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ERRATA 

A pag. 110 acrescentar ao grafico 
no canto superior esquerdo: Ar, Vazio ou nada, Luz, Saida do cosmos, 
no canto superior direito: Fogo, Ponto elevado, Objetivo, Fim, Marte. 
no centro da parte superior: Espirito, Supra-sensivel, Dlvino, Cons- 

ciente. 
no canto inferior esquerdo: Agua, Inicio, Nascimento, Origem. 
no canto inferior direito: Terra, Inferno, Queda, O demomaco. 
no centro da parte inferior: Materia, Nao consciente, Incansciente co- 

letivo. 
no lado direito: Pai, Futuro, Extraversao. 
no lado esquerdo: Mae, Passado, Introversao. 

A pag. Ill acrescentar, antes do grafico 
2) A simbologia do Espago Vivido, de Arthus (apud Muchielli, 19S0, 

pg. 213-246), resumida em Mabille (1950, pg. 67): 

Na tabela XX onde esta 77, leia-se 75 + 76 e onde esta 78, leia-se 77. 





APRESENTACAO 

O presente trabalho, que se publica como o Boletim n.0 7 da 
Cadeira de Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras da Universidade de Sao Paulo, constituiu tese com a qual 
nossa colaboradora, Odette Lourengao van Kolck, se apresentou ao 
doutoramento, em outubro de 1963, alcangando aprovagao com dis- 
tingao. 

O atraso desta publicagao definitiva se deve ao fato de os origi- 
nals terem permanecido na Grafica da Faculdade aguardando, entre 
outros trabalhos, sua vez para irem ao prelo. Conserva, assim, as 
mesmas feigoes que teve originalmente como tese de doutoramento. 

Em nosso meio, estudos serios e sistematicos como o presente, vi- 
sando a analise de tecnicas destinadas ao exame psicologico, mesmo 
daquelas de emprego mais generalizado, ainda sao, infelizmente, 
muito raros. Por isso, e de se louvar o esforgo representado por esta 
contribuigao: um minucioso e bem fundamentado estudo sobre uma 
tecnica para a exploragao da personalidade — o desenho da figura 
humana. 

A aplicagao desse instrumento psicologico a cerca de 500 ado- 
lescentes de ambos os sexos, forneceu dados que foram analisados 
inicialmente segundo uma escala composta de mais de 280 itens e, 
apos tabulagoes segundo criterios diversos, permitiram, igualmente, 
o estudo das variaveis idade, sexo do autor e sexo da figura, bem co- 
mo a verificagao dos tragos comuns e nao comuns para o grupo de 
adolescentes, sujeitos da investigagao. 

IS de observar, entretanto, que a tese nao se limita ao estudo 
cuidadoso de amostras de adolescentes brasileiros atraves da tecnica 
do desenho da figura humana, mas representa principalmente impor- 
tante subsidio para melhor conhecimento dessa tecnica psicologica 
em si mesma, de suas possibilidades e limitagoes e da caracterizagao 
das cautelas que devem ser tomadas por parte do psicologo que a 
utiliza na exploragao da personalidade. 

O trabalho foi executado com zelo, paciencia e segura base teori- 
ca, qualidades que se notam nao apenas como decorrencia da meto- 
dologia empregada e das miiltiplas abordagens realizadas, mas tam- 
bem atraves da exaustiva analise comparativa dos resultados a luz 
da literatura especializada, o que elevou a bibliografia consultada a 
mais de 600 referencias, a maioria das quais sobre o desenho em 
Psicologia ou, especificamente, sobre o desenho da figura humana. 

6, pois, com especial satisfagao que apresentamos este traba- 
lho de Odette Lourengao van Kolck, destinado a ter ampla reper- 
cussao nos meios psicologicos, especialmente entre os psicologos que 
buscam solida fundamentagao para as tecnicas que empregam na sua 
atividade profissional. 

