet quanto Inhelder, como vimos, afirmam que em 
outras fungoes mentais o desenvolvimento podera estar atrasa- 
do ou adiantado em relagao ao nivel intelectual, mas algumas 
destas fungoes sao evidentemente tambem testadas pela prova 
de Binet, podendo portanto, estar "camuflando" a verdadeira 
idade mental quanto ao raciocinio. 

Entretanto, parece-nos que a critica mais importante de 
Inhelder e uma terceira, quanto a maneira de encontrar e ava- 
liar a idade mental, pois se esta pretende traduzir um nivel ou 
estagio do desenvolvimento mental, realmente a forma como 
e procurada e a maneira de avaliar os resultados nao nos pare- 
cem indicados para tal fim. O teste de Binet nos da, com mui- 
ta utilidade pratica na selegao de sujeitos, uma nogao da me- 
dia dos conhecimentos do sujeito em alguns itens. Mas nao nos 
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oferece o processo desse raciocinio, a maneira pela qual sao ad- 
quiridos os conhecimentos. No caso dos debeis mentals, onde 
por definigao, o desenvolvimento mental esta retardado ou pa- 
lado, esta necessidade e premente. E' precise nao apenas sele- 
dona-los, mas principalmente compreende-los. 

Por outro lado, se a critica de maior importancia nos pare- 
ce ser a da menos aprofundada nogao de estagio mental em 
Binet, nao podemos nos esquecer que Inhelder ja contava nos 
sens estudos, com a utilizagao destes estagios como unidades de 
medida da inteligencia assim como das provas de nlvel mental 
propriamente ditas (e nao medidas de sensagoes), ambas inicia- 
das por Binet e continuadas por muitos. Este foi, praticamen- 
te, um pioneiro. 

Perguntamos: conseguiu Inhelder veneer as dificuldades 
dos pontos por ela criticados em Binet? Quanto a primeira cri- 
tica, cremos que na sua prova ha um maior grau de libertagao 
de conhecimentos adquiridos, mas que esta libertagao na sua 
totalidade, como ela mesma afirma, e impossivel de ser atin- 
gida. O importante e que na nossa cultura realmente sejam 
verificaveis os m'veis de raciocinio, propostos por ela (frutos do 
raciocinio sobre experiencias e conhecimentos), nao se preten- 
dendo que eles sejam semelhantes em outras culturas. Sabe- 
mos por estudos de M. Mead, citados por Zazzo (10, pag. 69), que 
alguns estagios geralmente reconhecidos e aceitos entre nos, nao 
sao encontrados entre alguns povos primitives, o que nao in- 
valida a ideia em si de estagios, pois estes certamente, tambem 
passarao por niveis de desenvolvimento. os quais sofrendo a in- 
fluencia do meio ambiente serao conseqiientemente diferentes 
dos nossos. E' cedo e dificil para nos pronunciarmos quanto a 
verificagao dos niveis propostos por Inhelder. A natureza re- 
cente e nao muito difundida de seu trabalho e a polemica esta- 
helecida entre os psicologos quanto a quais sejam os estagios 
do desenvolvimento mental, impedem uma afirmagao em qual- 
quer sentido. 

Na segunda critica, quanto a participagao de diferentes ap- 
tidoes na resolugao dos itens do teste de Binet, parece-nos que 
Inhelder conseguiu tanto quanto possivel, restringir ao racio- 
cinio, a atitude dos sujeitos frente a sua prova. Mas nao afir- 
mamos a vantagem dessa conquista na pratica. Este tipo de 
prova talvez nao seja suficiente, embora seja indiscutivel a sua 
utilidade. Poderia o raciocinio ser tornado por inteligencia ou 
seria esta de natureza mais ampla, manifestando-se em diferen- 



— 23 - 

tes aptidoes, isto e, como base de todos os processes mentais? 
Neste caso nao seriam de maior utilidade, provas incluindo va- 
ries aspectos do processo mental? Seria indispensavel, isto sim, 
que cada um deles fosse melhor estabelecido e delimitado para 
que soubessemos o que estamos medindo. Por outro lado, o se- 
tor afetivo nao estaria sempre presente, influindo e mesmo con- 
dicionando o setor intelectual? Deixamos estas perguntas em 
suspense. 

A critica quanto aos estudos sobre a idade mental divide- 
se em duas partes: Critica a teoria e critica a pratica. Se a cri- 
tica a pratica parece-nos de bastante valor e fundamento, a cri- 
tica a teoria e algo imprecisa, pois cremos que a ideia de esta- 
gios, idades mentais, etapas ou niveis e uma so, isto e, e a ideia 
de momentos distintos de uma evolugao. Cremos portanto, que 
com o tempo, os psicologos (11) que hoje nao conseguem en- 
trar em um acordo sobre quais sejam esses diferentes estagios 
— se sao gerais, abrangendo todo o processo mental, ou parti- 
culares para cada aptidao ou setor desse processo, quais sejam 
as maneiras de atingi-los e finalmente, se existem, isto e, se o 
desenvolvimento mental seria divisivel em diferentes etapas e 
nao um processo continue, indivisivel (como pretendem alguns) 
— encontrarao um ponto comum, dada a necessidade de esta- 
belecer um melhor sistema de unidades de medida, as quais 
quanto mais precisas, mais permitirao que se faga uma ciencia 
objetiva. Parafraseando Piaget (12, pag. 2), segundo o qual a 
nogao de etapa e tao necessaria a Psicologia quanto a de clas- 
sificagao para a Zoologia e a Botanica, cremos com ele, estar a 
Psicologia, nesse capitulo, em uma situagao equivalente a des- 
sas ciencias nos seus inicios. 
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SUMARIO 

Tentamos, neste estudo, analisar alguns aspectos das con- 
tribuicoes de Binet e Simon e de Piaget e Inhelder na avaliagao 
da Debilidade Mental. Esta, como sabemos, e um caso especial 
do problema da inteligencia. 

