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APRESENTAgAO 

Esta historia de vida de tres debeis mentals, por Maria 

Margarida de Andrade, que a Cadeira de Psicologia apresenta 

em prosseguimento de sua serie de Estudos de Psicologia Di- 

ferencial e, provavelmente, o primeiro trabalho de seu gene- 

ro publicado no Brasil. 

O estudo com tecnicas psicologicas adequadas e o acom- 

panhamento, durante meses, da vida familiar e escolar desses 

tres casos — que sao representatives, em varies aspectos, co- 

mo sejam o das causas da deficiencia, o do nivel economico- 

social, da influencia do estado emocional sobre o raciocinio, 

da aceitagao do excepcional por sua familia ou membros des- 

ta — resulta no retrato psicologico, de corpo inteiro e em re- 

levo, de tres debeis mentals cujo quociente intelectual era por 

ocasiao do exame psicologico praticamente o mesmo (Q. I. 

em torno de 40), mas cuja personalidade e cujo prognostico 

diferiam caracteristicamente em fungao das variagoes das con- 

digoes interrelacionadas do organism© e do ambiente de ca- 

da um. 

Acreditamos que os estudiosos de psicologia e o publico 

culto em geral, que da debilidade mental tenham um conhe- 

cimento livresco centrado numa nogao abstrata de "quociente 

de inteligencia", terao interesse em travar conhecimento com 

Marcus, Rosa e Jose — tres personalidades, tres vidas, que 

de comum tern, de im'cio, o mesmo baixo nivel de funciona- 

mento intelectual — atraves da analise segura e compreensiva 

de Maria Margarida de Andrade. 

Anoiita de Castilho e Marcondes Cabral. 

Janeiro, 1963. 





INTRODUgAO 

Em nossos estudos sobre debilidade mental, sentimos a ne- 

cessidade para a melhor compreensao do problema, de realizar 

um estudo longitudinal, abrangendo a interagao personalida- 

de-meio. 

Esta necessidade surgiu de duas diferentes maneiras: 1.°) 

Nos estudos bibliograficos, da propria definigao de debilidade 

mental segundo Tredgold (1), a mais difundida, a qual inclui 

aspectos psicologicos e sociologicos da debilidade mental. Pa- 

ra Tredgold, debilidade mental e uma parada do desenvolvi- 

mento ou um desenvolvimento incomplete da mente, traduzi- 

dos especialmente na incapacidade de "manter a existencia", 

isto e, "escapar aos inimigos, assegurar seu sustento, proteger 

seu corpo contra os rigores do tempo e fazer provisoes contra 

as contingencias" (1, pag. 3). O desenvolvimento incomplete ou 

parada da mente, nao e avaliado independentemente da situa- 

qao ambiental e sim em relagao a ela, sendo o seu estudo e a 

intera^ao entre ambos, de absoluta importancia; 2.°) Dos tra- 

balhos praticos realizados — aplicagao de testes,. pesquisas 

quanto a utilidade e o valor de diferentes tecnicas de diagnos- 

tico, entrevistas, aplicagao de tecnicas pedagogicas e de readap- 

tagao social — os quais nos deixaram a impressao de que a 

compreensao do "eu" total e real de um debil mental so seria 

possivel em um estudo que abrangesse todos os aspectos de sua 

personal idade e da sua situagao de vida e o historico da mes- 

ma, isto e, o desenvolvimento desde a concepgao ate o momento 

atual, onde teriamos a possibilidade de encontrar causas, dire- 

trizes, coagoes, etc., enfim explicagoes para o fenomeno presente. 

A tecnica de pesquisa denominada estudo de caso ou histo- 

ria de vida pareceu-nos, portanto, a ideal para suprir a neces- 
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sidade apontada. Sendo a propria reconstitui^ao da vida nos 

seus aspectos relevantes e significativos, ela fornece uma visao 

longitudinal, mostrando a dialetica constante e ininterrupta 

entre individuo e meio, a influencia mutua, as limitagoes e con- 

digoes impostas um a outro, ou seja, a interagao global e rea- 

list! ca da adaptagao do debil mental, nas suas limitagoes inter- 

nas e extemas e a interdependencia destes dois lados da mes- 

ma vida. 

Segundo Allport (2, pag. 390) a historia de vida ou estudo 

de caso e "um metodo sintetico complete, o unico com suficien- 

te espago para abranger todos os fatos reunidos pelo pesquisa- 

dor. file prove uma moldura, na qual o psicologo pode colocar 

todas as observagoes recolhidas por outros metodos; usado sem 

pericia, toma-se uma cronologia sem sentido ou uma confusao 

de fatos e ficgao, de advinhagao e desentendimentos. Usado 

com propriedade e o mais revelador de todos os metodos". 

Tambem para Dollard (3) este metodo pode nos dar o resulta- 

do conjunto das diferentes ciencias que estudam o homem, 

mostrando-nos a integragao das mesmas na vida humana. 

Entretanto, varias dificuldades surgiram dada a escolha 

desta tecnica de estudo. Dada a evidente dificuldade de serem 

utilizados muitos sujeitos em um trabalho desta natureza, de- 

frontamo-nos com os problemas de como escolher os sujeitos e 

quantos deveriam ser estudados. 

Buscando auxilio em fontes bibliograficas autorizadas, en- 

con tramos em Thomas e Znaniecky (4) o seguinte tratamento 

a este problema: como nao podemos estudar todas as historias 

de vida "limitar-nos-emos como o cientista natural o faz, a al- 

guns casos representatives, cujo verdadeiro estudo fornecera 

resultados tao aplicaveis quanto possfvel a todos os outros ca- 

sos em questao" (4, pag. 8, vol III)... "Sem duvida", conti- 

nuam os autores, "o curso da evolugao e unico para cada pes- 

soa e para isso temos de estudar nao fatos, atitudes, etc., iso- 

ladamente, mas combinagoes completas, series de fatos, os quais 

apresentam semelhanga de individuo para individuo, ainda que 

nao chegando ate a identidade, a qual e sempre apenas apro- 

ximada e nao universal, ou seja, apenas comum a um certo 
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numero de individuos dentro de determinadas condigdes" (4, 

pag. 12, vol. Ill). 

Por outro lado, entretanto, ainda citando os mesmos au- 

tores, "as imposigoes socials fazem com que as fases de evo- 

lugao se assemelhem (educagao familiar, escolar, tipo de tra- 

balho, casamento, horarios de comer e dormir, descansar e tra- 

balhar etc.). As mesmas linhas de genesis se repetem em mui- 

tos membros de um grupo" (4, pag. 16, vol. Ill). Uma perso- 

nalidade "e sempre um elemento constitutive de algum grupo 

social; os valores com os quais ela tern de tratar eram e serao 

comuns a muitas personalidades, alguns comuns a toda a huu- 

manidade e as atitudes que ela exibe tambem sao comparti- 

Ihadas por muitos outros individuos. E mesmo se os valores 

como vistos por um dado individuo e as atitudes assumidas 

por ele apresentem peculiaridades que as distingam ate cer- 

to ponto dos valores e atitudes assumidos por todos os outros 

individuos, nos poderemos ignorar essas peculiaridades com 
o objetivo da generalizagao cientifica assim como o cientis- 

ta natural ignora as peculiaridades que fazem uma coisa fi- 

sica ou um acontecimento terem um sentido unico. Anali- 

sando as experiencias e atitudes de um individuo, nos sempre 

alcangamos dados e fatos elementares, os quais nao sao ex- 

clusivamente limitados a personalidade deste individuo e sim 
podem ser tratados como meras instancias de classes mais ou 

menos gerais de dados ou fatos" (4, pag. 6, vol. Ill). 

Aceitando o criterio destes autores quanto a possibilida- 

de de generalizagao desde que os casos estudados sejam re.- 

presentativos de seu grupo concentramo-nos em encontra-los. 

Apos aplicagao de testes, entrevistas e verificagao dos diag- 

nosticos psicologicos, pedagogicos e medicos em grande nu- 

mero de debeis mentals, selecionamos tres casos, os quais pa- 

receram-nos representatives de tres grupos gerais de debili- 

dade mental: 1.°) Um mongoloide, tipo especifico de debilidar 

de mental, com caracteristicas fisicas e psicologicas; 2.°) Uma 

debil mental de aparencia fisica normal, sadia e bonita e exa- 

mes medicos normais, apresentando severe indice de debilida- 

de mental e 3.°) Um menino de aparencia fisica e exames me- 

dicos normais, apresentando grande turbulencia e agressivi- 
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dade, mas um bom mvel de raciocmio quando sob tecnicas 

pedagogicas especializadas. Em outras palavras, na primeira 

impressao selecionamos um caso de debilidade mental com 

causa conhecida (mongolismo) um caso com causa desconhe- 

cida e um caso de provavel debilidade funcional, isto e, nao 

impossibilidade de raciocmio, mas inteligencia dificultada por 

interferencia de problemas emocionais. 

O nosso procedimento inicial de selegao de tres entre mui- 

tos casos foi semelhante ao utilizado por Florestan Fernandes 

e R. Gattas (5) em cujo trabalho encontramos a seguinte 

afirmagao: "a experiencia pessoal de um dos autores deste 

artigo demonstrou que a entrevista com um grande numero 

de sujeitos que correspondam a um con junto previamente es- 

tabelecido de requisites comuns e muito frutifera como meio 

de selegao de personalidade para a elaboraqao de historia de 

vida" (5, pag. 125). 

Encontramos novos problemas na unificagao do tratamen- 

to aos tres casos, dadas as diferentes caracten'sticas psicolo- 

gicas e diferentes situagoes de vida, apesar da quase igualda- 

de quanto ao m'vel mental. Cada estudo de caso requereu da 

nossa parte diferentes abordagens, tecnicas de pesquisa, etc., 

atitude essa que foi se desenvolvendo com o correr dos estu- 

dos segundo as peculiaridades de cada caso. Tambem as in- 

formagoes dispom'veis variaram de caso para caso. 

Na sua "Introdugao a dois estudos sob re a tecnica das his- 

torias de vida" (6), Roger Bastide explica e justifica a parti- 

cularidade de cada caso, afirmando a impossibilidade de se 

seguir regras gerais rfgidas. A tecnica do estudo de caso se- 

gundo o autor, deveria se amoldar ao caso estudado, nao ha- 

vendo uma mas varias historias de vida, condicionadas ao es- 

tudo em questao; a pluralidade de casos teria de ser acompa- 

nhada pela flexibilidade das tecnicas de estudo. 

Sem duvida, o importante e apreender o indivi'duo, para 

o que acreditamos dever utilizar todos os recursos disponiveis 

ao psicologo e aplicaveis a situagao real. 

Marcus, Rosa e Jose foram os pseudonimos escolhidos pa- 

ra os tres casos em estudo. 



MARCUS 

Marcus foi o primeiro a ser abordado. Iniciamos uma se- 

rie de entrevistas, algumas na escola, outras na sua residen- 

cia. Iniciamos, paralelamente, entrevistas com os pais e pro- 

fessora. O m'vel socio-economico familiar e superior a media 

e o casal apresenta grande harmonia e estabilidade emocional. 

Ambos possuem educagao secundaria. Por ocasiao do parto, 

a mae tinha 42 anos e o pai 38. 
Marcus, atualmente com 17 anos, teve diagnosticada a sua 

debilidade mental praticamente desde o nascimento, quando 
foi notado o mongolismo. A sua gestagao foi normal ate o 7.° 

mes, quando a parturiente teve uma hemorragia, seguindo-se 

outra no 8.° mes e mais outra no 9.° mes, quando foi feita uma 

cesariana. file foi o primeiro e unico filho do casal. Desde os 

primeiros dias apresentou falta de coordenagao muscular, sen- 

do o desenvolvimento sempre mais vagaroso que o normal: 

sentou aos 9 meses, andou depois de 2 anos e falou depois dos 

3 anos. Era excessivamente gordo. Fora amidalite aos 4 anos 

e 5 meses, nao teve molestias na infancia. Durante todos es- 

tes anos foi acompanhado por um medico endocrinologista, o 

qual ministrou um tratamento baseado no diagnostico de in- 

suficiencia da tiroide, segundo informagao da mae. 

Entrando com 6 anos e 9 meses no jardim de infancia lo- 

go foi notada a sua deficiencia intelectual. Marcus apresenta- 

va-se apatico, de reagoes muito lentas, de atengao dispersiva, 

indolente, irriquieto e de compreensao geral rudimentar, se- 

gundo a psicologista que o examinou a pedido da professora, 

a qual informou que Marcus nao acompanhava a classe. Por 

esta epoca, segundo a mae, ele nao se vestia, nem tomava ba- 

nho sozinho, sabia usar talheres, mas alimentava-se mal. Dis- 

se ela que Marcus gostava muito do jardim de infancia, mas 

que (explicando o insucesso) era muito mimado e indiscipli- 

nado, brincando em casa sempre sozinho e portanto nao habi- 

tuado a convivencia com outros meninos. Informagao da pro- 

fessora: quando a mae ia busca-lo no fim das aulas, Marcus 

nao queria sair da escola, chorando muito, o que nao aconte- 

cia quando ia o pai, o qual acompanhava de bom grado. 
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Uma vez constatada a sua imaturidade mental e incapa- 

cidade de acompanhar as classes regulares, Marcus passou a 

freqiientar as classes especiais para debeis mentals, nas quais 

permanece ate hoje. Nos tres ultimos anos passou a ter tam- 

bem uma professora particular. 