ARRIGO LEONARDO ANGELINI 
Sao Paulo, novembro de 1966. 
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P R E F A C I O 

Vem de longe nosso interesse pelo estudo da personalida- 

de atraves das tecnicas projetivas, e em especial, da de Ma- 

chover — Desenho da Figura Humana. 

Desde o curso de Especializa^ao em Psicologia Educacio- 

nal, terminado em 1948, esse interesse foi se definindo e ga- 

nhando corpo. A experiencia do Curso de Psicologia Clinica, 

realizado alguns anos depois, firmou uma orientagao que con- 

tactos posteriores com a autora da prova sedimentaram e fun- 

damentaram de maneira mais segura. 

As atividades docentes e de pesquisa exercidas na Cadei- 

ra de Psicologia Educacional permitiram maior desenvolvi- 

mento nessa linha, acentuado ainda pela atuagao pratica a 

frente do Setor de Psicotecnica da Escola de Policia, onde nos 

processos de selegao, dentre as tecnicas projetivas incluidas, 

conta-se a do DAP.; e pela participagao em trabalhos parti- 

culares de estudos de caso para diagnostico diferencial ou para 

orientagao profissional e vital. 

Atualmente o regime de dedicagao plena a docencia e a pes- 

quisa, levando-nos ao afastamento das duas ultimas atividades 

mencionadas, permitiu, no exercicio de nossas fun^oes como as- 

sistente de Psicologia Educacional, a concretizagao da tese de 

doutoramento. 

Aqui esta a fase final de um trabalho que vem se conca- 

tenando ha longos anos: desde a defini^ao do interesse, a bus- 

ca da bibliografia especializada e os contactos com os espe- 

cialistas, ate o planejamento da pesquisa e a execugao da mes- 

ma, possibilitada nos ultimos tres anos. 

♦ 

O presente trabalho aparece, nos capitulos qu-? se seguem, 

apresentado em quatro partes. 
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cionados no capitulo anterior, tambem se tenham dedicado a 

essa tarefa. 

Na simplicidade da solidtagao — desenho de uma pessoa, 

e a seguir desenho de outra do sexo oposto — esta grande 

parte do que nos levou a considerar o D.A.P. o exemplo da 

utiliza^ao do desenho da figura humana como tecnica proje- 

tiva. O teste de Machover compreende, alem dos desenhos 

mendonados, a solidta^ao de historias sobre os mesmos, his- 

torias essas que podem ser contadas como respostas a um ques- 

tionario. Esta parte, porem, pode ser considerada complemen- 

tar, e o estudo da projegao evidenciada nos desenhos chega a 

ser suficiente, principal men te quando a tecnica e usada ao la- 

do de outras, em um estudo de caso — situagao que e a desejavel 

em qualquer diagnostico. 

O uso do desenho da figura humana como vefculo de pro- 

jeqao e que nos interessa abordar neste trabalho. Devemos de 

im'cio, focalizar que o significado psicologico desse fato tern 

suas bases no conceito de imagem corporal. O individuo ao 

atender a solicitagao — "desenhe uma pessoa" — lanQa sobre o 

papel a imagem corporal que possui e que se torna veiculo de 

expressao de sua personalidade. 

For imagem corporal, Schilder (1958) entende: "aquela 

representagao que formamos mentalmente de nosso proprio cor- 

po, isto e, a forma em que ele nos aparece". E mais adiante 

acrescenta: Me a imagem tridimensional que todo mundo tern 

de si mesmo"; ..."pode ser chamada tambem esquema corpo- 

ral, ou modelo postural do corpo";... "embora provenha dos 

sentidos, nao e mera percepgao; ha nela, quadros e represen- 

tagao mentals, porem tao pouco e simples representagao"; en- 

voi ve aspectos de "catexe" corporal: tern intimas relagoes com 

os movimentos ou motilidade em geral; assim como tambem se 

relaciona com o modelo postural dos outros. E talvez contenha 

muito mais do que a pessoa conscientemente saiba acerca de 

seu proprio corpo. 