Teorias e metodos de trabalho diferentes sao utilizados por 
Binet e Simon (avaliagao por idade mental) e Piaget e Inhelder 
(avaliagao por etapa mental) sendo que os ultimos criticam os 
primeiros e pretendem apresentar algo mais profundo, embora 
seguindo em seu trabalho, o caminho ja aberto por estes. Qui- 
semos, resumidamente, por em evidencia os principais aspectos 
dessas nogoes e dos metodos de trabalho conseqiientes. 

SUMMARY 

We have tried in this study to analize some aspects of the 
contributions of Binet and Simon and of Piaget and Inhelder in 
the avaliation of the psychological problem of Mental Deffici- 
ency as a special case of Intelligence. 

Different theories and methods of work are utilized by Binet 
and Simon (the notion of mental age) and by Piaget and Inhel- 
der (the notion of mental stages). 

Binet and Simon have been criticized by Piaget and Inhel- 
der but this authors mention in their work the important part 
played by them in opening the way for further research in this 
line of studies. 

RESUME 

Nous avons essaye, dans cet etude, d"analyser quelques 
aspects de les contributions de Binet et Simon et de Piaget et 
Inhelder dans le diagnostic de la Debilite Mental, laquelle com- 
me problem psychologique, cet un cas special du problem de 
I'lntelligence. 

Des theories et des methodes du travail differents ont ete 
utiliser par Binet et Simon (notion d'age mental) et Piaget et 
Inhelder (notion d'stade mental). 

Piaget et Inhelder ont critique Binet et Simon mais ont 
aussi reconnu leur importance comme pionniers dans cet ligne 
du travail. 





O DESENHO DA FIGURA HUMANA COMO MEDIDA DE 
INTELIGENCIA E DIAGN6STICO DA PERS ONALIDADE 

EM DEBEIS MENTAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo a verificagao do 
significado psicologico do desenho da figura humana em crian- 
gas debeis mentals. Sabemos que em sujeitos normals estes 
desenhos tanto sao utilizados na avaliagao da inteligencia (ex, 
teste de Goodenough (1)) como na avaliagao da personalidade 
(ex., teste de Machover (2)). Sabemos, ainda, que em sujei- 
tos anormais de personalidade, isto e, com desvios comporta- 
mentais, estes desvios podem prejudicar a avaliagao da inte- 
ligencia, pois areas corporais conilitivas poderao nao ser de- 
senhadas ou o ser confusamente, sem que isto denote a inca- 
pacidade intelectual de observagao ou compreensao dessa area 
(ex., a falta de bragos em uma figura desenhada por sujeitos 
com conflitos ernocionais, poderia denotar sentimento de culpa 
em relagao a eles no seu caso pessoal e nao a incapacidade de 
porcebe-los, o que pcderia ser evidenciado em outro teste 
de medida intelectual). Restava saber no caso da debilidade 
mental, ou seja, no caso de uma detengao do desenvolvimento 
cerebral, que nao envolve necessariamente os aspectos erno- 
cionais, volitivos, etc., da personalidade e sim uma deficiencia 
intelectual (3), quais as possibilidades de um diagnostico psi- 
cologico baseado no desenho da figura humana. 

Segundo Goodenough, "quando uma crianga desenha a fi- 
gura humana sobre um papel, nao desenha o que ve mas sim 
o que sabe a respeito" sendo, portanto uma realizagao de or- 
dem intelectual e nao artistica, a qual progride gradativamen- 
te no curso do desenvolvimento mental, possibilitando uma 
analise quantitativa. Na avaliagao de um desenho estamos me- 
dindo "as fungoes de associagao, observagao analitica, discri- 
minagao, memoria de detalhes, sentido espacial, juizo, abstra- 
gao, coordenagao viso-manual e adaptagao" (1, pag. 12) para 
cada ano de idade mental. Quanto a precisao do teste. expres- 
sa pelo coeficiente de correlagao encontrado por Terman para 
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a prova de Goodenough, esta "oscila entre 0,80 e 0,90 para as 
criangas entre 4 a 10 anos, com um grupo de criangas de idade 
nao selecionada e uma correlagao media de 0,76 com a idade 
mental Stanford, com grupos de idades entre 4 a 12 anos se- 
paradamente" (1, pag. 13). A validade da prova foi estabele- 
cida preliminarmente para cada unidade de medida em sepa- 
rado (aumento regular de acertos para o mesmo item e re- 
lagao com escolaridade) e finalmente, com o exito escolar (1, 
pags. 42 e 72). 