Atualmente, segundo a professora (a professora da clas- 

se especial da tambem as aulas particulares) continua apatico 

para todo o aprendizado. E' distraido, indolente e manhoso, 

so fazendo as ligoes sob amea^as de "chamar o pai" para o 

qual faz tudo. Le relativamente bem e nao tern muita difi- 

culdade em foimar sentengas, mas demora muito nos ditados, 

precisando estabelecer conecgao com as silabas da palavra pa- 

drao conhecida. Em aritmetica faz soma sem transposigao, 

mas apenas somando nos dedos, faz subtragoes e sabe mais 

ou menos a tabuada. 

E' muito vaidoso e teatral, preocupando-se com a aparen- 

cia pessoal e falando sempre de si mesmo. Diz "pobre de 

mim" por qualquer coisa que tenha de fazer. Muito emotivo, 

fantasia as situagoes reais, dando a elas um sentido de absur- 

da sentimentalidade. Auto-defesa muito desenvolvida, apre- 

sentando-se covarde quando a situagao oferece algum perigo 

e valente e agressivo com criangas bem menores e mais fra- 

cas do que ele. 

Tern incutidas varias nogoes eticas e religiosas, adquiri- 

das em familia e nos anos ja numerosos de escolaridade. Faz 

muitas coisas "erradas" sabendo que o sao, tentando dissimu- 

la-las quando descoberto. Desde alguns anos, apresenta em 

classe, problemas de masturbagao. Uma vez, chamada a sua 

atengao, segurou uma pasta cobrindo o rosto e continuou a 

masturbar-se com uma regua, o que aparecia sob a pasta. Mui- 

to interessado agora nos problemas de sexo, pergunta sobre o 

assunto aos colegas e ao motorista da familia e porta^se com 

malicia junto as meninas. 

Muito guloso, quando era semi-interno (foi durante al- 

guns anos) comia demasiadamente na hora do almogo, choran- 

do quando nao Ihe davam mais comida depois. Atualmente 

nao leva lanche como os colegas o fazem e chora porque tern 

fome. 
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Das psicologistas que trabalham junto as classes especiais, 

obtivemos tres resultados de aplicagoes do teste de Binet-Si- 

mon e resumes de entrevistas: 1.°) I. C. — 10 anos e 9 meses 

e Q. I. — 50. Entrevista: mvel intelectual rudimentar, esta- 

tura baixa, tipo constitucional mongoloide. Informagao do pai 

(consta da entrevista): muito mimado, indolente, nao tem no- 

gao de perigo. 2.°) I. C. — 11 anos e 4 meses e Q. 1. — 55. 

Entrevista: reagoes muito lentas, apatico, indolente, brinca so- 

zinho distraidamente em classe e durante o teste e a entre- 

vista. 3.°) I. C. — 16 anos e 5 meses e Q. I. — 43. Entrevista: 

desenvolvimento fisico normal para a idade, mas raciocinio 

lento e diffcil. Apresenta boa realizagao nas provas escolares 

(devido ao numero de anos que freqiienta as classes especiais) 

e atencioso e colaborador, mas ja nao faz progresses no apren- 

dizado escolar. Em casa, segundo os pais, e calmo, paciente e 

cordato, brincando sempre sozinho no seu quarto. 

Nas entrevistas com a mae, muito acessivel e educada, 

obtivemos reagoes contraditorias, de polida aceitagao do filho 

e velada regeigao. Primeiramente, contou-nos pormenores 

reais, tais como os da gestagao e primeira infancia, cuidados 

medicos, etc. Mas quando perguntada diretamente sobre os 

problemas psfquicos do filho, ora nega, considerando Marcus 

um menino normal, alegre e calmo, dado a cantar e tocar ins- 

trumentos e a fazer representagoes teatrais imitando progra- 

mas de televisao (o que, segundo ela, Marcus faz com perfei- 

gao) ora admite a dificuldade intelectual, criticando a sua in- 

fantilidade, contando que ele nao pode sair sem acompanhante 

por se perder nas ruas, nao sabendo fazer compras, nem dar 

recados, embora ja se vista e se banhe sozinho. Irrita^se com 

a dificuldade no aprendizado, tendendo a culpar, em parte, as 

professoras, pois algumas coisas ele aprende muito bem (ex. 
tocar sanfona). Lamenta-se do trabalho que Ihe da o filho, 

dada a necessidade de constantes atengoes e supervisao da sua 

parte, por ele fazer muito poucas coisas sozinho. Considera- 

se uma abnegada, tendo-se dedicado na vida exclusivamente 

a educagao do filho. 

O pai demonstrou nao ter ilusoes quanto ao filho, acei- 

tando-o carinhosamente. Preocupa-se com angustia com o fu- 
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turo de Marcus, apos a sua morte e de sua esposa, abordando- 

nos, nas entrevistas, com insistencia, quanto as suas possibili- 

dades reais de trabalho. Considera o filho superprotegido e 

mimado, percebendo no mesmo indolencia e manha, mas nao 

ve outra solu^ao, dadas as suas limitagdes. Admite dificul- 

dade em orienta-lo, pois algumas vezes sente que Marcus po- 

deria fazer mals do que faz, mas se exige muito (o que acon- 

teceu varias vezes) Marcus se atrapalha seriamente, criando- 

Ihe problemas de consciencia e sensa^ao de culpabilidade. 

Exemplificando, conta que uma vez mandou Marcus comprar 

um jomal (a uma quadra de sua residencia) e este se perdeu, 

tendo ele encontrado o filho apenas uma hora depois, choran- 

do muito. Marcus explicou que se distraira vendo vitrinas 

(moram no centro da cidade, em apartamento) e que depois 

nao soubera voltar. 

Marcus aceitou com grande alegria as nossas entrevistas, 

especialmente as realizadas em sua casa, onde se sente sozi- 

nho. Mostrou-se muito sociavel, fazendo questao de mostrar- 

nos todos os brinquedos, trazendo-nos comida e conversando 

muito. Compreendi que haviamos passado a ser para ele, uma 

companhia preciosa nas suas horas de solidao: o periodo da 

manha, pois a tarde estava no colegio, do qual gosta muito e 

a noite o pai, o melhor companheiro, estava em casa. A mae 

o trata com excessiva autoridade, repreendendo-o todo o tem- 

po. Na frente do filho, a atitude contraditoria desaparece, pre- 

dominando a evidente irritagao que o filho Ihe causa por "fa- 

zer tudo errado" segundo suas proprias palavras. O pai, por 

outro lado, trata-o como se fosse uma crianga pequena, com 

demasiada indulgencia. 

Em nosso primeiro contacto, Marcus pareceu-nos um ra- 

paz forte e sadio, de estatura normal para a idade. Apenas na 

cabega e nas maos puderam ser notados os sinais de mongo- 

lismo, sendo a sua estatura bastante elevada em relagao a es- 

se tipo de anomalia. A debilidade mental, entretanto, e apa- 

rente a primeira vista, reagindo ele com excepcional infantili- 

dade em atitudes ou palavras. 
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Marcus conversa sem nexo, falando de varios assuntos in- 

tercaladamente, sem ligagoes reais e logicas necessarias. Exem- 

plificando, registramos este dialogo: 

Nos — Voce gosta de brincar? 

Marcus — Gosto de boxe, de "far-west", capitao estrela. 

Gosto de fazer ceramica, fiz um abatjour. Um dia vou ser 

carpinteiro, marceneiro. Gosto muito de Da. Ester (nota: di- 

retora do colegio). Vou ser engenheiro de fazer casa, faQo de- 

senho de casa bonita, quer ver? Fago quadro, boneca, louga, 

calga, paleto, camisa, meia, vou ser alfaiate. 

Nos — E na escola o que voce faz? 

Marcus — Brinco, pulo, dango "rock and roll", mambo, 

marcha, rumba, bolero, chorinho. Eu toco sanfona a tarde in- 

teira (nota: disse varios nomes de musicas que havia tocado). 

Tenho uma sanfona de 80 baixos (nota: a mae informa que e 

mentira: ele quer muito uma sanfona de 80 baixos mas tern 

uma menor). Gosto de desenho, vou ser pintor. 

Nos — Voce tern irmaos? 

Marcus — Tenho dois (nota: nao tern, resposta imaginativa). 

Nos — Voce gosta de sua mae? 

Marcus — Gosto. 

Nos — Do seu pai? 

Marcus — Gosto. 

Nos — Dos avos? 

Marcus — Gosto. 

De dialogos como estes, percebemos a dificuldade de uma 

resposta direta, pois Marcus respondia ou imaginativamente 

ou estereotipadamente. Em outras palavras, respondia como 

queria que fosse ou como sabia que devia ser (por Ihe terem 

ensinado). Marcus queria aparentar coisas e mostrar que sabe 

coisas. Tentando contomar esta dificuldade, ocorreu-nos uti- 

lizar tecnicas projetivas de pesquisa, as quais serviriam, se 

possfvel, como meio de obtengao de respostas menos camufla- 

das. Nao seguimos, nas aplicagoes das provas, tecnicas rigo- 

rosas, dada a peculiaridade da situagao mental de Marcus, nem 

tentamos, conseqiientemente, analisar em profundidade os re- 

sultados. Apenas as utilizamos como instrumentos para co- 
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nhece-lo melhor, caso nos resultados viessemos a encontrar da- 

dos seguros e confiaveis nesse sentido. 

Segue o registro da aplica^ao da prova projetiva C. A. T. 

(7). 

1.°) Nos — Vamos brincar de contar historias. Voce es- 

ta vendo esta figura? Conte uma historia do que voce esta 

vendo ai. 

Marcus — Estao sentados. Pai (nota: no meio), mae (a 

esquerda), filho (a direita). fisse quem e? E' uma galinha, se 

chama canja, a canja esta de pe. fisse esta com a colher olhan- 

do a galinha, esse olhando a travessona! E o filho esta assim 

com a colher (imita o gesto) olhando o papo da galinha. 

Nos — O que eles estao fazendo? 

Marcus — Estao comendo? Acho que nao. Aqui dentro 

estao siris, uma porgao. 

Nos — O que estao fazendo? 

Marcus — O que estao fazendo? Os tres sentados. Estao 

pensando que vao comer. Estao com vontade de comer mes- 

mo. So eu que nao posso comer macarrao, estou de regime, so 

posso comer bife, salada, arroz. De manha tomo ovos e leite. 

Nao como mais pao, o medico me proibiu. Vou ficar que nem 

touro, vou ser pugilista, tenho a cara de Paulinho de Jesus. 

Nos — O que vao fazer depois? 

Marcus — O que vao fazer depois? A mae esta olhando o 

filho, nao, o pai esta olhando a mae, nao, a mae olha o filho 

e o pai tambem. A mae olha para mim e o meu pai olha para 

mim. 

Nos — O que estavam fazendo antes? 

Marcus — Antes? Aqui e uma cozinha, faz de conta mas 

nao e de verdade. Voce quer ver a historia do Marcelino? 

(nota; abre a gaveta e tira figuras, as quais insiste em nos 

mostrar. Sentimos que a primeira figura ja nao o interessava 

e apos alguma insistencia, passamos para a segunda figura). 

2.°) Marcus — O que e isso (antecipou-se a nossa per- 

gunta)? Nao e um cavalo? Nao, e urso. Sao tres. O que estao 

fazendo? Estao puxando a rede de pesca, um quer fazer for- 

qa. com a corda. fisse e a mae (urso sozinho) esse o pai, esse 

o filho (urso e ursinho). O filho esta puxando a corda, o pai 
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fazendo "quim, quim" (imita os sons). A mae tambem esta 

puxando. Cada um de um lado por que? Porque tem forga 

nos bragos. Aqui parece rabo de tatu (corda solta). 

Fizemos mais algumas perguntas, mas ja nao responde, 

distraindo-se com a gaveta. 

3.°) Marcus — Ai! Nao posso nem ver a cara dela! Nao 

posso nem ver animais feiosos! (Esconde a cara com o ante 

brago). 

Nbs — (Insistimos em perguntar o que ele esta fazendo. 

Marcus responde apos um periodo de relutancia), 

Marcus — Esta sentado na poltrona com a bengala do lado. 

Posso falar o nome dele? E' a leoa, mae do elefante. 

Nos — O que esta fazendo, por que esta sentado? 