Essa formulagao inicial de Schilder, revista por Fisher e 

Cleveland (1957) se resume em: "sistema de ideias e senti- 

mentos que o individuo tern de sua estrutura fisica". Ou mais 
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extensamente, em outra obra (Fisher e Cleveland, 1958, pag. 

X): "Imagem corporal e um termo que se refere ao corpo co- 

mo experiencia psicologica e focaliza as atitudes e sentimen- 

tos do individuo para com o seu proprio corpo. Diz respeito 

as experiencias subjetivas com o corpo e a maneira em que 

foram organizadas tais experiencias". Hunter e Weber (1960, 

pag. 3 escrevem: "as pessoas tern uma imagem conceitual do 

corpo que e tanto consciente como inconsciente; muito dessa 

imagem esta apoiada na percepgao visual da conformaqao do 

proprio corpo; aspectos inconscientes de uma imagem corpo- 

ral podem ser importantes desde que sejam emocionalmente 

orientados". 

Numerosos estudos sao encontrados sobre o tema, princi- 

palmente nos E.U.A. Partamos de Murphy (1947), que ana- 

lisa a origem do eu na primeira infancia, com base nas primi- 

tivas imagens corporais, simples esquematizagoes que vao pro- 

gressivamente se ampliando e desenvolvendo, a medida que au- 

menta a experiencia da crianga com o proprio corpo e com o 

meio exterior. As frustragoes e as dores, assim como as satis- 

fagoes que o recem-nascido val experimentando, vao possibi- 

litando a configuragao de uma imagem do proprio corpo cada 

vez menos indefinida e vaga. E ao mesmo tempo, a percepgao 

no ambiente que o rodeia, de figuras que se destacam em um 

fundo, cada vez de modo mais precise, permite a diferenciagao 

e individualizagao crescente. Assim, a medida que a crianga 

se percebe, tern percepgao das formas corporais, sons, etc. no 

mundo exterior. Como a figura da mae e aquela que mais 

consistentemente esta no ambito perceptual da crianga, tem-se 

motivo para acreditar que as "imagens mais precoces do eu 

sao baseadas em grande medida na imagem materna, parcial- 

mente por causa do importante papel que essa imagem ocupa 

na experiencia da crianga e parcialmente porque ela inclui uma 

face, que e o que falta na visao da crianga de sua propria 

imagem, ate que possa ela ver-se no espelho e integrar a pro- 

pria face com o resto do corpo". (Murphy, 1947, pag. 481). 

A evolugao do eu, acompanhando o desenvolvimento da 

imagem corporal, vai se processando durante a infancia e ado- 
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lescencia, predominantemente, mas nao cessa durante toda a 

vida da pessoa. A imagem corporal esta sempre em evolu^ao, 

funcionando como urn ponto de apoio para o conceito mais in- 

clusive do eu. 

Varios pesquisadores se preocuparam com a relagao da 

imagem corporal com inumeras outras variaveis. Fisher e 

Cleveland (1956) por exemplo, interessados na natureza dos 

limites do corpo como um aspecto da imagem corporal, con- 

cluem que os "individuos diferem no grau em que concebem 

os limites do corpo como compactas barreiras defensivas. Al- 

guns individuos concebem o exterior de seu corpo como uma 

parede impermeavel, enquanto outros o veem como permea- 

vel e facilmente penetravel". Elaboram, entao, esses autores 

uma medida para essa dimensao da imagem corporal, derivan- 

do-a do Rorschach e denominando-a "barrier score". Ela mos- 

traria em que medida os limites externos da imagem corporal 

servem inconscientemente como barreira defensiva das amea- 

gas do exterior e dos impulsos hostis e perturbadores do in- 

terior. Aplicando essa medida a varios aspectos especificos, 

Fisher e Cleveland (1955) encontram que pacientes com sin- 

tomas psicossomaticos envolvendo os limites exterflores do 

corpo (pele e musculatura estriada) sao significantemente 

mais propensos a conceber os limites corporais como barrei- 

ras impermeaveis que os pacientes cujos sintomas envolvem 

o interior do corpo. Portanto: os caracteristicos da imagem 

corporal desempenham significante papel na escolha interior 

versus exterior dos sintomas psicossomaticos. Em pacientes 

com poliomielite, Fisher, Cleveland e Ware (1957, pag. 93) 