Quanto a origem do metodo de Machover, encontramos 
nas suas proprias palavras: "No decorrer da aplicagao do tes- 
te de Goodenough, Desenho de um Homem, para a obtengao 
do quociente de inteligencia, descobrimos que um cuidadoso 
estudo dos desenhos individuais rendia rico material clinico 
sem relagao com o nivel intelectual do sujeito. As criangas que 
alcangavam a mesma idade mental, freqiientemente faziam de- 
senhos surpreendentemente diferentes e individualizados" (2, 
pag. 21). Explica a autora que tal fato se da pela projegao da 
personalidade no ato de desenhar uma figura humana, ato este 
onde influem forgas tan to conscientes como inconscientes ou 
seja, o sistema complete de valores psiquicos. O desenho de 
"uma pessoa envolvendo a projegao da imagem de um corpo, 
oferece um veiculo natural de expressao das necessidades e 
conflitos do proprio corpo" (2, pag. 4) e a personalidade nao 
se desenvolve "no vazio e sim atraves de movimentos, senti- 
mentos e pensamentos de um corpo especifico" (2, pag. 3). 
Desconhecemos a precisao do teste de Machover tanto para 
normais como para anormais de personalidade e inteligencia 
Temos apenas as afirmagoes da autora, ja bastante comprova- 
das, da constancia da projegao da personalidade no desenho 
da figura humana, especialmente nos aspectos estruturais e 
formais (2, pag. 5) e da validade dos diagnosticos obtida por 
confronto com entrevistas, anamneses psiquiatricas, compara- 
cces com estudos de caligrafia e do teste de Rorschach (2, pag. 
26). 

Como piano de trabalho, procuramos estabelecer em um 
grupo de criangas debeis mentais, a correlagao existente entre 
1.°) A avaliagao de Goodenough e o teste de Binet-Simon (am- 
bos proporcionando medidas do nivel mental); 2.°) A corre- 
lagao entre a avaliagao de Machover e uma entrevista psico- 
Jogica e exame psiquiatrico (onde encontramos dados qualita- 
livos sobre a personalidade dos sujeitos). 
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Sujeitos e Procedimento 

Utliizamos uma amostra ao acaso de 200 sujeitos (100 pa- 
ra cada correlagao) da populagao total de 800 debeis mentals 
matriculados em 1959 nas classes especiais mantidas pela Sec- 
gao de Higiene Mental do Servigo de Saude Escolar do Depar- 
tamento de Educagao, setor responsavel pelos mesmos no apa- 
relhamento educacional do estado de Sao Paulo. 

Esta populagao foi previamente selecionada por testes men- 
tais (Binet-Simon e Goodenough) e uma entrevista psicologi- 
ca, por um exame medico (exame clinico geral e exames es- 
pecificos se necessarios) e um exame psiquiatrico (tambem com 
exames especificos quando necessarios). 

O nosso trabalho constou, apos a selegao ao acaso de dois 
grupos A e B (de 100 sujeitos cada): 1°) No estabelecimento 
do coeficiente de correlagao de Pearson entre os dois testes do 
medida de nivel mental, Binet-Simon e Goodenough, no grupo 
A. Esta correlagao foi possivel dada a avaliagao quantitativa 
proporcionada por ambas as provas. 2.°) No estabelecimento de 
um criterio estatistico para a verificagao do acordo entre o tes- 
te de Machover e a entrevista psicologica e psiquiatrica, ambos 
oferecendo dados qualitativos. 

Para a avaliagao da personalidade pela tecnica de Macho- 
ver, utilizamos os desenhos feitos para serem avaliados pela 
tecnica de Goodenough. Sabemos que as instrugoes dadas ao 
sujeito em ambas as provas, sao diferentes entre si. No teste 
de Goodenough, pede-se que desenhem "um homem, o mais 
bonito que possam. Trabalhem com muito cuidado e empre- 
guem todo o tempo que necessitem..." (1, pag. 1131, enquan- 
to que no de Machover as instrugoes sao para "desenhar uma 
pessoa" (2, pag. 29). Portanto, se o sujeito deveria desenhar 
uma figura do sexo masculino, o melhor possivel, para Goode- 
nough, poderia para Machover desenhar uma figura de ambos 
os sexos (o que facilitaria a projegao da personalidade) e sem 
cuidados especiais. Entretanto, inspiramo-nos, nesse procedi- 
mento, na propria Machover, a qual confessa ter o seu metodo 
se originado na aplicagao e avaliagao do teste de Goodenough 
(2, pag. 20) e analisa desenhos da figura humana nao requisi- 
tados por ela ou qualquer outro teste (ex., o seu trabalho; A 
imagem corporal na comunicagao artistica, como vista nos dese- 
nhos de W. Steig (4)). Para uma experiencia pessoal das pos- 
sibilidades desse procedimento, aplicamos em sujeitos fora da 
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amostra escolhida, o teste com as instrugoes de Goodenough e 
a avaliagao de Machover e encontramos que para esta finali- 
dade, neste grupo de sujeitos, nao importam realmente as ins- 
trugoes. Encontramos que as meninas na sua maioria, dese- 
nham figuras do sexo feminine, a despeito das instrugoes e que 
muitos meninos desenham mulheres, possivelmente como pro- 
jegao da mae. E encontramos ainda, desenhos sem qualquer in- 
dicagao de sexo. Utilizando as instrugoes de Machover nos 
mesmos sujeitos, em outro dia, foram obtidos os mesmos resul- 
tados. Quanto as instrugoes de fazer "o mais bonito possivel, 
com muito cuidado" e nenhuma instrugao nesse sentido, tam- 
bem nao encontramos diferengas nos desenhos. 