Marcus — Esta assim (imita a atitude). E isso aqui? E' 

ratinho? O ratinho olhando o pai. Olha o rabinho dele! E ele 

fuma cachimbo. Eu gosto de ursinho, mas este nao porque tem 

mania de cheirar, eu nao gosto, nao sou cachorro! fiste bicho 

e o rei das selvas. E' o leao africano. E' bonitinho, parece co- 

migo. E' tao bonito! Eu quero uma coruja! tem coruja? Eu 

tenho medo. 

4.°) Marcus — (sempre interessando-se pelas novas fi- 

guras e antecipando-se as nossas perguntas). O que e isso? 

Tem chapeu na cabega, tem lancheira, aqui, o filhotinho, que 

bonitinho; aqui, na bicicleta, o chapeu na cabega, a cestinha, 

assim, na patinha. Estao fazendo pic-nic. 

Nos — file gosta de pio-nic? 

Marcus — Gosta porque esta passeando atras. E esse? Eu, 

nao, o filhote, sei que nao e esse na bicicleta. 

5.°) Marcus — Aqui e a cama, as duas, o tapete, ali abat- 

jour. Olhe, o que estao fazendo? files estao deitados tapadi- 

nhos para nao sentir frio. A caminha do bebe. Parece mes- 

mo caminha de bebe. 

Nos — Quern esta na cama? 

Marcus — A mae, o pai, os dois, que gozado! 

Nos — Por que e gozado? 

Marcus — Porque um esta sentindo um calorzinho. 

Nos — E na caminha, quern esta? 
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Marcus — Nao enxergo bem. O bebe esta dormindo do 

lado errado (imita). Devia acostumar do outro lado. Aqueles 

dois estao brincando embaixo da coberta de pega-pega. Eu 

tambem brinco. fisses dois que estao dormindo sao errados 

porque deviam deitar deste lado. 

6.°) Marcus — E' cavalo? parece um cavalinho. Repre- 

senta que e uma toca. Voce ja viu toca de cachorro? fiste aqui 

esta deitado, e o filhinho. A mae e o pai la atras, o pai perto da 

maezinha. ^ste (o filho) esta catando moscas. Isto tudo cha- 

ma-se toca, e tudo feito de tronco. 

Nos — O que estavam fazendo antes? 

Marcus — O que estavam fazendo antes? fiste esta me- 

xendo a orelha, olhando o pai dormir. A mae esta acordada 

porque viu uma baratinha. O pai e o filho estao roncando que 

nem uma serra. 

7.°) Marcus — fiste pode estar certa que e que nem leao, 

como chama? Tigre. Ah! E' tigre sim, porque tigre e feio. 

Olha o rabinho dela, olha que unha e aqui os dentinhos assim 

(mostra os seus caninos). 

Nos — O que esta fazendo? 

Marcus — O que esta fazendo? Esta pulando para pegar o 

macacao. Olha aqui florzinhas! 

Nos — For que quer pegar o macaco? 

Marcus — file esta com raiva porque o macaco viu ele aqui 

em cima, a onga pintada e ela avangou e por isso mata. Teve 

que matar? Nao. Avangou so para meter medo. Olha as pati- 

nhas do macaco arrepiadas de medo! Como e gozada essa his- 

toria! 

Nos — Por que avangou no macaco? 

Marcus — Porque em vez de fazer certo queria pegar as 

folhas e a onga avangou. Estava aqui em cima e avangou, so 

feriu... 

Nao — E depois? 

Marcus — file saiu mancando. 

8.°) — Marcus — Hum! O que e isso? Esta tudo sentado la! 

Olha a filha la em cima espiando os tres macaquinhos. Aqui 



— 19 — 

uma porQao de coisas floridas, a mesinha, a cadeira, olha o fi- 

Ihinho aqui! Sao pequenininhos! E o pai esta assim (mostra a 

atitude). Quem sao estes dois? Estao cochichando por causa do 

cafe. Aquele esta com raiva dele (direita para esquerda). 

Nos — Por que esta com raiva? 

Marcus — Po rcausa do cafe que caiu no chao. Quem sao 

estes dois? Sao dois sobrinhos (Marcus tern dois primes) este 

e o pai e este o filho. 

Nos — E a mae? 

Marcus — A mae nao veio. Olha a mae la! 

9.°) Marcus — fiste aqui e que e gozado! A mae coelha, 

por que esta ai? Esta sentada na caminha dela. A cortina, a ja- 

nela, o criado-mudo, a porta, aqui e o chao. E' bonita. 

Nos — O que esta fazendo? 

Marcus — Era uma vez um coelhinho. Aqui tern uma porv 

tinha, porque nao e grande. O que e isso aqui? Ah! E' uma jane- 

linha. O coelhinho esta sentadinho folgadinho. Aqui tern uma 

coberta. E' um cachorrinho. E' o seguinte: o coelho e a mae e 

o cachorro e o filhinho, que esta deitado dormindo. 

Nos — O filhinho gosta da mae dele? 

Marcus — Aqui, deixa eu ver (olha muito tempo). O ca- 

chorro quer deitar e deita em baixo da cama. Havia tempos 

atras dois coelhinhos (a mae de Marcus entra no quarto e ele 

diz: — Vai pra la, nao falo mais! Depois pergunta para a mae 

que nao se retira ignorando o pedido: O que voce ve ai? A 

mae nao responde e vai embora). 

Nos — O que estao fazendo? 

Marcus — Estao sentados (nao olha mais a figura). 

10.°) Marcus — Aqui e o pai, o pai sou eu. E' a leoazinha, 

a mae do leao. Que bicho e esse? Nao conhego. E' cachorrinho, 

pronto. Aqui esta assim (faz sinal indicando redondo) aqui e 

de sentar. Nao, e o banheirinho. A cachorrinha e bonitinha, o 

cachorro beija a cachorrinha na carinha dela. 

Nos — Com quem se parece? 

Marcus — Com o pai, este aqui. 

Nos — O que esta acontecendo? 
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Marcus — O que esta acontecendo? Estao sentados no ban- 

quinho, o cachorro esta conversando com o cachorrinho, que 

gozado! 

Nos — O que estao conversando? 

Marcus — De vampiro da noite. 

Nos — O que estao fazendo? 

Marcus — Aqui tem uma toalha, e como na televisao, os 

cachorrinhos sentam no piniquinho. Ah! Estao se lavando aqui 

na privada. Esta com o olho fechado e a boca aberta, catando 

mosca. Agora eu quero o rei das selvas (demos novamente a 

figura). Olha que bonitinho (beija a figura) parece cachorri- 

nho! Olha a bengala do paizao. Se ele viesse aqui eu agradava 

ele. 

Como imaginaramos, as respostas ao teste foram mais es- 

pontaneas do que as respostas dadas nas entrevistas. Marcus 

projetou o trio familiar, pai, mae e filho, reconhecendo-os cons- 

tan temente nas figuras. Suas reagoes simples e infantis deixa- 

ram a descoberto em algumas respostas, a preferencia pelo pai 

e o ressentimento as atitudes coercivas da mae. E' sugestiva a 

resposta dada a 3a. figura, na qual aparecem um leao e um ra- 

tinho, onde no imcio quando o "bicho era feio", era uma leoa e 

depois que Marcus ve o ratinho e o identifica como o filho 

olhando o pai, o leao e reconhecido como sendo o leao, rei das 

selvas, muito bonito, parecendo-se com ele, Marcus. Em outras 

figuras referiu-se tambem claramente a si mesmo, falando por 

exemplo de seu regime na resposta a la. figura, o qual foi im- 

posto pelo medico dada a sua tendencia a obesidade e identifi- 

cando-se com o pai na 10a. figura, onde este beija a mae (uma 

interpretagao analitica provavelmente diria de problemas rela- 

tives ao complexo de fidipo). 

De maneira geral suas respostas foram infantis, pratica- 

mente apenas descritivas, a nao ser quando relatando fatos ou 

referindo-se em projegao a sua vida real, fiste m'vel descritivo 

segundo Binet e Simon nas instrugoes de avaliagao as suas pro- 

vas de figuras repreesntativas de cenas e tipico de criangas de 

7 anos. Marcus mostrou grande dispersao, interessando-se mui- 

to pelas figuras quando estas eram mostradas, mas mudando de 
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interesse logo apos, passando a interessar-se por outros obje- 

tos, assunto, ou simplesmente distralndo-se. As respostas fo- 

ram obtidas com muita insistencia, em tres diferentes entre- 

vistas. 

Na prova de projegao da figura humana de Machover (8) 

obtivemos as seguintes respostas: 

Nos — Desenhe uma pessoa. 

Marcus — Vou fazer um hominho (mas desenha uma me- 

nina). 

Nos — Desenhe agora um menino. 

Marcus — (Desenhou outra figura semelhante tambem a 

uma menina). 

Nos — Como eles se chamam? 

Marcus — Chama Maria e o menino Claudio. A menina tern 
3 anos e o menino 2 anos. 

Nos — Ela tern irmaos? 

Marcus — Tern um, nao, dois; sao mais velhos (retoca a 
"saia" da figura do menino). 

Nos — De quern ela gosta mais, pai ou mae? 

Marcus — Gosta muito, muito do pai, so do pai. 

Nos — O que ela gosta de fazer? 

Marcus — Vive passeando, trabalhando, fica na cozinha, 

toma banho de chuveiro como a minha mae. 

Nos — O que ela mais gosta de fazer? 

Marcus — De passear. As vezes uma festa, depois no ci- 

nema, as vezes, assistir boxe. O nome dela e R. S. A. 

(diz o nome de uma conhecida artista de televisao) aquela mi- 

nha namorada. Conheci pela televisao. Quando acaba o pro- 

grama dela vamos ao cinema, compro sorvete, bala, namoro 

com ela, dou uns beijinhos voce sabe, dou uns beijos e pronto. 

Nos — O que ela menos gosta? 

Marcus — De fazer ligao. Ela senta na mesa e fala: e chato. 

Nos — Por que nao gosta? 

Marcus — E' um pouco dificil para ela aprender contas, 

aritmetica, subtrair, dividir, multiplicar e taboada. O que ela 

gosta de aprender e piano e so. 

Nos — Do que ela tern medo? 
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Marcus — Gato, vampiro da noite, monstro, um que vem 

assombrar a casa. Vampiro porque faz coisa ruim, chupa san- 

gue. 

Nos — O que ela quer ser? 

Marcus — A menina? Enfermeira, e bom ser, cura a gente. 

Nos — Como se chama o menino? 

Marcus — Chama Claudio, tern 12 anos. 

Nos — file tern irmaos? 

Marcus — Tern 5 irmaos. 

Nos — De quern gosta mais, pai ou mae? 

Marcus — Do pai porque o pai faz tudo. 

Nos — O que ele gosta de fazer? 

Marcus — Gosta de brincar de mocinho, Capitao Estrela. 

Nao gosta de corcunda porque e feio. 

Nos — Do que ele tern medo? 

Marcus — De vampiro da noite porque aparece na janela. 

E' por isso que nao assisto mais isso, nao gosto. Gosto de far- 

west, espada. 

Nos — O que ele quer ser? 

Marcus — Vai ser medico, o menino, enfermeiro. Medico 

para cuidar dos doentes, dar remedio, injegao, tudo. 

Nos — O que voce quer ser? 

Marcus — Eu? Pelo menos aviador. Conhece aviador? Nao, 

vou ser bombeiro, conhece? Pra mim nao gosto, tern de correr, 

trepar no carro, e chato, Gosto engenheiro, carpinteiro, mar- 

ceneiro, essas coisas. Fabricar geladeiras. 

Nos — O que voce gosta de fazer na escola? 

Marcus — Contas, formar sentengas, separar silabas (fica 

quieto e de repente diz) Nao gosto de la. Da vergonha com os 

amigos, com as meninas nao. Tenho vergonha com os meninos 

e com as meninas nao, porque elas sao boas para mim. files sao 

rebeldes. Nao tenho malfcia de conversar, tenho muita vergo- 

nha. Com as garotas converse, cumprimento quando entro. 

Conhece M. T.? (cita um nome). E' aluna, ensina contas, e edu- 

cada. Meninos gosto menos porque conversam coisa feia, de 

detetive, perguntam coisas que a gente faz. A M. T. as vezes 
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mexe no meu cabelo e eu fico quieto? Fico nao! Fago cocegas 

nela. 

(Muda de assunto, propondo que nos o escutemos cantar. 

L.evanta-se e vai buscar a sanfona desinteressando-se da prova). 

Novamente encontramos um relate simples e franco da sua 

vida: a importancia da figura feminina (mae e namorada como 

motivos constantes e desenho da figura feminina), o amor ao 

pai, suas distragoes, preocupagdes e desejos. Diz que vai ao ci- 

nema e beija a artista de televisao demonstrando na sua ima- 

ginagao, o atual interesse no problema sexual e a infantilidade 

com que o encara (problema ja mencionado pela professora). 

E' interessante notar as diferentes respostas quando referindo- 

se a figura e a si mesmo na pergunta direta quanto as ativida- 

des escolares. Alias, nas respostas as duas ultimas perguntas (o 

que voce quer ser e o que gosta de fazer na escola), Marcus 

voltou ao torn das entrevistas, aparentando importancia na pri- 

meira e respondendo como sabe que deve ser na ultima. 