concluem: "aparentemente, individuos que concebem os limi- 

tes de seu corpo como possuindo qualidades defensivas como 

as de uma barreira ou armadura sao significantemente mais 

capazes de se adaptarem as circunstancias que rodeiam as per- 

das fisicas, que aqueles cujo conceito corporal nao possui esses 

aspectos". Em individuos normais (Fisher e Cleveland, 1956, 

pags. 35-36) tambem o indice de imagem corporal manifesta um 

padrao consistente e significative de relagoes com outras va- 

riaveis psicologicas: aqueles que "visualizam seus limites como 
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compactos e blindados manifestam um nivel de aspiragao mais 

alto, maior impulse para a auto-expressao e maior motivagao 

para avangos competitivos do eu, que as pessoas com permea- 

veis limites da imagem corporal. O individuo blindado dedi- 

ca-se a estabelecer-se agressivamente no mundo como uma en- 

tidade distinta; quer que sua identidade seja claramente dife- 

renciada da dos outros e trabalha arduamente para isso". Po- 

de-se pensar que sua atitude para com as tarefas e sua habili- 

dade de tolerar tensoes sejam caracteristicamente diferentes, 

assim como a de expressar a colera mais exteriormente que in- 

teriormente. As pesquisas desses autores apoiam estas hipo- 

teses. (Fisher e Cleveland, 1956). 

Todos esses estudos focalizam a importante influencia que 

a imagem corporal de um individuo exerce sobre seu compor- 

tamento. Quanto mais definidos os limites da imagem corpo- 

ral de uma pessoa, tanto maior sua capacidade de entrar em 

contactos intimos e expressivos. Baseado nisso pode-se espe- 

rar que tais pessoas darao evidencia de maior interesse e ex- 

pressividade sexual, que os sujeitos de limites indefinidos; o 

que e comprovado por pesquisas de Fisher e Cleveland (1958a). 

A relagao entre a imagem corporal e o padrao de reativi- 

dade fisiologica foi mais investigada por Fisher so (1959, 1960, 

1960a e 1961), ou com outro colaborador (Fisher e Cleveland, 

1958; Fisher e Ambrose, 1958; Fisher e Fisher, 1959), permi- 

tindo-se chegar a conclusao de que as atitudes do individuo 

para com os varios setores do seu corpo podem influenciar a 

reatividade fisiologica desses setores. Foi demonstrado que 

essa afirmagao se aplica a relativa reatividade do exterior ver- 

sus interior do corpo; do lado direito versus lado esquerdo do 

corpo; da area da cabega versus area nao cabega; da frente do 

corpo versus costas. P6de-se tambem concluir que "as relagoes: 

imagem corporal-reatividade corporal encontradas em adultos 

sao o fruto final de um anterior processo de desenvolvimento, 

com aspectos previsiveis". (Fisher, S. e Fisher, R. L., 1959, 

pag. 401). 

Eigembrode e Shipmann (1960), entretanto, investigando 

a medida em que o "barrier score" diferenciaria pacientes 
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com doengas psicossomaticas internas e externas, nao chega- 

ram a diferengas estatisticamente significantes, concluindo que 

esse "score" so podera ser um instrumento de medida eficiente 

quando ambigiiidades da teoria forem esclareddas. 

Estamos, pois, em campo controvertido de pesquisa, o que 

e acentuado por Mac Connell e Dasten (1961, pag. 455) ao con- 

cluirem; "atitudes para com a gravides parecem ser significan- 

temente relacionadas a maneira com que a mulher aprecia o 

proprio corpo e ao grau de invulnerabilidade dos limites da 

imagem corporal, como refletida nos "barrier scores". 