A correlagao no grupo B, entre o teste de Machover e a en- 
trevista, foi verificada por um julgamento de correspondencia 
entre estas duas medidas de personalidade. Ambas foram reu- 
nidas em grupos de 2 pares, os quais dispostos ao acaso, foram 
apresentados a um juiz competente que os desconhecia ate en- 
tao. Destes 2 pares, um par continha um desenho e uma entre- 
vista correspondentes pertencendo ao mesmo sujeito e o outro 
par, um desenho e uma entrevista pertencentes a diferentes su- 
jeitos, portanto nao correspondentes. A tarefa do juiz foi a de 
estabelecer qual par do grupo de pares pertencia ao mesmo su- 
jeito. Em detalhe, obedecemos ao seguinte procedimento: 1.°) 
Para permitir futura identificagao, foram numeradas as entre- 
vistas e os desenhos. 2.°) Das 100 entrevistas, 50 foram sortea- 
das ao acaso e posteriormente emparelhadas com os 50 dese- 
nhos correspondentes (formando pares do mesmo sujeito). 3.°) 
As 50 entrevistas restantes foram emparelhadas ao acaso com 
os restantes desenhos (formando pares de diferentes sujeitos). 
4 0) Um par correspondente e um par nao correspondente eram 
tornados e apresentados ao juiz em disposigao ocasional. 

Resultados e Discussao 

Encontramos a correlagao positiva 0,62 significativa alem 
do m'vel de 0,005, como resultado do coeficiente de correlagao 
de Pearson para o grupo A (entre o teste de Binet-Simon e o 
de Goodenough). Foi verificada portanto, a possibilidade de se 
utilizar o desenho da figura humana como indice de nivel inte- 
lectual nos debeis mentais, dada a elevada correlagao com ou- 
tro teste de medida de inteligencia. 

Entretanto, notamos apesar da correlagao positiva e signi- 
ficativa, um elevado numero de resultados mais altos no teste 
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de Binet-Simon do que no de Goodenough. Reunindo os dados 
a esse respeito, fornecidos tanto pelo grupo A como pelo gru- 
po B, obtivemos a seguinte distribuigao: 

1.°) Resultados mais altos no teste de Binet-Simon 132 
2.°) Resultados mais altos no teste de Goodenough 59 
3.°) Resultados iguais nos dois testes   9 

Tentando compreender estes resultados, verificamos que: 

1.°) Nos 132 resultados onde a idade mental e o quociente 
de inteligencia sao mais altos no teste de Binet-Simon, as pa- 
lavras agressivo e cooperador aparecem 35 vezes cada uma nas 
entrevistas, sendo ambas as mais repetidas (26,5% do total). Se- 
gue a palavra nervoso em 27 vezes (21,1%), sendo que as demais 
palavras nao foram repetidas mais de 20 vezes (tabela I). Os 
tipos psicologicos descritos sao bastante diferentes uns dos ou- 
tros, fato verificavel pelo grande numero de palavras empre- 
gadas nas descrigoes e relativa pequena repetigao das mes- 
mas. A media das idades cronologicas encontrada nos sujeitos 
deste grupo e de 10 anos e 4 meses e a distribuigao quanto ao ni- 
vel socio-economico e a seguinte: 52,3% baixo, 36,3% medio e 
11,3% alto. 

2.°) Nos 59 resultados ^ mais elevados no teste de Goode- 
nough, a palavra timido foi encontrada 35 vezes (59,3% do to- 
tal), as observagoes dificuldade de expressao ou dificuldade de 
prolagao 25 vezes (42,4%) e 20 vezes (33,9%) a palavra instavel. 
As entrevistas, com algumas excegoes, sao bastante semelhan- 
tes entre si, apresentando um tipo psicologico "timido, instavel, 
medroso, nervoso, com dificuldade de expressao ou prolagao". 
A media das idades cronologicas e de 10 anos e 5 meses e a se- 
guinte, a distribuigao do nivel socio-economico: 61% baixo, 27,1% 
medio e 11,8% alto. 

3.°) Em 9 casos apenas, os resultados de ambos os testes sao 
iguais. Nestes, verificamos que a observagao fala correntemente 
nparece 4 vezes (44,4%) e em outros 4 resultados o problema 
da fala nao e mencionado, donde se conclui nao existir ou pelo 
menos, nao ter sido observado como fator preponderante ou in- 
fluente na entrevista. Apenas em 1 caso (11,1%) foi registrado 
fala infantil. Quanto a outros aspectos, as entrevistas sao dis- 
tintas umas das outras. A idade cronologica media e de 9 anos 
e 10 meses e o nivel socio-economico distribui-se em 22,2% bai- 
xo, 33,3% medio e 44,4% alto. 
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TABELA I 