No desenho das figuras humanas (figuras 1A e IB do apen- 

dice, respectivamente primeiro e segundo desenho feitos por 

Marcus) ambas apresentam caracteristicas do sexo feminino. 

Esta fixagao do sexo oposto pode ser interpretada como uma 

identificagao com ele ou como a importancia dada ao mesmo 

pelo sujeito, seja a uma pessoa em particular ou ao sexo em 

geral. A boca sombreada da fig. 1A e, segundo Machover, 

encontrada em indivfduos retardados menljais e individuos, 

com dificuldades sexuais. Denota tambem a satisfagao pro- 

porcionada pelos alimentos (boca como fonte dessa satisfa- 

gao, dando entrada aos mesmos). A boca concava da fig. IB 

denota infantilidade, dependencia; e uma boca aberta, pron- 

ta para receber alimentos. Os olhos desenhados por Marcus 

denotam tambem infantilidade e o desenho do nariz, simbolo 

do membro masculino, demonstra preocupagdes sexuais. Os 

bragos para fora sao freqiientemente encontrados em dese- 

nhos simples e regressivos e a falta de maos na fig. 1A, em 

sujeitos com dificuldade de contacto social. Ja os dedos em 

forma de garra colocados na fig. IB podem ser considerados 

como sinal de agressividade. A dificuldade apresentada no 
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desenho dos pes, indica inseguranga em relagao ao meio am- 

biente, alem da inseguranga ao caminhar. O corpo tragado 

por apenas uma linha pode ser significativo de preocupagao 

com o proprio peso e o sombreado na saia da fig. 1A, indlca- 

gao de conflito e ansiedade em relagao a essa area. O tama- 

nho pequeno da fig. 1A pode significar um baixo nivel de 

energia ou um ego diminuido e a sua localizagao alta na fo- 

Iha, otimismo. E' interessante notar que a figura atribuida a 

mulher (fig. IB) e bem maior e melhor localizada na folha 

(posigao central) confirmando a importancia e o papel de 

destaque atribufdos ao sexo feminino pelo sujeito. O tipo de 

risco pode ser considerado normal, nao indicando nenhuma 

tendencia especifica. 

Na prova de Barbel Inhelder (9), a qual fomece resulta- 

dos em termos de m'vel de raciocmio, o seu equivale ao re- 

sultado de criangas normals de 7 a 8 anos, confirmando a de- 

bilidade mental ja diagnosticada pelo teste de inteligencia de 

Binet e Simon. 

Com o correr dos encontros com Marcus, os quais dura- 

ram mais ou menos seis meses ininterruptos, pudemos conhe- 

ce-lo melhor. Marcus e hoje realmente um rapaz alegre e 

saudavel, sem consciencia das suas limitagoes, achando-se 

"bonito, inteligente e grande artista", dada a sua capacidade 

de imitagoes e de tocar sanfona (fatores de sucesso na fami- 

lia e na escola). Tivemos a oportunidade de ve-lo representar 

e ouvi-lo tocar. As representagoes sao divertidas, mas extren 

mamente infantis; trata-se de uma pantomima circense, que 

nao revela observagao real dos personagens imitados. £le toca 

razoavelmente bem sanfona, o que faz de ouvido, por nao co- 

nhecer musica. Seus pais tomaram um professor, mas Marcus 

nao foi capaz de apreender a teoria da musica. Canta tambem 

razoavelmente bem, sabendo muitas letras musicais de cor. 

De maneira geral, revela boa memoria, tendo adquirido 

muitas nogoes praticas. Tivemos a impressao de que nao as 

tern em maior numero por nao Ihe terem ensinado ou por nao 

Ihe exigirem. As desaprovagoes e repreensoes constantes de 

sua mae e a excessiva indulgencia de seu pai o prejudicam. 
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Ha uma grande insegurar^a nas suas atitudes, ao mesmo tem- 

po que uma certa "manha" para nao ter que toma-las. Cremos 

que se mais estimulado e menos repreendido, Marcus progre- 

diria ainda consideravelmente nesse sentido, dadas algumas 

experiencias que fizemos, orientando os pals. 

Mas se em sociabilidade, nogoes praticas e saude geral, 

Marcus pode progredir, por anos de ensinamentos especializa- 

dos e cuidados medicos constantes, no nivel mental ha eviden- 

temente um atraso bastante grande em relagao a sua idade. 

Lembrando-nos que Marcus tern 17 anos, as suas palavras e 

atitudes, o nivel de escolaridade e os resultados dos testes, re- 

velam um desenvolvimento do raciocinio equivalente ao de 

uma crianga normal de mais ou menos 7 anos. A apatia e a 

dispersao tambem ainda hoje bem evidentes, sao caracteristi- 

cas bastante comuns em casos de debilidade mental. 

Enfim, dos dados que pudemos colher, pareceu-nos encon- 

trar um grande acordo entre todas as fontes de informagao. 

O retrato de Marcus pode ser tragado sem grandes dificulda- 

des. Trata-se a nosso ver, de um caso tipico de um grupo de 

debeis mentals: mongolismo e enorme dificuldade intelectual 

com todas as suas conseqiiencias, apesar dos cuidados medicos, 

psicologicos e pedagogicos sempre presentes em sua existencia. 

ROSA: 

Enquanto Marcus provinha de um nivel socio-economico 

superior ao medio, Rosa provem do nivel medio; o pai de 

Marcus e um rico industrial e o de Rosa, um medico radicado 

no interior do estado. Rosa vive em Sao Paulo na casa da 

avo patema, em ambiente bastante simples, sem luxo mas 

sem pobreza. Sua avo e pessoa de origem e aparencia humil- 

des, mas bastante inteligente e compreensiva, aceitando fran- 

camente o problema da neta e amparando-a com carinho. 

Neste caso, mantivemos longas entrevistas com a avo, a 

professora e Rosa e obtivemos informagoes da psicologista e 

do pai, o qual nos enviou uma carta bastante detalhada sobre 

a infancia da filha. Por morarem no interior, nao pudemos 

entrevista-los (pai e mae) mas cremos que a carta enviada 

substituiu em parte esta lacuna, especialmente dada a objeti- 
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vidade e conhecimento de causa demonstrados pelo pai, o qual 

sendo medico, escreveu tambem sob esse prisma. 

Rosa tem 13 anos, e loira e bonita; seu rosto e delicado, 

composto de finos tragos e seu corpo bem feito, com peso e es- 

tura normals a sua idade. Absolutamente nada na sua aparen- 

cia indica seu atraso mental. Nem mesmo seus gestos, atitudes 

ou olhar. Apenas o mutismo e dificuldade de expressao, uma 

vez iniciada uma conversa. Ela e a terceira entre 6 irmaos, to- 

dos sadios fisica e psiquicamente. Nasceu de gestagao normal 

e parto normal a termo. Foi alimentada com leite matemo ate 

os 6 meses, quando introduziram alimentagao artificial, a qual 

foi muito bem aceita. Segundo o pai, nada de anormal ocor- 

reu nesse primeiro ano de vida: saude e aparencia normals, 

dentigao normal e perfeita. Apenas mereceu ser registrado um 

tombo de uma altura mais ou menos de 50 cms., aparentemente 

sem maiores conseqiiencias. 

Mas, com a idade de 1 ano" segundo as palavras de seu 

pai transcritas da carta, "teve uma febre vespertina durante uma 

semana, aproximadamente, que atingia sempre a 40o-40,5o. 

Apesar de uma serie de exames complementares, nao foi pos- 

sivel estabelecer-se um diagnostico etiologico. Apos a duragao 

de uma semana, a hipertermia desapareceu por complete, sem 

deixar sequelas, pelo menos de imediato". 

Falou aos 3 anos e andou aos 20 meses, onde ja se eviden- 

cia um atraso no desenvolvimento. Teve todas as molestias 

caracterfsticas da infancia, as quais sofreram evolugao normal, 
sem maiores dificuldades. 

Rosa, aos 5 anos, entrou para o Jardim da Infancia, onde 

permaneceu ate os 7 anos. Ainda segundo o pai, "apresentava 

bom comportamento, mas nenhum aporveitamento no apren- 

dizado". 

Com 8 anos foi matriculada no curso primario, onde tam- 

bem nao demonstrou qualquer aproveitamento. Diz o pai que 

"ela nao conseguiu aprender coisa alguma ate os 10 anos, 

quando foi colocada em um curso individual, tambem sem o 

menor resultado, apesar de demonstrar muita boa vontade em 

aprender". 
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Aos 10 anos e 4 meses, Rosa veio para Sao Paulo, tendo 

passado aqui por tres diferentes instituigoes especializadas no 

onsino de criangas debeis mentals e permanecendo apenas al- 

guns meses em cada uma delas. Atualmente, estuda com uma 

professora particular tambem especializada nesse ensino, a qual 

Ihe vem ministrando aulas ha 1 anos e 6 meses. Nos primeiros 

meses das aulas individuals, Rosa freqiientava paralelamente o 

curso coletivo, mas este foi abandonado por se registrar apro- 

veitamento apenas nas aulas particulares. 

Quanto a outras caracten'sticas de Rosa, passamos a trans- 

crever a carta de seu pai: 

"Sempre foi uma menina irritadiga, manifestando egofsmo 

extremo e de pouca sociabilidade. Com o decorrer dos anos, no- 

tou-se sempre a preferencia por brincar com criangas menores, 

com grande diferenga de idade, nivelando-se com elas nas dispu- 

tas dos brinquedos. Era muito comum ela vir chorando por- 

que perdera um brinquedo para outra crianga ou por questoes 

de somenos importancia. Sempre foi menina dada a explosoes 

por uma insignificancia qualquer. Exemplos: desejo contra- 

riado, avaria pequena em qualquer de seus brinquedos, etc. 

Sempre foi exagerada nas suas manifestagoes de carinho 

ou manifestagoes de contentamento. 

Nunca aprendeu uma cangao por mais simples que fosse, 

demonstrando sempre nao ter a menor nogao de torn, nem rit- 

mo e nem melodia". 

A avo confirma a carta do pai, apos tomar conhecimento 

de seu conteudo, dizendo que "aqui aprendeu tudo; vestir, ar- 

rumar casa, etc.". Confirma tambem o "mau genio e a braveza" 

de Rosa, afirmando que somente em sua companhia "a menina 

acalmou, mas demorou um pouco". Diz ela que deu "muito 

trabalho para educar a neta". 

Pedimos a avo que tentasse nos explicar com mais deta- 

Ihes como a menina era antes de vir para a sua casa e como 

passou a ser depois. Respondeu-nos entao, que achava todas as 

seis criangas de seu filho muito mimadas, especialmente pela 

mae, mas que apesar disso, todos se davam muito bem "ape- 
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nas a Rosa fazia uma revolugao na casa". Rosa brigava com 

todos e mostrava-se ainda mais geniosa quando a mae estava 

presente. "Ate hoje, quando a mae vem visita-la, ela piora", 

diz a avo. Tinha especial implicancia pela irma menor, des- 

de que esta nasceu, agredindo-a fisicamente. Quando veio pa- 

ra a sua companhia (ideia da propria avo por achar que afas- 

tando-a do meio ambiente em que vivia e "onde nao se dava 

bem, teria oportunidade de melhorar") brigava muito com o 

avo. Depois, tendo este ido para o interior em tratamento de 

saude e la permanecendo, Rosa acalmou-se, nao brigando com 

mais ninguem (na casa moram tambem dois primes que estu- 

dam e trabalham em Sao Paulo, cursando Faculdades e mui- 

tos parentes as visitam). Admitindo ser a neta ainda hoje, 

muito nervosa, com crises de choro e agressividade, afirma 

que estas diminuiram em quantidade e intensidade. Quando 

Rosa briga com ela por qualquer razao, logo depois vem Ihe 

agradar, dizendo: "a senhora precisa largar dessa cara feia". 

Isso porque, afirma a avo, ela "nao da confianga as suas crises, 

agindo com severidade e distancia". Diz ter agido sempre 

muito severamente, ainda que com paciencia e carinho, o que 

acredita ter dado bons resultados. A pior amea^a a Rosa e a 

de manda-la de volta para casa, para onde ela nao quer de ma- 

neira alguma voltar. 

As duas, avo e nota, sao boas companheiras, dividindo o 

servigo da casa e saindo juntas para passeios e compras. Rosa 

executa varios servigos domesticos, tais como varrer a casa, 

arrumar camas, lavar a louga, etc. Nas horas vagas, gosta de 

recortar revistas e colorir figuras. A noite, ve televisao ate 

bem tarde. 