Outro conjunto de estudos se refere ao aspecto da "cate- 

xe" corporal ("body cathexis"). Jourard e Secord (1953, 1954, 

1955 e 1955a) escrevem: e nossa tese que "as atitudes do indi- 

viduo para com seu corpo sao de crucial importancia para uma 

teoria compreensiva da personalidade; pequena atengao, po- 

rem, tern sido dada a este assunto pelos psicologos. Os presen- 

tes trabalhos se referem a uma variedade desta atitude, isto 

e, a catexe corporal. Ela significa o grau de sentimento de sa- 

tisfagao ou insatisfagao com as varias partes e processes do 

corpo. Se essa variavel ("body cathexis") e importante para 

a teoria da personalidade, e necessario demonstrar sua relagao 

com outras variaveis que sao reconhecidas como significantes. 

For razoes que nao cabe discutir aqui, catexe corporal e consi- 

derada integralmente relacionada com o auto-conceito, embora 

identificaveis como aspectos separaveis". Na primeira pesqui- 

sa (1953) concluem: 1) sentimentos a respeito do corpo sao 

proporcionais aos sentimentos sobre o eu; 2) baixa catexe cor- 

poral e associada com ansiedades sob a forma de preocupagao 

auti'stica indevida com dor, doenga ou danos corporais; 3) bai- 

xa catexe corporal e associada com sentimentos de inseguran- 

ga envoivendo o eu. 

Das outras pesquisas afirmam: O tamanho do corpo e um 

determinante importante da catexe pelo corpo. No sexo mas- 

culino, o tamanho grande aparece correlacionado com catexe 

positiva (portanto, e aparentemente uma qualidade desejada 

entre os homens), enquanto no sexo feminino, com excegao do 

busto, o tamanho pequeno parece ser desejavel. 
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A catexe corporal, isto e, o grau dos sentimentos de um in^ 

dividuo para com o proprio corpo, em suas relagoes com a ca- 

texe do eu ("self cathexis") foi pesquisada tambem por John- 

son (1956) com as seguintes conclusoes: 1) e comprovada a re- 

lagao significante entre catexe corporal e catexe do eu; 2) 

atitudes para com o corpo e atitudes para com o eu sao estaveis 

por um penodo de tempo; 3) ha correlagao inversa moderada 

entre atitude para com o corpo e o numero de sintomas soma- 

ticos relatados: mulheres apresentaram catexe corporal mats 

baixa que os homens e relataram um maior numero de sinto- 

mas (e possivel que a importancia social do corpo feminino 

torne as mulheres mais cn'ticas a respeito do proprio corpo e 

mais preocupadas com sua aparencia e funcionamento). 

Dillon (1962 e 1962a), pesquisando no campo da imagem 

corporal, elaborou um instrumento para medir diretamente o 

tamanho do corpo percebido, a fim de por a prova conclusoes 

de Werner Wapner e Comalli (1957). Relataram estes autores 

que seus sujeitos super-estimaram o tamanho de suas cabegas 

porque nao puderam claramente separa-las do que as circunda- 

va, isto e, a falta de limites claros entre a percepgao da cabega 

e da circunvizinhanga levou a uma super-estimagao da primei- 

ra. Esta indefinigao de limites pode ser estendida para o cor- 

po todo; os limites entre o corpo e aquilo que o rodeia podem 

ser entendidos como uma faixa e nao uma linha de separagao; 

e isto leva a erros na avaliagao das dimensoes do proprio cor- 

po. Com base em suas pesquisas Dillon concorda com estas 

afirmagoes. 

Cleveland (1960) em pesquisa relacionada a esse problema, 

conclui; "os resultados indicam que os esquizofrenicos sofrem 

uma perda na precisao da imagem corporal o que da em re- 

sultado o conceito do proprio corpo como um balao ou algo 

cheio de ar" (pag. 304). 