Palavras empregadas nas entrevistas 

Resultados mais altos 
no teste de Binet- 

Simon 

C'ooperador 26,5% 
A.gressivo 26,5% 
Nervoso 21,1% 
Instavel 14,4% 
Timido 13,6% 
Dif. de Exp. 12,1% 
Teimoso 11,4% 
Inseguro 11,4% 
Indisciplina 9,8% 
Irriquieto 8,3% 
Convulsoes 8.3% 
Calmo 7,7% 
Reagoes rapidas 6,1% 
Apatico 6,1% 
Desobediente 6,1% 
Distraido 5,3% 
Medroso 5,3% 
Desembaragado 4,5% 
Independente 2,3% 
Impulsive 1,5% 
Fala corrent. 1,5% 
Otediente 1,5% 

Resultados mais altos 
no teste de Goode- 

nough 

Timido 59,3% 
Dif. de Exp. 42,4% 
Instavel 33,9% 
Nervoso 18,6% 
Medroso 15,3% 
Inseguro 13,6% 
Irriquieto 13,6% 
Teimoso 11,9% 
Negativismo 7,2% 
Apatico 6,8% 
Reagoes lentas 6,8% 
Cooperador 6,8% 
Calmo 6,8% 
Obediente 6,8% 
Agressivo 6,8% 
Convulsoes 5,1% 
Sonolencia 5,1% 
Hsperto 5,1% 
Fala corrent. 3,4% 
Amoroso 3.4% 

Resultados iguais 
nos dois testes 

Fala corrent. 44.4% 
Irritavel 22,2% 
Instavel 11,1% 
Obediente 11,1% 
Teimoso 11,1% 
Fala infant. 11,1% 
Amoroso 11,1% 
Inseguro 11,1% 
Nervoso 11,1% 
Desobediente 11,1% 
Timido 11,1% 

Parece haver uma maior facilidade na realizagao do teste 
de Binet-Simon do que no de Goodenough, exceto nos casos de 
forte timidez e dificuldade de expressao ou de prolagao, as quais 
dificultariam a performance na prova de Binet-Simon, essencial- 
mente verbal e exigindo facilidade de comunicagao social (im- 
pressao reforgada pelo maior numero de sujeitos "cooperado- 
res" que foram melhor no teste de Binet-Simon (26,5%) do 
que no de Goodenough (6,8%)). Constando o teste de Goode- 
nough apenas no pedido do desenho de uma figura humana e 
estando demonstrada a sua correlagao positiva e significativa 
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com o teste de Binet-Simon, portanto a possivel utilizagao de 
ambos para a medida da inteligencia nos debeis mentals, cre- 
mos ser o indicado para os sujeitos que apresentem aquelas ca- 
racteristicas especificas. 

Os resultados mais elevados no teste de Binet-Simon cremos 
poderem ser explicados pela maior suscetibilidade desta prova 
a mudangas culturais (3) e conseqiiente desatuaiizagao da es- 
cala utilizada (alguns itens apresentariam uma facilidade maior 
do que a pretendida pelos autores, o que levantaria artificial- 
mente o nivel mental dos sujeitos, na avaliagao das respostas) 
ou pela padronizagao diferente de cada teste. 

No grupo de resultados iguais, a distribuigao quanto ao ni- 
vel socio-economico e diametralmente oposta aos outros dois 
grupos, os quais apresentam distribuigdes equivalentes (Tabe- 
la II) 

TABELA II 

Distribuigao do nivel socio-economico 

Baixo Medio Alto 

Result, mais altos no t. de Binet-Simon 52,3% 36,3% 11.3% 
Result, mais altos no t. de Goodenough 61 % 27,1% 11,8% 
Result, iguais nos dois testes 22,2% 33,3% 44,4% 

Estaria a observagao de que os sujeitos deste grupo "falam 
correntemente", encontrada em 44,4% dos casos (1,5% e 3,4% 
respectivamente nos outros grupos) ligada ao alto nivel socio- 
economico tambem encontrado em 44,4% do total de casos (pa- 
ra 11,3% e 11,8% respectivamente)? Em outras palavras, o nivel 
socio-economico melhor estaria contribuindo para o desenvolvi- 
mento da fungao verbal, oferecendo para tanto, melhores opor- 
tunidades de escolaridade e socializagao? Sao muito poucos os 
resultados para qualquer observagao conclusiva, ficando a su- 
gestao para outros estudos. 

Quanto a correlagao entre o teste de Machover e a entrevis- 
ta psicologica e psiquiatrica, dos 50 pares correspondentes e 50 
nao correspondentes apresentados ao juiz em grupos de 2 pares 
(1 par de cada), 33 pares foram julgados corretamente, como 
pertencentes ao mesmo sujeito. O numero de correspondencias 
encontrado entre o desenho e a entrevista (33 acertos em 50 
acertos possiveis) ainda que bastante elevado, nao ultrapassa o 
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numero de acertos esperados ao acaso. fiste resultado indica a 
necessidade de precaugoes no uso destas tecnicas de avaliagao 
da personalidade e a impossibilidade da substituigao de uma 
pela outra. Encontrou o juiz grande dificuldade na sua tarefa, 
nas suas proprias palavras, por tres razoes principais: 1.°) Se- 
melhanga entre as entrevistas e semelhanga entre os desenhos 
(homogeneidade do grupo, portanto dificuldade em diferencia- 
io); 2.°) Pouca informagao de carater pessoal nas entrevistas 
e 3.°) Dificuldade inerente a avaliagao da tecnica de Machover, 
por se tratar da interpretagao de material projetivo. 