A avo nao Ihe compra brinquedos por ela apegar-se de- 

mais a eles e nao querer fazer mais nada a nao ser brincar 

dias e dias com o mesmo objeto. Diz a avo que ela "se agarra 

a ele, chorando e gritando se alguem quiser Ihe tirar". fiste 

trago obssessivo e confirmado por outra passagem relatada pe- 

la avo. Rosa foi a uma missa de defunto e chorou demais, 

passando depois o dia inteiro a repetir "estava ruim, estava 

triste". A avo levou-a para passear tentando distrai-la mas foi 
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inutil; ela continuou por longo tempo repetindo as mesmas pa- 

lavras. 

Rosa tem boa saude em geral, afirma-nos a avo. Tern bom 

apetite e come muito bem, dormindo algumas horas depots do 

almogo, por ficar entao sempre muito cansada. Seu unico pro- 

blema e uma ocasional dor de cabega, a qual um medico con- 

sultado diagnosticou como causada pela vista. Menstruada aos 

12 anos e 1 mes, durante esses periodos, fica "sem aten^ao, 

muito parada e quieta". 

Normalmente, Rosa demonstra boa memoria e aprende bem 

as coisas rotineiras. Desde que esta em sua casa, aprendeu tan- 

ta coisa (vestir-se, higiene pessoal, servigos caseiros, fazer com- 

pras no bairro, dar recados, etc.) que acredita a avo, ainda ve- 

nha Rosa a aprender muito mais. 

Na entrevista com a professora particular, revelou-nos esta, 

que baseada na sua experiencia com alunos debeis mentais, con- 

sidera Rosa uma aluna especialmente diffcil. O contacto pes- 

soal preliminar necessario para o bom andamento no aprendi- 

zado, foi longo e penoso. Rosa nao falava, nao respondia a na- 

da, permanecendo quieta por longos mementos. As perguntas 

diretas, as propostas de jogos e brincadeiras eram ignoradas ou 

quando muito aceitas de maneira esquiva e distante. Declarou- 

nos a professora, ter a impressao de que Rosa as vezes demons- 

tra va "querer aparentar pouco caso, desinteresse", outras vezes 

calar-se por dificuldade real em responder. Ambas atitudes, 

ainda que diferentes na motivagao, resultavam em aparente 

apatia. Mas aos poucos Rosa se foi "deixando levar" e atual- 

mente a recebe com visivel agrado, considerando-a, uma ami- 

ga. O "desinteresse" (provavelmente simulado) desapareceu 

completamente, mas a dificuldade de se expressar continua. 

Entretanto, uma vez aberta e acessivel, ela passou a mostrar- 

se bastante geniosa, apresentando-se ora "amavel e coopera- 

dora, ora irritada e desafiante, fazendo cenas de malcriagao". 

Referiu-se as "crises de dor de cabega", as quais aparecem se- 

gundo a professora, quando Rosa esta sem vontade de fazer a 

ligao, ou com dificuldade em aprende-la ou querendo alguma 

coisa que Ihe foi negada parecendo, portanto, na sua opiniao, 
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mais um pretexto do que uma dor real. Acrescenta ela a esta 

opiniao, o fato observavel de Rosa nao usar oculos e enxergar 

bastante bem, nao confirmando o diagnostico medico a esse 

respeito. 

Quanto ao aprendizado, diz que uma vez vencido o period- 

do inicial de diflcil aproximagao e nenhum aproveitamento, 

Rosa passou a interessar-se bastante pelas aulas e entao, tam- 

bem a aprender razoavelmente, ja tendo adquirido muitos co- 

nhecimentos. Considerando que anteriormente a estas aulas, 

afirmou-se Rosa apresentar um aproveitamento nulo ou quase 

nulo, este periodo de 1 ano e meio foi bastante proveitoso, pois 

Rosa ja esta alfabetizada; ja sabe ler e escrever ainda que de 

maneira rude, faz somas e subtragoes e demonstra algum co- 

nhecimento geral de ciencias, historia, geografia, religiao, etc. 

Acredita a professora que seu desenvolvimento nao alcangara 

o normal de meninas de sua idade, pois que realmente ela 

apresenta bastante dificuldade para aprender, mas que ainda 

podera progredir sensivelmente, dado o ritmo atual de aquisi- 

qdes positivas verificado nas aulas. Observou, entretanto, que 

durante as menstruagoes, ha como que uma "regressao nas 

suas atitudes", voltando a apatia inicial; Rosa torna-se distan- 

te, quieta e parada, nao prestando atengao alguma as ligoes e 

conseqiientemente nada aproveitando das mesmas nesses pe- 

riodos. 

A psicologista que a examinou quando freqiientava a clas- 

se especial para debeis mentals, considerou-a como muito re- 

tardada mentalmente em relagao a sua idade cronologica, 

considerando-a praticamente inapta para o aprendizado esco- 

lar. Sugeriu, em entrevista com a avo, que seria preferivel um 

curso particular, onde o maximo seria tentado, mas que des- 

tas aulas tambem nao fosse esperado muito aproveitamento. 

O resultado do teste de Binet-Simon para verificagao do nivel 

mental foi Q. I. —^ 40 e o resumo da entrevista com Rosa: 

Apatia, distragao e alheiamento. Grande dificuldade de ex- 

pressao e de compreensao. Forte retardamento mental. 

Nas nossas entrevistas com Rosa, esta recebeu-nos com o 

mesmo pouco caso e a mesma distancia ja registrados pela pro- 
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fessora e pela psicologista. Mas pareceu-nos perceber atraves 

dessa atitude, uma velada curiosidade, a qual logo depois apa- 

receu claramente. Nas primeiras entrevistas, a professora es- 

teve presente e Rosa apenas se dirigia a esta, ignorando a nos^ 

sa presenga. Quando Ihe perguntavamos alguma coisa, ela 

nos respondia laconicamente, ora demonstrando indecisao, ora 

frieza. Era aparente a dificuldade de expressao. Apos alguns 

dias, Rosa comegou a nos fazer perguntas sobre quem eramos, 

o que faziamos, comentarios sobre a nossa roupa, etc. Era mais 

comunicativa em determinada entrevista, noutra menos. Mas, 

mesmo com o correr do tempo, ela nao se tornou uma grande 

conversadora; Rosa e, sem duvida, uma menina quieta, com bas- 

tante dificuldade de falar. As frases Ihe saem curtas, dificeis e 

mal feitas, como se pode verificar no seguinte dialogo mantido 

conosco: 

Ncs — O que voce faz? 

Rosa — Nada. 

Nos — (Insistimos na pergunta sob outras formas). 

Rosa — Fico aqui sentada com a vovo. 

Nos — (Insistimos ainda). 

Rosa — Varro a casa, arrumo a cama, televisao GE. 

Nos — De que programas voce gosta? 

Rosa — Lurdinha, papai, mamae e eu, Pam, pam, pum. 

Nos — Voce se veste sozinha? 

Rosa — E'. 

Nos — Voce gosta mais daqui ou de onde voce morava? 

Rosa — Aqui. 

Nos — For que? 

Rosa — Porque nao vou pra la. 

Nos — Por que voce nao vai pra la? 

Rosa — Porque vi muito eles. Quero ir de Santos. 

Nos — Por que? 

Rosa — Porque tern um nene que chama Teresa Cristina. 

(A avo explica que o "nene" tern 6 anos e que as duas brincam 

muito. Diz Teresa Cristina ter muitos brinquedos, razao a seu 

ver, de Rosa gostar tanto de ir a sua casa). 
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Durante toda a nossa convivencia, (media de 2 entrevistas 

semanais durante 6 meses), Rosa visivelmente controlou suas 

explosoes de nervos. Nunca a vimos chorar ou gritar. Perce- 

bemos algumas vezes, estar ela com raiva das pessoas que a 

cercam, falando, entre dentes, 'knao fago", "nao vou,,, etc. e fa- 

zendo gestos bruscos e repentinos. Vimos ainda, algumas mal- 

criagoes para a avo e para a professora, mas em sua atitude pa- 

ra conosco, nao houve muitas variagdes. Ela nao levou muito 

tempo para aceitar a nossa presenga, mas tambem nao se abriu 

por completo nesse sentido. Tivemos a impressao de sempre 

representar para ela, uma visita que deveria ser agradada e ser 

favoravelmente impressionada. Assim, tambem neste caso, pen- 

samos que a obtengao indireta de informagoes por intermedio 

de testes, poderia nos auxiliar a conhece-la. 

Foram as seguintes as suas reagdes face as figuras da pro- 

va C. A. T.: 

1.°) Nos — O que voce esta vendo nesta figura? Conte uma 

historia sdbre ela. 

Rosa — Leao, leao, uma travessa, estao comendo (silencio). 

Nos — Qual e o leao? Quern e este aqui em cima? 

Rosa — Um galo. 

Nos — E estes? (aponto os que estao a mesa). 

Rosa — Peru, peru. Sao amigos (silencio). 

2.°) Nos — E nesta figura, o que voce ve? 

Rosa — Esta... (hesita). Estao brincando de corda. fiste 

esta brincando, esta puxando a corda. 

Nos — Quern sao eles, e uma familia? 

Rosa — Pai (direita) . 

Nos — E os outros? 

Rosa — fiste, mae. 

Nos — E o pequeno? 

Rosa — Filho. 

3.°) Nos — O que voce esta vendo nesta figura? 

Rosa — (silencio) Avo. Fumando charuto e avo. Esta com 

a bengala. 



— 33 — 

Nos — O que ele esta fazendo? 

Rosa — Esta fumando charuto e brincando com a bengala. 

Nos — O que ele gosta de fazer? 

Rosa — Trabalhar com o charuto dele. 

4.°) Nos — E nesta figura? 

Rosa — Esta andando com uma sacola no pescogo, este se- 

gurando bola e este andando de bicicleta. Uma cestinha e um 

chapeu. 

Nos — E' uma familia? 

Rosa — Essa mae (na bicicleta) essa pai (figura maior), es- 

se pequeno, coelho. 

Nos — O que eles estao fazendo? 

Rosa (Hesita). Vao dar uma volta. 

5.°) Nos — E nesta figura? 

Rosa — (Silencio). Uma cama. Isle esta deitado na cama 

porque tern dor de cabega (hesita). 

Nos — file esta com dor de cabega? 

Rosa — Hoje nao. 

Nos — O que mais voce ve? 

Rosa — Abatjour, cama. 

Nos — Tern alguem dormindo na cama? 

Rosa — Tern uns meninos de cabega coberta. 

Nos — Quern sao eles? 

Rosa — Amigos. (Mostrando a cama menor diz). fisse pai, 

«ssa a mae. 

Nos — O que estao fazendo? 

Rosa (Silencio). Nao sei. 

6.°) Nos — O que voce ve aqui? 

Rosa — Porco, um e dois. 

Nos — O que eles estao fazendo? 

Rosa — Estao na casinha brincando de casinha com eles. 

Aqui e a arvore deles. 

Nos — files gostam de brincar de casinha? 

Rosa — Gostam de pique, de roda (hesita, nao responde 

mais). 
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7.°) Nos — E nesta figura? 

Rosa — Isso e uma onga. 

Nos — O que esta fazendo? 

Rosa — Estao puxando o rabo dos outros (hesita). Estao 

brincando de casinha nesta arvore. 

8.°) Nos — E aqui? 

Rosa — Estao sentados em um sofa-cama e estes estao to- 

mando cafe, acabam de tomar e vao brincar de casinha. Ali um 

quadro. 

Nos — Quern esta no quadro? 

Rosa — E' um homem. 

Nos — Voce sabe quern e? 

Rosa — Pal. 

Nos — E estes quern sao? 

Rosa — O pai e a mae (o macaco sentado e o macaquinho). 

Nos — O que estao fazendo? 

Rosa — Conversando. Estao fazendo as pazes. Tinham 

brigade. 

9.°) Nos — E nesta figura? 

Rosa — O coelho esta deitado na caminha dele. 

Nos — Por que ele esta sozinho? 

Rosa — Porque gosta. Aqui esta a porta. A porta esta 

fechada. 

Nos — O que ele esta fazendo? 

Rosa — Esta pensando em brincar de casinha. 

10.°) — Nos — E aqui? 

Rosa — Aqui toalha, mesinha, cadeira, banco, files estao 

brincando de casinha. 

Nos — Quern sao eles? 
Rosa — pai o grande. A mae esta no colo. Aqui a privada. 

Nos — files tern filhos? 

Rosa — So esse ai (no colo). 

Nos — file tern irmaos? 