Bender e Keeler (1952) ja haviam estudado a formagao 

da imagem corporal em criangas esquizofrenicas, usando os de- 

senhos da figura humana, com a conclusao de que elas "mos- 

tram, em particular, uma dificuldade em determinar a peri- 

feria do proprio corpo ou os limites de sua personalidade ou li- 
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mites do eu ("ego boundaries"). Ha uma indefinigao e con- 

fusao da zona entre o proprio corpo e o mundo exterior". Acres- 

centam terem notado, especialmente que: "os orificios do cor- 

po foram acentuados e deslocados e os limites do corpo rece- 

beram tratamento inadequado" nos desenhos das criangas es- 

tudadas. 

Montague (1956, pag. 372) escreve a esse respeito: "nao e 

surpreendente que o objeto (ou tema) mais freqiientemente 

desenhado seja a forma humana, pois as criangas esquizofre- 

nicas estao continuamente empenhadas em esforgo para ex- 

perimentar ativamente os problemas concernentes ao desen- 

volvimento profundamente perturbado de suas proprias ima- 

gens corporais". 

A necessidade de estabelecer limites bem definidos da 

imagem corporal tern sido considerada preludio para uma re- 

organizagao total do ego. Muitos programas de tratamento 

incluindo fisioterapia, hidroterap^a, e cosmeticos, tern bus- 

cado implicitamente reforgar a periferia do corpo do pacien- 

te, atraves da maxima estimulagao dessa area. Reich (1957) 

em outra linha de agao, tambem acentua a importancia de re- 

forgar os limites corporais no tratamento da esquizofrenia e 

de serias neuroses. 

A respeito de como a imagem corporal se proj eta no de- 

senho da figura humana, escreve Machover (1956, pag. 349): 

"Quando alguem se dispoe a desenhar uma pessoa deve, ne- 

cessariamente, referir-se a todas as imagens de si proprio e 

de outras pessoas que povoam sua mente. Desde que a orga- 

nizagao do eu em termos de foco central e atitudes e essencial- 

mente seletiva, isto e, desde que e um produto de experien- 

cias, identificagoes, projegoes e introjegoes, segue-se, natural- 

mente, que a imagem composta que constitui a figura dese- 

nhada esta intimamente ligada ao eu em todas suas ramifica- 

<j6es. Constituem uma legiao o numero de pessoas individual- 

mente conhecidas por nos, e no processo de criagao da figura 

humana, alguns determinantes conscientes e outros subcons- 

cientes estao trabalhando para nos levar a uma representa- 

^ao do corpo fluentemente unida. Determinantes morfologi- 
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cos e de idade e sexo constituem as fontes mais gerais das 

quais obtemos aspectos pertinentes a nos mesmos. Imagens 

de estereotipos culturais e sociais contribuem tambem para 

a nossa concepgao de uma pessoa... E, combinando com elas, 

as imagens decorrentes de nossa propria e privada experien- 

cia, unica para nos mesmos. Todas essas imagens se entre- 

meiam ou se incorporam para produzir a complexa e sutil 

projegao do eu. Em um nivel mais inconsciente sao adiciona- 

dos os simbolos que tern significado universal". 

A medida em que isso realmente se passa, e discutida 

por bom numero de pesquisadores. Silverstein e Robinson 

(1956 e 1961), por exemplo, procurando testar a suposigao 

basica do desenho da figura — representagao da imagem cor- 

poral do sujeito — pesquisam com criangas afetadas por po- 

liomielite cronica e a seguir com outras sem a doenga e che- 

gam a resultados negatives. Ja Pellerin, Duche e Horinson 

(1960) em seu trabalho com criangas hospitalizadas para in- 

tervengoes cirurgicas, concluem a pag. 469, que os desenhos, 

entre os quais o da figura humana, dao, "uma expressao viva 

e plastica dos estados ligados as insuficiencias e mas forma- 

goes, ao mesmo tempo que representam as modificagoes que 

se produziram na cinestesia e no psiquismo em seguida a in- 

tervengao cirurgica". Bodwin e Bruck (1960) encontram que 

o DAP e uma medida valida do auto-conceito; Kamano (1960) 

conclui que os dados de sua pesquisa apoiam a hipotese de 

que os desenhos da figura humana representam a percepgao 

de si mesmo por parte do desenhista. 