Na verdade, estes instrumentos de diagnostico da persona- 
lidade nao sao substituiveis e sim complementares. Na entrevis- 
ta encontramos principalmente dados sintomaticos, fatos reais, 
comportamentos explicitos. Mas encontramos tambem suges- 
toes de estados inconscientes atuando no comportamento apa- 
rente. Segundo Witkin (5, pag. 181), podemos perceber varias 
"motivagoes inconscientes" tais como fobias, ansiedade. agres- 
sividade e hostilidade reprimidas, etc., no material fornecido 
pelas entrevistas, mas raramente e possivel a "reconstrugao do 
inconsciente" a partir apenas desse material. Para ele, esta re- 
construgao seria possivel por um estudo psicanalitico ou por in- 
termedio das tecnicas projetivas de investigagao, as quais al- 
cangam" niveis mais profundos da personalidade" (5, pag. 182). 

Assim, se nas entrevistas temos principalmente a "superfi- 
cie" da personalidade, na tecnica projetiva de Machover, temos 
os niveis mais profundos ou seja, os desejos reprimidos, os im- 
pulses controlados, as motivagoes inconscientes; se nas entre- 
vistas encontramos as condigoes reais de vida do sujeito, os fa- 
tos que o levaram ao exame psicologico e os sintomas apresen- 
tados, no teste de Machover temos apenas um desenho feito 
por esse sujeito, o qual analisado podera fornecer dados sobre 
a sua personalidade aparente, mas fomecera principalmente 
aspectos diferentes dos registrados nas entrevistas, aspectos in- 
diretos, inconscientes, implicitos, atuantes, mas nao aparentes 
em um relatorio de fatos. Os resultados fornecidos por estes 
dois instrumentos nao sao portanto contraditorios e sim inter- 
dependentes, sendo um incompleto sem o outro. Ha um campo 
comum a ambos — a personalidade resultante — e areas ex- 
plicativas diferentes, uma abrangida pela entrevista, outra pe- 
la prova projetiva. 

A grande dificuldade da analise do mecanismo de projegao 
reside no fato de ser esta uma manifestagao indireta da perso- 
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nalidade, camuflada por diversos outros mecanismos de defesa; 
compensagao, deslocamento, condensagao, etc. Segundo V. Bi- 
cudo, na analise do desenho encontramos os mesmos mecanis- 
mos do sonho. Diz a autora que "no desenho tambem encon- 
tramos conteudos emocionais mascarados pelos mecanismos mais 
diversos. Por isso mesmo, porque o desenho nao expressa di- 
retamente os conteudos mais profundos da personalidade, sem- 
pre que fazemos do desenho um instrumento de estudo da per- 
sonalidade da crianga, precisamos associar esse material a ou- 
tros recursos, como a entrevista" (6, pag. 66). 

O estudo de Little e Shneidman "Congruencias entre inter- 
pretagoes de testes psicologicos e dados da anamnese" (7) apre- 
senta resultados semelhantes ao nosso e bastante desencoraja- 
dores quanto a acordos entre diversas fontes de informagoes 
sobre a personalidade. Os autores responsabilizam pelas bai- 
xas correlagoes encontradas, a questionavel validade das tec- 
nicas projetivas e a "validade e precisao" pessoal dos interpre- 
tes do comportamento traduzido em diagnostico. Mas eles nao 
verificaram a validade do con junto de dados, propondo-se a tal 
em futura pesquisa. Tambem acreditando na necessidade de 
aperfeigoamento dos instrumentos utilizados e em uma maior 
objetividade nas interpretagoes (dificeis dada a propria natu- 
reza do material indireto, encoberto das projegoes), achamos 
que o caminho para uma solugao sera encontrado no con junto 
dos resultados, quando estes apoiados um no outro, complemen- 
tados nas suas partes lalhas, reunidos em um todo, sejam en- 
tao traduzidos em diagnostico, so podendo ser questionada a 
validade deste conjunto. 

Quanto a interpretagao dos desenhos analisados segundo 
Machover, encontramos as seguintes caracteristicas na maioria 
dos casos: retardamento mental, instabilidade, desorganizagao da 
personalidade, infantilidade e imaturidade, pouca compreensao 
do meio ambiente (sendo que o retardamento mental foi ve- 
rificado em todos os casos). Encontramos uma escala de dese- 
nhos desde extremamente desorganizados, mal organizados ate 
relativamente organizados, apenas deformados, apresentando o 
mesmo desenho tragos tipicos das representagoes graficas de 
diferentes idades cronologicas. 

festes resultados concordam com os encontrados por Krins- 
ki (8), segundo o qual "o que existe na oligofrenia e que a 
crianga nao progride harmonicamente no desenho". A caracte- 
xistica destes desenhos seria a "dificuldade de progressao", nos 



quais encontram-se "ao mesmo tempo, elementos de varias fa- 
ses evolutivas, revelando uma deficiencia intelectual" (8, pag. 
87). O autor faz uma diferenga entre os desenhos dos que ele 
chama de oligofrenicos verdadeiros e os dos oligofrenicos sin- 
tomaticos, sendo que no desenho destes ultimos "ha perda de 
configuragao praxica com deformagao dos engramas, o que da 
como conseqiiencia um desenho mais ou menos deformado" (8, 
pag. 88). Infelizmente, por falta de dados nesse sentido, nao 
pudemos estabelecer essa diferenciagao. 