Rosa — So aquele (mostra uma mancha). 
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As respostas de Rosa foram dadas com a costumeira difi- 

culdade que ela apresenta ao falar. Entre uma frase e outra 

algumas vezes calava-se por bastante tempo; outras vezes he- 

sitava em responder e raramente o fazia de imediato. O mvel 

das respostas foi sempre quase que apenas descritivo, muito 

infantil. Nao encontramos como no caso de Marcus, conflitos 

aparentes nas suas relagoes com os pais. Tambem nao encon- 

tramos uma identificagao perfeita das figuras com as pessoas 

da sua familia. Por exemplo, na 10a. resposta, o filho tern ape- 

nas um irmao (visto em uma sombra na figura) enquanto Ro- 

sa tern 5 irmaos. Esta resposta talvez sugira a preferencia no 

seu caso, por alguns dos irmaos ou irmas (ela confunde o sexo 

nas respostas) ou a importancia dada por ela em seus pensa- 

mentos, a algum deles. Ha referencias claras as suas preocupa- 

goes tais como a dor de cabega na 6a. resposta e o gostar de 

brincar "de casinha" repetido em varias respostas (6a., 7a., 8a., 

9a. e 10a. respostas). Esta repetigao poderia indicar uma "sai- 

da" para as perguntas, pois apos a primeira resposta nesse sen- 

tido, nao mais deixou de inclm-la ate o final da apresentagao 

das figuras. Ou poderia ainda, indicar uma atitude do tipo obs>- 

sessivo, semelhante a algumas atitudes registradas nas entre- 

vistas, como tidas por ela na vida cotidiana. 

Assim como as pessoas entrevistadas relataram ter que 

insistir quando dela requerem uma contestagao, tivemos que 

insistir muito para obter as sumarias respostas apresentadas, o 

que foi feito em cinco diferentes entrevistas. Sua atitude pa- 

rece demonstrar uma real dificuldade em responder, prova- 

velmente por uma dificuldade de "pensar" uma resposta e nao 

por timidez ou por defeito de pronuncia, gagueira, etc. Seus 

olhos, sua expressao e seus gestos revelam muitas vezes um 

grande e sincero interesse e, por outro lado, as vezes em que 

assume uma atitude de desinteresse, esta parece forgada e exa- 

gerada. Cremos que esta ultima e mais uma "cobertura" pa- 

ra a sua dificuldade de participagao nas situagoes do que um 

sentimento real. 

Na prova do desenho da figura humana de Machover, Ro- 

sa deu as respostas que seguem: 
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Nos — Desenhe uma pessoa. 

Rosa — (Desenhou calada). 

Nos — Como se chama essa pessoa? 

Rosa — (Hesita). Joao. 

Nos — Quantos anos ele tem? 

Rosa — 8. 

Nos — (Pedimos entao que desenhasse uma menina). 

Rosa — (Desenhou calada e depois disse): fisse e o pal, 

essa a mae (pai figura maior). 

Nos — files tem filhos? 

Rosa — So dois, fisse e uma menina e esse o paizinho 

dele (pai, figura maior). 

Nos — A menina tem irmaos? 

Rosa — 1. 

Nos — De quern ela gosta mais, do pai ou da mae? 

Rosa — Da mae, 

Nos — O que ela gosta de fazer? 

Rosa — De brincar. 

Nos — O que ela nao gosta de fazer? 

Rosa — Lavar a louga. 

Nos — Do que ela tem medo? 

Rosa — De nada. 

Nos — O que ela vai ser quando for grande? 

Rosa — (Silencio. Apos insistencia). Nada. 

Nos — A menina se parece com voce? 

Rosa — (Nao responde). 

Como Marcus, Rosa desenhou duas figuras semelhantes, 

de tamanho diferente. Variou na identificagao dos desenhos, 

mudando tres vezes: primeiro um menino, depois a mae e o 

pai (apos desenhar a segunda pessoa) e finalmente, a menina 

e o pai. A menina e uma projegao simples, semelhante a en- 

contrada no C. A. T. Aqui tambem, apenas um irmao e citado. 

Nas duas ultimas perguntas ("o que voce vai ser quando for 

grande" e "a menina se parece com voce") Rosa demonstrou 

grande dificuldade em responder. Olhava-nos visivelmente 

atrapalhada e aturdida pelas perguntas. Tivemos a imperssao 
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de que pensar no futuro e estabelecer uma comparagao foram 

tarefas muito penosas para ela. 

Apesar de pedirmos a Rosa que desenhasse a segunda fi- 

gura em outra folha de papel, ela o fez na mesma, apresen- 

tando nas suas atitudes, estar copiando a primeira, pois olhava 

seguida e atentamente para esta. Realmente, ambas sao simi- 

lares, sendo a primeira (fig. 2A) mais espontanea que a se- 

gunda (fig. 2B). O rosto sem tra^os faciais e, segundo Macho- 

ver, indice de evasao nas relagoes sociais e a falta de bragos 

indicativa de falta de relagao com o mundo exterior, encon- 

trada geralmente em sujeitos introvertidos, com dificuldade 

de contactos sociais. As formas semelhantes a enormes ore- 

Ihas em ambas as figuras e fortemente sombreadas na fig. 2B, 

demonstram grande sensibilidade a crftica, preocupagao com 

a opiniao publica sobre a propria pessoa. Machover cita um 

caso de um debil mental que era freqiientemente chamado de 

"burro" e quando desenhou a seu pedido, fez as figuras humaj- 

mas com orelhas de burro. Demonstram ainda desconfianga 

nas relagoes sociais. O format© do corpo parece indicar um 

vestido longo, o qual significaria o desejo de agradar, de en- 

cantar, ou seja, de querer ser estimada e apreciada. A loca- 

lizagao da figura a esquerda de uma suposta linha central in- 

dica introversao e o tragado forte das linhas, agressividade. 

Enquanto faziamos as perguntas, Rosa espontaneamente come- 

gou a desenhar na segunda folha (fig. 2C). E' interessante no- 

tar que a cabega, a qual a perturbava sensivelmente nos pri- 

meiros desenhos, dando a impressao de estar sendo desenhada 

com muita dificuldade, foi gradativamente suprimida na se- 

quencia dos desenhos. Segundo Machover, a cabega significa 

poder intelectual, domi'nio social e controle dos impulses cor- 

porais; e o orgao das relagoes sociais por excelencia. Os indi- 

vi'duos neuroticos, deprimidos ou socialmente desadaptados sao 

os que geralmente apresentam dificuldade em desenha-la. 

Quanto ao teste de Barbel Inhelder para verificagao do ni- 

vel de raciocinio, Rosa situou-se na mesma etapa que Marcus, 

ou seja, na etapa equivalente a normal em criangas de 7 a 8 
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anos de idade cronologica, evidenciando portanto tambem, gran- 

de retardamento mental. 

No dia a dia com Rosa, pudemos observar que ela realiza 

satisfatoriamente as tarefas caseiras, dando ainda recados fo- 

ra de casa e fazendo compras desde que leve o dinheiro certo 

e nao tenha que tomar condu^oes. Andando pelas ruas proxi- 

mas a sua casa apresenta um bom sentido de dire^ao, nunca 

tendo se perdido ou se atrapalhado. Pudemos tambem obser- 

va-la nos penodos de menstruagao, quando foi dito que ela se 

mostrava "quieta, parada e sem atengao". A impressao que ti- 

vemos foi a de um estado de lassidao, de uma especie de tor- 

por, o que nao e de todo incomum nessas fases. 

Quanto a sua dificuldade de contacto social, a atitude dis- 

tante o mutismo, constatamos pcderem ser ultrapassados apos 

uma etapa inicial. A opiniao por exemplo, da psicologista, da- 

da apos uma unica entrevista, certamente foi influenciada por 

esta primeira atitude, a qual nos pareceu ser uma "cobertura" 

usada por Rosa para esconder a sua dificuldade intelectual. 

Esta, nestas condigoes, parece maior do que realmente e, pois 

uma vez vencida, deixa lugar a uma atitude de interesse e 

curiosidade pelas pessoas e pelas coisas, demonstrando Rosa 

entao, fazer grandes esforgos para aprender. 

Finalmente, do que pudemos apurar sobre ela, houve um 

nitido progresso na sua personalidade sob todos os pontos de 

vista, desde a sua infancia ate os dias de hoje. Da menina "ex- 

plosiva" que nao "aprendia nada", ela passou a ser uma me- 

nina bastante controlada, aprendendo razoavelmente o que Ihe 

ensinam. Na primeira infancia, na fase escolar inicial, nos pri- 

meiros tempo em Sao Paulo, depois, com o im'cio das aulas 

particulares e posteriormente, nas entrevistas conosco, podem- 

se identificar distintas fases progressivas. Rosa foi se tomando 

mais aberta e comunicativa, menos geniosa e irrascivel e ca- 

da vez demanstrando maiores possibilidades de aprendizado. 

Houve como que um processo de socializagao, facilitado pro- 

vavelmente pelo tratamento mais adequado desenvolvido pela 

avo e pela professora particular. 
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Mas pensar e falar foram e ainda sao para Rosa, proces- 

sos penosos. Ela demonstra uma dificuldade nesse sentido di- 

ficilmente corrigivel, mesmo com metodos pedagogicos espe- 

ciais. Ha um atraso no seu desenvolvimento mental muito gran- 

de em relagao a sua idade cronologica. Rosa teve bastante 

amparo e assistencia em todos os sentidos, nao parecendo pon- 

tanto se tratar de um caso de debilidade pedagogica. Tampou- 

co tem-se a impressao de estar diante de um caso de severos 

disturbios emocionais, neurose ou psicose, que poderiam oca- 

sionar uma debilidade funcional. Se aparentemente nao foi 

encontrada uma causa hereditaria, nem pre-natal ou natal 

(doengas infecciosas de mae, acidentes de parto, etc.) explica- 

tivos do retardamento, parece entretanto haver uma causa or- 

ganica, talvez relacionada com a febre sem diagnostico etiolo- 

gico, sofrida por ela ao completar o seu primeiro ano de vida. 

Assim, se Rosa pode ser classificada como debil mental, 

dado o seu baixo m'vel de raciocinio e enorme dificuldade de 

desenvolvimento intelectual (apesar da escolaridade especial) 

ela apresenta hoje, uma personalidade bastante adaptada ao 

seu meio ambiente, com perspectiva de melhor adapta^ao no 

futuro. E do que pudemos observar quanto ao seu historico, 

no qual verificou-se que Rosa "nao aprendia nada" quando 

emocionalmente descontrolada e a medida em que foi se con- 

trolando, se acalmando e se adaptando, foi mostrando maiores 

possibilidades de aprendizado, podemos tambem supor que ela 

ainda realizard progresses tambem no setor intelectual, embo- 

ra provavelmente nunca atinja o nivel mental normal em re- 

lagao a sua idade cronologica. 

JOSE' 

Jose e um menino pobre. Muito magro, roupas rasgadas e 

pes descalgos, freqiienta uma das classes especiais para debeis 

mentals, mantidas pelo govemo. Tern atualmente 14 anos de 

idade. 

De Jose obtivemos menos informagoes do que de Marcus 

e Rosa, pois nao conseguimos falar com seu pai ou qualquer 
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outra pessoa da familia. Os dados que temos a seu respeito 

foram fornecidos pela psicologista e pela professora de classe, 

alem das entrevistas com ele proprio. 

Seu pai trabalha na limpeza publica da cidade, saindo de 

casa muito cedo e voltando tarde da noite. Pedimos por inter- 

medio de Jose, que ele se comunicasse conosco, mas nao obti- 

vemos resposta. Sua mae ha muitos anos abandonou o lar. 

Em companhia de seu pai, vive uma moga de 17 anos, a qual 

nada sabe a respeito da infancia de Jose e recusa-se a prestar 

quaisquer informagoes, alegando nada ter a ver com o menino. 

Da sua ligagao com o pai de Jose, nasceram duas criangas, uma 

atualmente com 3 anos e outra com 4 meses. Vivem os cinco 

em um quarto e cozinha alugados, em condigoes extremamen- 

te precarias. 

Na entrevista da psicologista com o pai, por ocasiao da 

matricula de Jose na classe especial, este relatou ser Jose fru- 

to da segunda gesta^ao da sua mulher, sendo que o filho mais 

velho, atualmente com 15 anos, nao vive com ele, nao tendo 

do mesmo nenhuma noticia. Afirma que a gravidez e o parto 

de Jose foram normais e que a sua aparencia fisica ao nascer 

nada revelava de anormal. Lembra que nao houve problemas 

quanto a sucgao do leite materno, mas nada mais sabe sobre 

o seu desenvolvimento. Diz ter a mulher o abandonado ha 

mais ou menos 12 anos, tambem nao sabendo de seu paradeiro. 

Critica o filho por ser "rebelde e briguento", mas nao o corlh 

sidera mentalmente retardado. Informa ainda que Jose nun- 

ca esteve doente. 

Revela a psicologista, por sua vez, apos a mesma entrevis- 

ta, que o pai de Jose Ihe deixou muito ma impressao. Analfa- 

beto, de atitudes agressivas, presta informagoes de ma vonta- 

de quanto ao filho, demonstrando complete desinteresse pelos 

seus problemas escolares. Perguntou a psicologista, se nao se- 

ria possivel intema-lo, porque em casa "briga muito" com a 

sua companheira, debatendo-se os dois fisicamente, Admite 

tambem que o castiga fisicamente com freqiiencia por ser ele 

"ruim pelo sangue" (alusao a mae). Mostrou durante toda a 
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entrevista, forte rejeigao em relagao a Jose, deixando claro 

que gostaria de livrar-se do mesmo. 