A pesquisa da questao — e o desenho da figura humana 

sensivel a mudangas na imagem corporal como fruto da ida- 

de? — fornece outra serie de dados para o problema do valor 

do DAP. Lakin (1956) estudando desenhos de criangas insti- 

tucionalizadas e criangas normais conclui que os dados per- 

mitem afirmar a validade da proposigao de que as variaveis 

centrais do conceito do eu e da imagem corporal sao refletidas 

no desenho da figura humana. Na mesma diregao Lorge, Tuck- 

man e Dunn (1958, pag. 56), comparand© figuras humanas de- 

senhadas por adultos jovens e mais velhos, chegam aos seguin- 



— 28 — 

tes resultados: contrastando com os desenhos dos mais j ovens, 

os das pessoas mais velhas "sao caracterizados pela falta de in- 

tegragao e nao completamento, falta de proporgao, planura (fal- 

ta de tri-dimensao), bizarrice, evidencia de coordenagao mo- 

tora inadequada, e dificuldade na identificagao do sexo". E 

concluem que os dados "apoiam a hipotese de que os desenhos 

das pessoas mais velhas mostram crescente perda da integri- 

dade". Reconhecem, porem, que a amostra usada nao e repre- 

sentativa dos adultos jovens e mais velhos da populagao. 

Outros pesquisadores focalizam o problema sob outro an- 

gulo: o da influencia da habilidade artistica. Whitmyre (1953), 

estudando desenhos de pacientes psiquiatricos e veteranos "nor- 

mais", conclui, a pag. 424: "parecem indicar realizagao artis- 

tica e nao mostrar qualquer relagao consistente com o m'vel de 

ajustamento pessoal". Mas, Bieliauskas e Bristow (1959) com 

estudantes do "college" chegam a conclusao, a pag. 59, de que 

"o treino artistico nao interfere com a projegao da persona- 

lidade no desenho". 

O estudo critico do DAP se enriquece ainda de outros tra- 

balhos. Holtzman (1952, pag. 148) escreve: "uma analise in- 

tensiva dos caracteristicos dos desenhos (DAP de estudan- 

tes do "college"), usando 12 juizes treinados, em uma serie de 

experimentos, para examinar certas medidas objetivas, reve- 

lou ausencia de variagoes que pudessem ser atribuidas a per- 

sonalidade, sexo ou aparencia fisica do examinador. Diferen- 

gas altamente significantes encontradas podem ser atribuidas 

ao sexo do sujeito que se submeteu ao teste". 

Aplicando o DAP e o Teste Viso Motor de Bender, alem 

do "Metropolitan Achievement Test", em criangas no inicio 

da escola primaria, Koppitz e outros (1959) concluem que am- 

bos os testes podem predizer a realizagao do primeiro grau da 

escola elementar, mas que esse poder aumenta quando sao usa- 

dos juntos. Koppitz (1960) pesquisa o efeito da atitude dos 

professores (rigidos e autoritarios versus permissivos e bran- 

dos) na realizagao, de criangas do primeiro ano primario, no 

Bender e no DAP. Encontra que: as realizagoes quando ava- 

liadas em termos de testes de desenvolvimento nao sao signifi- 
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cantemente influenciadas pelas atitudes do professor, mas quan- 

do analisadas em fungao de aspectos emocionais parecem re- 

fletir as atitudes dos professores. Tolor e Tolor (1955 e 1955a) 

encontram que professores e psicologos foram capazes de dis- 

criminar criangas do curso elementar em fungao da popula- 

ridade maior ou menor de cada uma, atraves da analise dos 

desenhos da figura humana. Gunsburg (1955) tomando os 

DAP de um debil mental, no curso de um estudo complete 

do caso, verificou que marcadas mudangas qualitativas na con- 

cepgao estereotipada da figura humana podem ser considera- 

das expressao inconsciente da vida emocional do paciente. E 

afirma que um investigador deve ser extremamente cuidado- 

so ao aceitar desenhos como estimativa da inteligencia, pois 

eles sao muito vulneraveis ao efeito de disturbios emocionais. 