Portanto, apesar da prova de Machover ter sido utilizada 
neste trabalho apenas na parte da avaliagao da personalidade, 
por ela ficou tambem demonstrado, sem excegao, o retardamen- 
to mental dos sujeitos. Por outro lado, tambem Goodenough 
no seu trabalho (1, pag. 100) nao deixou de observar caracte- 
risticas diferenciais de personalidade (diferengas de sexo) mes- 
mo sendo a sua prova, um instrumento de medida intelectual 
Isto dcmonstra o artificialismo ainda que necessario metodo- 
logicamente, desta separagao, pois que todos os lados de uma 
personalidade sao partes interdependentes, indivisiveis de um 
todo e demonstra tambem o alcance da prova do desenho da 
tigura humana no diagnostico psicologico da debilidade mental 
em todos os seus aspectos. 



BIBLIOGRAFIA 

] — GOODENOUGH, F. L. — Test de Inteligencia Infantil. Edito- 
rial Paidos. Buenos Aires, 1951. 

2 — MACHOVER, K. — Projeccion de la Personalidad Cultural, 
S. A. La Havana, Cuba, 1949. 

3 — ANASTASI, A. — Differencial Psychology. The Macmillan Com- 
pany. New York, 1958. 

4 — MACHO VER, K. — The Body Image in Art Communication. 
Journal of Projective Techniques, Vol. 19, n.0 4, 1955. 

5 — WITKIN, H. A. and others — Personality through Perception. 
Harper & Brothers Publishers. New York, 1954. 

6 — BICUDO, V. — Linha, Cor e Espago no Desenho Infantil. Bo- 
letim de Psicologia, n.0 21, 22, 23 e 24, Set., Dez., 1954, Mar- 
go, Junho, 1955. 

7 — LITTLE K. and SHNEIDMAN, E. — Congruencies among Inter- 
pretations of Psychological Test and Anamnestic Data. 
Psych. Monogr., Vol. 73, n.0 476, 1959. 

8 — KRYNSKI, S. — O Desenho nas Criangas Portadoras de Distur- 
bios Neuro-Psiquicos. Boletim de Psicologia, n.0s 21, 22, 
23 e 24, Set., Dez., 1954, Margo, Junho, 1955. 





SUMARIO 

Nesta pesquisa buscamos conhecer as possibilidades do de- 
senho da figura humana como medida de inteligencia e diag- 
nostico de personalidade em criangas debeis mentals. 

Constaram do piano de trabalho, duas diferentes partes: 1.°) 
A correlagao entre o teste de Goodenough e o de Binet-Simon, 
para a avaliagao do nivel mental; 2.°) A correlagao da prova de 
Machover com uma entrevista psicologica e psiquiatrica para 
um diagnostico de personalidade. 

Serviram como sujeitos 200 criangas previamente selecio- 
nadas como debeis mentals pela Secgao de Higiene Mental do 
Servigo de Saude Escolar do Departamento de Educagao do Es- 
tado de Sao Paulo. Estes sujeitos foram escolhidos ao acaso en- 
tre 800 debeis mentais que formavam entao a populagao total 
dessa Secgao e divididos em dois grupos de 100 sujeitos para ca- 
da correlagao. 

Na avaliagao do nivel mental, os resultados foram os se- 
guintes: 

1.°) Verificou-se, atraves do coeficiente de correlagao de 
Pearson, a correlagao postiva de 0,62, significativa alem do ni- 
vel de 0,005, entre o teste de Binet-Simon e o de Goodenough. 

Em uma tentativa de compreensao dos resultados, os quais 
ainda que a correlagao tenha Sido positiva e significativa, fo- 
ram geralmente mais altos no teste de Binet-Simon, observa- 
mos que: 

a) As criangas timidas e com dificuldade de expressao 
apresentam melhor performance no teste de Goodenough. 

b) As criangas que foram melhor no teste de Binet-Simon, 
apresentam uma grande variedade de caracteristicas de perso- 
nalidade, nao formando um grupo tipico. 

c) As criangas que obtiveram o mesmo resultado nos dois 
testes, diferem das outras especialmente pelo nivel socio-econo- 
mico bastante mais elevado. 

Quanto aos resultados da correlagao entre o teste de Macho- 
ver e a entrevista psicologica e psiquiatrica, a qual foi estabe- 
lecida por um julgamento de correspondencia entre essas duas 
medidas de personalidade: 
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1.°) Verificou-se um acordo alto mas que nao ultrapassou 
o numero esperado ao acaso (33 acertos em 50 acertos possiveis) 
na apresentagao ocasional a um juiz competente, de 2 pares de 
resultados cada vez. 

Pensamos ter encontrado este acordo dada a natureza com- 
plementar destas medidas de avaliagao da personalidade, as 
quais nao sao necessariamente equivalentes e portanto subs- 
tituiveis. 

2.°) Na interpretagao dos desenhos segundo Machover fo- 
ram encontradas as seguintes caracteristicas: retardamento men- 
tal (em todos os casos), instabilidade, desorganizagao da per- 
sonalidade, infantilidade, imaturidade e pouca compreensao do 
meio ambiente (na maioria dos casos). 