Jose, apos o desaparecimento de sua mae, passou a viver 

com uma tia, de quern gostava muito, ainda segundo o pai. 

Morava entao em uma fazenda no interior do estado e Jose 

freqiientou durante 4 meses o Grupo Escolar mais proximo ao 

local. Vindo sua tia a falecer, voltou a morar com o pai e sua 

nova familia, o qual estava em Sao Paulo desempregado e sem 

residencia fixa, Alugaram depois o quarto onde ainda vivem 

e Jose passou a freqiientar o Grupo Escolar do bairro, de on- 

de, apos um mes, foi encaminhado para uma classe especial 

para debeis mentasi, alegando a professora do Grupo, apre- 

sentar o menino falta de aproveitamento e indisciplina. Entre 

a vinda de Jose para Sao Paulo e a entrada no Grupo Escolar, 

passaram-se 2 anos, tempo em que ele esteve sem escolaridade 

alguma. 

Na entrevista com a psicologista, Jose mostrou-se extrema- 

mente revoltado, agressivo, desconfiado e instavel. Demons- 

trando grande animosidade contra a psicologista, o pai e a pro- 

fessora que apresentou a queixa contra ele, teve a psicologista 

a impressao de Jose estar se sentindo sozinho no mundo, rea-^ 

gindo contra os "inimigos que o perseguem". As suas respos- 

tas ao teste e a interlocutora foram visivelmente prejudicadas 

pelo seu estado de forte perturbagao emocional. Diagnosticou 

tratar-se de um caso de retardamento mental provavelmente 

devido a serios disturbios emocionais. No teste de Binet-Si- 

mon para verificagao do m'vel mental, foi encontrado um Q. 

I. — 46. 

Entrando para a classe especial, a professora, informada 

da situagao pela psicologista, tratou-o com especial carinho. 

Na nossa entrevista com ela, contou-nos considerar Jose fruto 

exclusive de problemas efetivos, pois reagindo ao tratamento 

amigo e compreensivo da sua parte, comegou tambem a tra^ 

ta-la com gentileza e docilidade. Oferece-lhe objetos pessoais 

e insiste em Ihe prestar pequenos favores, estando sempre 
atento ao seu menor desejo. Na sua opiniao ele encontrou um 

objeto para a sua afeigao filial sempre frustrada (a mae foi 
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embora, a tia faleceu); ele a trata muito mais como mae do 

que como professora. Quanto as suas relagoes com os colegas, 

quando provocado, reage respondendo imediatamente e fican- 

do muito vermelho, mas em classe, nao apresenta nenhum pro- 

blema de disciplina, nunca provocando os outros ou iniciando 

qualquer distiirbio. 

A sua reagao ao aprendizado, tambem segundo a profes- 

sora, foi ainda mais surpreendente, sendo ele um caso sui ge- 

neris na sua experiencia com classes especiais para debeis men- 

tais. Tendo entrado semi-alfabetizado, em 6 meses aprendeu a 

ler e escrever correntemente, aprendeu subtragoes e somas com 

transposigao com apenas uma explicagao, esta aprendendo com 

muita facilidade a multiplicar e dividir, formar senten^as, etc. 

Acredita ela que nesses seis meses, Jose aprendeu o equivalente 

a 2 anos de escolaridade, achando que ele devera voltar no 

proximo ano letivo, para as classes comuns, dados os seus ja 

adquiridos conhecimentos e atual disposigao para aprender. 

Com estranhos, Jose ainda se mostra arredio e desconfiado, 

mas nada agressivo. Na primeira entrevista mantida conosco, 

respondeu da seguinte forma: 

Nos — Com quern voce mora? 

Jose — Com meu pai. 

Nos — E sua mae? 

Jose — Nao tern mae, ela fugiu com outro. 

Nos — Onde voce mora? 

Jose — (Declinou com facilidade o enderego: rua, numero 

e bairro). 

Nos — Voce vem sozinho para a escola? 

Jose — Venho. 

Nos — Que condugao voce toma? 

Jose — (Disse corretamente qual a condu^ao). 

Nos — Voce sabe quanto tempo mais ou menos voce de- 

mora para chegar ao colegio? 

Jose — Levo 15 minutos. Um dia fui a pe, levei 50 minutos. 

Consultei no relogio da escola e em outro perto da minha casa. 

Nos — Voce esta gostando da escola? 

Jose — Estou. 
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Nos — Do que voce gosta mais? 

Jose — Gosto de tudo, mais de conta. 

Nos — Voce gostava do Grupo Escolar onde estava? 

Jose — No outro Grupo estudei nem um mes. 

Nos — O que voce aprendia la? 

Jose — Continha, problema, leitura... 

Nos — De desenho voce gosta? 

Jose — Desenho quase nao sei fazer. 

Em outras entrevistas, perguntamos sobre a sua familia. 

Por exemplo: 

Nos — Voce tern uma madrasta, nao tern? 

J ose — Tenho. 

Nos — Voce gosta dela? 

Jose — Eu nao. Ela briga muito com a gente, com o pai, 

comigo e a menina. 

Nos — Que menina? 

Jose — A de 3 anos. 

Nos — Por que ela briga? Voces fazem reinagoes? 

Jose — Nao, ela e ruim mesmo. 

Nos — E com seu pai, por que ela briga? 

Jose — Nao sei. Acho que e muito crianga. Ela da no pai 

e o pai da nela. Porque ela comega bater na menina e o pai 

nao gosta. 

Nos — E em voce ela bate? 

Jose — Ela quer mandar em mim. 

Nos — E seu pai? 

Jose — file menos do que ela. 

Nos — Voce gosta de seu pai? 

Jose — Gosto. 

Todas as informagoes dadas por ele (enderego, condugao 

para a escola, andar so pela cidade, situagao familiar, etc.), fo- 

ram confirmadas pela psicologista e pela professora. Jose res- 

pondeu com seguranga e firmeza a maioria das perguntas e 

quando nao quis responder, esquivou-se com habilidade. Por 

exemplo, quando perguntamos se gostava do Grupo Escolar on- 

de estudava antes e se a madrasta e o pai batiam nele. Entre- 
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tanto, se reage desta forma em um dialogo, muda de atitude 

completamente frente aos testes. Torna-se inseguro e reticenter 

como que duvidando da sua capacidade de responder. 

Foi laconico frente as figuars do teste projetivo C. A. T.^ 

apenas nomeando e descrevendo os animais. Quando insistimos 

em quern eram e o que estavam fazendo, respondia. 

Jose — Sao apenas figuras de bichos. 

Provavelmente o medo de "errar" as resposta, a repressao 

emocional e a natureza infantil do teste (em relagao ao seu m- 

vel mental) contribufram para a dificuldade de projegao de 

seus problemas pessoais. 

Na prova de desenho da figura de Machover, Jose deu as 

seguintes respostas: 

Nos — Desenhe uma pessoa. 

Jose — (Desenhou uma figura de sexo indefinido; sem cor- 

po, apenas cabega, bragos e pernas). 

Nos — Como se chama essa pessoa? 

j0Se — Toninho. (Recusou-se a desenhar outra pessoa do 

sexo feminino, dizendo "eu nao sei"). 

Nos — Quantos anos ele tern? 

Jose — 24 anos. 

Nos — file e casado ou solteiro? 

Jose — Solteiro. 

Nos — Com quern ele mora? 

Jose — Mora com a mae. 

Nos — file tern irmaos? 

Jose — Nao tern irmaos. 

Nos — O que ele faz? 

Jose — Trabalha, e mecanico. 

Nos — O que ele gosta de fazer? 

Jose — (Demora para responder) gosta de trabalhar, de 

namorar... 

Nos — file tern namorada? 

jose — Tern. Chama M. J. (diz o nome). 
ig5s — ^le vai casar com ela? 

Jose — Vai. 
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Nos — files vao ter filhos? 

Jose — Nao. 

Nos — Por que? 

Jose — Porque sim. 

Nos — O que ele nao gosta de fazer? 

Jose — (Demora muito para responder). Nao gosta de es- 

tudar. 

Nos — Por que? 

Jose — Nao sei. 

Nos — (Insistimos na pergunta). 

Jose — Acha diflcil. 

Nos — Do que ele tem medo? 

Jose — Tem medo de ladrao, tem medo de cobra. 

Nos — file ja viu cobra? 

Jose — Ja, em um si'tio. 

Nos — Voce conhece alguem que se chama Toninho? 

Jose — Conhego. 

Nos — O que ele faz? 

Jose — Namora, trabalha... Nao sei o que ele faz. Conhe- 

go porque mora perto de nossa casa, 

Nos — Voce gostaria de ser como ele quando crescer? 

Jose — Gostaria. 

Nos — Quantos anos ele tem? 

Jose — E' mocinho ainda. 

Nos — Voce gosta dele? 

Jose — Gosto. 

Nos — Por que? 

Jose — Porque me trata bem. 

Nos — Voce gosta de estudar? 

Jose — Gosto. 

Nos — O que voce quer ser quando for grande? 

Jose — Ser mecanico. 

Nos — O que voce nao gosta de fazer? 

Jose — Nao sei. 

Nos — Do que voce tem medo? 

Jose — De cobra e ladrao. Vi cobra onde nos morava, em,.. 

<diz a localidade). 
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Nos — Onde fica esse lugar, fica longe? 

Jose — Fica perto do Parana, bem longe. 

Nos — Voce era pequeno? 

Jose — Tinha 8 anos quando vi a cobra pela primeira vez. 

A projegao de Toninho corresponde ao seu tipo ideal, ao 

rapaz como ele quer ser, a qual inclui tragos do Toninho que 

ele conhece e seus proprios. "Mora com a mae", por exemplo, 

e provavelmente uma resposta que corresponde a um seu an- 

seio, ou seja, a vontade de ter uma mae. A desarmonia com 

a madrasta e conseqiiente impossibilidade de ama-la como 

mae e a transferencia do afeto filial para a professora confir- 

mam, a nosso ver, essa impressao. As respostas "nao tern ir- 

maos" e "nao vai ter filhosw, provavelmente correspondem 

tambem a traumas seus, relacionados com esses assuntos. Ad- 

mitindo querer se parecer com Toninho se contradiz apenas 

nas respostas "nao gosta" e "gosta de estudar", a primeira 

atribuida aquele, explicando que ele nao gosta porque "acha 

dificil". Parece ser esta a sua verdade, nao admitida pessoal- 

mente pela nogao de que nao o deve ser. A necessidade de 

carinho e afeto transparece ainda na resposta "porque me tra- 

ta bem", quando perguntado porque gostava de Toninho. E' 

sintomatica a repressao emocional em relagao a figura femi- 

nina, que nao foi desenhada. 

A primeira figura (fig. 3A) a muito custo foi desenhada 

por Jose, o qual repetia "eu nao sei desenhar". Os tragos fa- 

cials, olhos e boca denotam grande timidez. Os bragos e as 

pernas saindo diretamente da cabega, podem ser interpretados 

segundo Machover, como infantilidade ou como necessidade 

de seguranga emocional (explica Machover ser a cabega do 

adulto o orgao mais importante para esta seguranga). As duas 

linhas paralelas que saem da cabega e vao ate os pes, podem 

estar valendo no desenho, pela parte do tronco, o qual na rea- 

lidade nao foi desenhado. fiste tipo de desenho e freqiiente- 

mente encontrado em individuos regressivos, primitivos ou 

desorganizados psiquicamente. Os bragos cafdos ao longo do 

corpo denotam tambem desamparo e inseguranga. A falta de 

maos, a dificuldade no contacto social e os pes fortemente som- 
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breados, agressividade. O tamanho da figura, a colocagao na 

folha de papel e o risco do lapis podem ser interpretados coma 

normais, nao revelando nenhuma tendencia especifica. Se- 

gundo Machover, a colocagao do desenho na folha e o tamanho 

da figura equivalem a colocagao do individuo no meio am- 

biente e ao espago psicologico ocupado por ele nesse mesmo 

meio ambiente. 

Jose foi o unico dos tres a atingir uma etapa de racioci- 

nio no teste de Barbel Inhelder, praticamente equivalente a 

sua idade cronologica. Se no inicio da prova, ele se atrapalhou 

nas respostas, mostrando-se muito confuso e nervoso, logo de- 

pois comegou a dar respostas certas, embora nao explicando a 

razao das mesmas. Sempre incerto quanto a sua capacidade 

de responder, mostrava-se como que receoso em tentar explicar 

o porque das suas opinioes. A etapa de raciocmio atingida por 

ele, corresponde a etapa normal atingida aos 12 anos mais ou 

menos, de idade cronologica. 

Apesar de possuirmos relativamente poucos dados sob re o 

periodo anterior a sua entrada na classe especial, cremos que 

os 6 meses em que ai esteve e onde pudemos, por esse tempo, 

acompanha-lo de perto, assistindo as aulas, observando-o nos 

recreios e entrevistando-o pessoalmente, foram suficientes par 

ra formarmos uma impressao sobre Jose. 