Verificou-se durante todo o trabalho, o artificialismo da se- 
paragao, ainda que necessaria metodologicamente entre inte- 
ligencia e personalidade, pois tanto uma como outra fazem par- 
te de uma unidade indivisivel. A inteligencia pode ser obser- 
vada nas provas de personalidade e esta, nas de inteligencia. 

RESUME 

Nous avons cherche, dans ce travail, a connaitre les possi- 
bilites offertes par le dessin de la figure humaine, comme me- 
sure de I'intelligence et diagnostic de la personnalite chez des 
enfants debiles. 

Le plan de recherche comprend deux parties distinctes: 
1.°) La correlation entre le test de GOODENOUGH e celui de 
BINET-SIMON pour la determination du niveau mental. 2.°) 
La correlation de I'epreuve de MACHOVER et d'une interview 
psychologique et pychiatrique pour le diagnostic de person- 
nalite. 

On a pris comme sujets 200 enfants prealablement selec- 
tionnes comme debiles mentaux par la Section d'hygiene men- 
tale du Service de Sante scolaire du Departement de I'educa- 
tion de I'Etat de Sao Paulo. Ses sujets ont ete pris au hasard 
parmi 800 debiles mentaux qui formaient alors la population 
totale de cette Section, et divises en deux groupes de 100 su- 
jets pour chaque correlation. 

Dans la determination du niveau mental, les resultats ont 
ete les suivants: 

1.°) On a trove, entre le BINET-SIMON et le GOODE- 
NOUGH, un coefficient de Pearson positif egal a 0,62, signifi- 
catif au niveau 0,005. 
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En essayant d'interpreter les resultats, qui, bien que la 
correlation ait ete positive et significative, furent generale- 
ment plus eleves pour le BINET-SIMON, nous avons observe 
que: 

a) Les enfants timides et presentant des difficultes d'ex- 
pression foumissent de meilleures performances au GOODE- 
NOUGH. 

b) Les enfants qui ont mieux reussi au BINET-SIMON 
presentent une grande variete de caracteristiques de person- 
nalite et ne forment pas un groupe typique. 

c) Les enfants qui ont obtenu les memes resultats aux 
deux tests se distinguent des autres surtout par leur niveiau 
socio-economique notablement plus eleve. 

Quant aux resultats de la correlation entre le MACHO- 
VER et Tinterview psychologique et psychiatrique, correla- 
tion etablie en jugeant la correspondance entre ces deux me- 
sures de personnalite: 

1.°) On a constate un accord important, mais ne depassant 
pas ce qu'on pouvait attendre du hasard (33 concordances sur 
50 possibles), dans la presentation occasionnelle a un juge com- 
petent de chaque fois deux paires de resultats. 

Nous pensons que cet accord vient de la nature complemen- 
taire de ces determinations de mesure de personnalite, qui ne 
sont pas necessairement equivalentes et ne sont done pas subs- 
tituables. 

2.°) Dans Tinterpretation des dessins selon MACHOVER, 
on a trouve les caracteres suivants: retard mental (dans tous 
les cas), instabilite, desorganisation de la personnalite, infan- 
tilisme, immaturite, et faible comprehension du milieu ambiant 
(dans la plupart des cas). 

On a verifie durant cette recherche le caractere artificiel 
de la separation pourtant methodologiquement necessaire en- 
tre intelligence et personnalite, car aussi bien Tune que Tautre 
font partie d'une unite invisible. L'intelligence se manifeste 
dans les epreuves de personnalite, et cette derniere dans les 
epreuves d'intelligence. 

SUMMARY 

The purpose of this investigation was to examine the pos- 
sibilities of the drawing of the human figure in measuring in- 
telligence and diagnosing personality. 

With this aim in mind we divided the investigation in two 
different parts: 
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1.°) Confronting measures of intelligence (Goodenough's 
test and Binet-Simon's test). 

2.°) Confronting diagnosis of personality (Machover's test 
and a psychological interview). 

200 childrem previously selected as feebleminded by the 
"Secgao de Higiene Mental do Servigo de Saude Escolar do 
Departamento de Educagao", state of Sao Paulo, have been 
used as subjects. This childrem were a random sample from 
the total number of 800. 

We have found the foiling results: 
1.°) Using Pearson's correllation coefficient we found the 

positive correlation of 0.62 significant beyond the 0.005 level, 
between the Goodenough's test and the Binet-Simon's test. 

But the results though positively correlated, were higher 
in the Binet-Simon's test. Trying to understand these results, 
we found that: 

1.°) Childrem who were shy and had difficulty in ex- 
pressing themselves, presented better performances in the 
Goodenough's test. 

2.°) Childrem with better scores in the Binet-Simon's test 
did not form a homogeneous group and presented a great va- 
riety of characteristics. 

3.°) Childrem with equal scores in both tests were dif- 
ferent from the others specially by their high social-economic 
background. 

The results between Machover's test and the psychological 
interview are: 

1.°) A high aggreement but not higher than the expected 
by chance (33 aggreements in 50 possible ones). 

2.°) Following Machover's methods in analysing the draw- 
ings, we have found that all children presented mental def- 
ficiency and that most of them presented instability, imaturity, 
a disorganized personality and a poor understanding of the en- 
vironment . 

The separation between intelligence and personality was 
necessary from the point of view of methodology but false and 
artificial, for we have found personality traits in the intelli- 
gence test and characteristics of intelligence in the personality 
test. 
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