A sua infancia atribulada e frustradora, afastando-o su- 

cessivamente dos entes queridos e os ultimos dois anos, quan- 

do voltando para a companhia do pai, encontrou-o distante e 

inamistoso, acompanhado de uma nova mulher e novos filhos, 

foram sem duvida, traumatizantes. Desadaptado na grande 

cidade, passando praticamente fome em um ambiente de atri- 

tos e rancores, hostil ao maximo a ele, sem escolaridade algu- 

ma por longo tempo, Jose perturbou-se emocionalmente de tal 

forma, que na sua entrada em um Grupo Escolar foi conside- 

rado debil mental. Os seus problemas afetivos nao o deixa- 

vam raciocinar e faziam dele um serio problema de disciplina 

escolar, por sua rebeldia e agressividade. Com os cuidados es- 

peciais da psicologista e da professora, a medida que o tempo 
(surpreendentemente curto para tal efeito) foi passando, Jose 
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comegou a se sentir entre amigos que o estimavam, podendo 

entao relaxar a sua permanente atitude de defesa. E a me- 

dida em que foi se adaptando, sendo aceito e aceitando o am- 

biente escolar, saindo, enfim, da grande tensao nervosa que 

o dominava, foi podendo raciocinar e aprender. 

Alem das informagoes da professora sobre a sua capaci- 

dade de aprendizado, pudemos constatar nas nossas entrevis- 

tas e nos testes, serem as suas respostas e atitudes as de um 

menino arredio (exceto com a profesora e os colegas), inse- 

guro e incerto sobre si mesmo, mas nao as de um debil men- 

tal. As informagoes dadas por ele sao corretas e precisas, re- 

velando nogoes de tempo e distancia impossiveis a um debil 

mental. O seu sentido de orientagao e nogao de idade sao tam- 

bem de um menino de desenvolvimento mental normal. Con- 

trariamente ao primeiro teste para a verificagao do mvel men- 

tal, onde, segundo a propria psicologista, as suas respostas fo- 

ram incorretas devido ao seu estado de forte perturbagao emo- 

cional, no teste de verificagao de nivel mental por nos apli- 

cado algum tempo depois (3 meses) ainda que sob forte ner- 

vosismo, deu respostas corretas. 

Assim, a nosso ver, Jose inicialmente poderia ser classi- 

ficado como um caso de falsa debilidade mental, ou seja, im- 

possibilidade temporaria de raciocinio por disturbios emocio- 

nais. file foi recuperado na classe especial, restando saber se 

na sua volta as classes normals, os efeitos perdurarao; se a sua 

experiencia ai foi decisiva para a sua personalidade ou se no- 

vos ambientes hostis o perturbarao emocionalmente outra vez. 

Enfim, ate que ponto a sua recuperagao foi consolidada nesses 

curtos 6 meses, ficando entretanto essa possibilidade definitiva- 

mente provada. 

Marcus, Rosa e Jose sao, como vimos, bastante represen- 

tatives de tres tipos diferentes de debilidade mental. Apos urns 

entre vista e um teste para a verificagao do nivel mental, apre> 

sentavam em comum um diagnostico inicial que os classificavc 

como debeis mentals. Os tres, nas entrevistas, mostraram gran- 
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de dificuldade de raciocmio e no teste obtiveram resultados pra- 

ticamente iguais: Marcus, Q. I. — 43 (ultimo teste realizado), 

Rosa Q. I. — 40 e Jose Q. I. — 43. Entretanto, em um estudo 

longitudinal, as diferengas apareceram marcantes. As prova- 

veis causas da debilidade, o desenvolvimento de cada um em 

seu meio ambiente e as probabilidades de recuperagao sao dis- 

tintas entre si. Tambem a personalidade resultante muito os 

distingue, fazendo de cada um deles um caso totalmente dife- 

rente do outro, exigindo, portanto, diferentes atengoes. 

Marcus, ao nascer, ja apresentava os sinais que o iriam 

distinguir fisica e psiquicamente das criangas normals: mongo- 

lismo, reagoes motoras deficientes, desenvolvimento geral retar- 

dado. A protegao constante sob todos os aspectos (medico, 

pedagogico, economico, afetivo, etc.) teve efeitos positives em 

muitos sentidos, negatives em alguns e foi nula em outros. 

Hoje Marcus e fisicamente saudavel, de personalidade extra- 

vertida e bem adaptada, mas o mais necessitado de amparo e 

o que apresenta piores perspectivas de futuro desenvolvimen- 

to mental. Segundo as informagoes, Marcus ja nao progride 

no aprendizado, parecendo ter atingido ha algum tempo o seu 

limite maximo nesse sentido. E' preguigoso e manhoso e pra- 

ticamente incapaz de qualquer movimento fora de casa sem 

um acompanhante. Neste aspecto talvez pudesse ainda pro- 

gredir, mas dada a circunstancia da protegao afetiva e econo- 

mica exercida pelos pais, tende a permanecer assim. 

Rosa nasceu aparentemente normal; nenhum sinal fisico 

a distinguia dos demais mas, do segundo ano de vida em dian- 

te, comegou a ser notado o desenvolvimento vagaroso, a difi- 

culdade para aprender e o "mau genio". Segundo as informa- 

goes, apenas mudando de ambiente e com as atengoes especiais 

dispensadas pela sua avo e pela professora particular, ela mos>- 

trou algum progresso. Atualmente, ultrapassadas as suas ex- 

plosdes temperamentais, bastante mais controlada, ainda se 

mostra geniosa e pouco acessivel. Percebe sem duvida, a sua 

dificuldade intelectual, tentando encobri-la. Interessa-se por 

aprender, mas as suas possibilidades nesse sentido sao poucas, 
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dada a sua grande dificuldade de raciocinio, provavelmente de- 

vida a uma causa organica. 

Jose, ao que tudo indica, nao apresentou na infancia, ne- 

nhum sinal de anormalidade. A primeira queixa nesse sen- 

tido, foi a da professora do Grupo Escolar em Sao Paulo (Jose 

com 13 anos e meio, mais ou menos). Infelizmente nada sabe- 

mos do seu desenvolvimento anterior a essa data. Nao sabe- 

mos se Jose sempre apresentou uma tendencia para se deixar 

dominar por excessive nervosismo ou se os problemas emocio- 

nais que tanto o perturbaram tiveram im'cio apos o faleci- 

mento da sua tia, por ocasiao da sua vinda para Sao Paulo. 

Depois de 6 meses de escolaridade especial, Jose pode ser con- 

siderado como totalmente recuperado quanto ao retardamento 

mental, dado o seu atual nivel de raciocinio e capacidade pa- 

ra o aprendizado gragas ao relaxamento da forte tensao emo- 

cional que o envolvia. Mas, como observamos, nao se pode ain- 

da prever se novas situagdes adversas voltarao a perturba-lo e 

ate que ponto, embora os efeitos atuais dos cuidados dispense 

dos, tenham sido surpreendentes e favoregam um prognostico 

otimista. 

Uma comparagao exata das possibilidades de future de- 

senvolvimento mental entre Marcus, Rosa e Jose e impossivel, 

dada a diferenga de idade cronologica entre eles (Marcus tern 

17 anos, Rosa, 13 e Jose, 14). Entretanto, as curvas de desen- 

volvimento mental nos mostram pontos de estabilizagao va- 

riando, segundo os diferentes autores, de 13-14 anos a 19-20 

anos, alem das possiveis deferengas individuals. Assim, os tres 

estariam em situagdes semelhantes, nenhum tendo ainda atin- 

gido o limite teorico maximo. Cremos, portanto, na validade 

dos prognosticos em fungao de seus distintos historicos e ca- 

racteristicas pessoais. 

Nos tres casos uma constante acompanha o desenvolvi- 

mento o estado emocional prejudicando pouco, muito ou total- 

mente o exercicio do raciocinio. Apesar da debilidade mental 

nao incluir necessariamente disturbios emocionais, estes po- 

dem aumentar os seus efeitos ou mesmo produzir uma debi- 

lidade mental temporaria ou permanente, dependendo da sua 
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gravidade. E' provavel pois que uma terapeutica adequada 

nesse sentido produza sempre bons resultados, liberando o ra- 

ciocmio ,de perturbagoes de diferentes causas, para que ele pos- 

sa seguir o seu curso livremente, sem limitagoes estranhas as 

suas proprias. 

O meio ambiente distinto sob todos os aspectos, teve tam- 

bem diferentes influencias. Se no caso de Jose ele foi decisivo 

e no de Rosa perturbava-a bastante, no de Marcus, quanto a 

debilidade mental prbpriamente dita, a influencia nao foi man- 

cante. Sem os cuidados especiais, Marcus provavelmente te- 

ria tido menor desenvolvimento, mas, mesmo com eles, Mar- 

cus progrediu muito pouco. 

O meio ambiente favoravel nos parece, portanto, neces- 

sario, sempre levando a melhores resultados embora a sua agao 

seja delimitada pela natureza do caso especifico. Havendo uma 

causa organica para a debilidade mental, ele ajudara menos ou 

mais, dependendo das caracteristicas em questao; nao havendo 

uma causa organica, sua influencia podera ser total (como cau- 

sa e como fator de recuperagao) . 

As particularidades apresentadas por cada debil mental, fa- 

zem com que sejam necessarias diferentes tecnicas pedagogicas, 

distintas tanto quanto ao modo como quanto ao conteudo do en- 

sino. O temperamento e as aptidoes de cada um, apesar do nl- 

vel de raciocmio semelhante, obrigam a individualizagao de to- 

do o aprendizado. 

No mais, acreditamos serem as historias de vida bastante 

eloqiientes e sugestivas, tomando superfluos os ainda possiveis 

comentarios. Pensamos serem por si proprias, as melhores fon- 

tes de informagoes. 
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SUMARIO 

Foi utilizada neste trabalho a tecnica de estudo denomina- 

da historia de vida ou estudo de caso, a qual fomece uma visao 

longitudinal e ampla do caso em questao. Esta tecnica nos pa- 

receu especialmente adequada ao estudo de debeis mentais da- 

da a pluralidade de manifestaqoes incluidas nessa categoria, ou 

seja, diferentes etiologias, reagoes pessoais, situagoes de vida, 

possiveis prognosticos, etc., havendo portanto necessidade de 

analise aprofundada de caso por caso. 

Selecionamos tres sujeitos representativos de grupos distin- 

tos de debilidade mental: 1) Um mongoloide, tipo especifico de 

debilidade mental, com caracteristicas fisicas e psicologicas; 2) 

Um sujeito de aparencia ffsica normal, nada apresentando de 

anormal nos exames medicos, mas portador de severo indice de 

retardamento mental; 3) Um sujeito de aparencia fisica e exa- 

mes medicos normais, impossibilitado de bem raciocinar por 

forte tensao emocional. 

O material colhido fomece-nos um panorama das caracte- 

risticas de cada um, seu desenvolvimento e possibilidades futu- 

ras. Fornece-nos ainda a possibilidade de estudo de um trata- 
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mento especial individual face as reagoes pessoais, diferentes 

em cada case. 

SUMMARY 

In this investigation we have used the case study method 

for the analysis of three cases of different types of mental 

defficiency. As each case has special characteristics — different 

etiologies, personal reactions, life situations, different prognos- 

tics, etc. — this method was specially recommended for its 

broad and rich approach in individual studies. 

We have chosen the following subjects: 1.°) A case of 

mongolism, a specific type of mental defficiency well charac- 

terized physically and psychologically; 2.°) A subject with nor- 

mal physical appearance and normal medical examinations but 

presenting a severe grade of mental defficiency; 3.°) A subject 

with normal physical appearance and normal medical exami^ 

nations unable to use its intelligence to its full extent because 

of a strong emotional disturbance. 

The observations gathered by this method have given us 

a wide picture of each subject including its gast development 

and a key to its future possibilites. Based in the same informa- 

tions we can also think of a special treatment, education and 

environmental changes for each one. 

RESUME' 

Dans cette recherche nous avons employe la technique ap- 

pele histoire de vie, laquelle nous offre un panorama tres large 

du fait envisage. Etant donne la grande variete de situations 

qui en general sont soumises a la categorie de debilite mentale 

(differentes etiologies, reations personnelles, situations de vie, 

etc.), nous avons senti le besoin d'une analyse approfondie de 

chaque cas en particulier. 

Nous avons choisi trois sujets representant trois differents 

groupes de debilite mentale. Le premier etait un mongoloide 

caracterise physiquement et psychologiquement, le second qui 

avait un aspect physique norma let avait reussi tous les exa- 
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mens medicaux recommendes, presentait neanmoins un index 

tres fort de debilite mentale et le troisieme avait aussi une ap- 

parence normale et avait reussi les examens medicaux, mais 

etait empeche de raisonner par une tension emotionelle tres 

forte. 

Le materiel recueilli nous offre un cadre des principales 

caracteristiques de chacun, leur developpement et possibilites 

futures. II nous livre encore I'occasion d'etudier le traitement 

qui et convenable dans chaque cas. 
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