Nichols e Strumpfer (1962) poem em duvida a validade 

do DAP, porem, insistem na necessidade de maiores investi- 

gagoes. Swensen (1957) em extensiva pesquisa na literatura 

a respeito do desenho da figura humana, encontrou certa con- 

firmagao de algumas hipoteses de Machover em relagao a ten- 

dencias de grupo, mas pequenas evidencias do valor do DAP 

para diagnosticos individuals. Conclui, porem, que o DAP po- 

de ser usadc como um recurso para uma classificagao rudi- 

mentar e ccmo um indicador grosseiro do nivel de ajustamen- 

to. Stoltz e Coltharp (1961) concluem de pesquisas com de- 

senhos (DAP) de criangas do quarto grau escolar: "os psico- 

logos foram capazes de predizer a inteligencia a um grau esta- 

tisticamente significante, mas incapazes de predizer ajusta- 

mento social ou emocional" (pag. 45). Mas ja Arbit e outros 

(1959, pag. 327) apontaram que "muitas vezes os julgamentos 

demandados nas pesquisas diferem daqueles empregados no 

uso clfnico, e que maiores relagoes devem ser buscadas entre 

os dois, se se quiser avaliar propriamente a tecnica". E afir- 

mam que os dados de sua pesquisa apoiam o argumento de 

que a integragao da personalidade, como variavel "universal" 

pode ser avaliada atraves do DAP. Apontam em seu abono, 

o estudo de Abbee e Hamlin (1949) em que as classificagoes 

de ajustamento, feitas pelos clmicos correlacionaram signifi- 
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cantemente com os mveis de ajustamento pessoal avaliados 

nos desenhos das figuras humanas. 

Blum (1954) conclui: "a tecnica de Machover, DAP, apre- 

senta validade altamente questionavel mas prova nao ser pior 

que qualquer dos outros procedimentos de avaliagao da per- 

sonalidade" (pag. 125). 

Como vemos, as pesquisas sobre o valor do DAP chegam 

a resultados nem sempre concordantes. Da confrontagao fei- 

ta, entretanto, podemos concluir que a tecnica de Machover 

sofre restrigoes que se aplicam com igual razao a outros pro- 

cedimentos de avaliagao da personalidade, o que nao a inva- 

lida como tal. Reconhecemos que se fazem necessarias maio- 

res investigagoes, mas os dados ja disponiveis nos permitem 

considera-la uma tecnica merecedora de atengao. 

Com a pesquisa que passaremos a relatar esperamos con- 

tribuir para melhor uso da prova. Nao nos propomos a in- 

vestigar sua validade, mas chegaremos a alguns dados para a 

validagao de conteiido e de constructo, assim como traremos 

elementos para melhorar a precisao. 

Tendo-se em mira as serias dificuldades metodologicas 

para a determinagao da precisao e da validade das tecnicas 

de estudo da personalidade, e, em especial, a das projetivas, 

parece-nos que, apesar de modesta, esta sera uma contribui- 

gao para determinar o valor do DAP como procedimento de 

medida psicologica. 



SEGUNDA PARTE 

PLANEJAMENTO E EXECUgAO DA PESQUISA 

A — A PESQUISA 

B — RESULTADOS 





A — A PESQUISA 

I — Objetivos 

Das consideragoes expendidas nas paginas anteriores, res- 

salta a importancia que assume para nos o Desenho da Figura 

Humana como tecnica de exploragao da personalidade. 

De origem norte-americana, essa tecnica vem sendo em- 

pregada em nosso meio desde alguns anos. Temos conhecimen- 

to de alguns trabalhos que buscaram determinar criterios pa- 

ra o seu uso em situagoes especificas ,como o diagnostico di- 

ferencial (Freitas Junior, 1956, 1957 e 1958; Arruda, 1957 e 

1958); de um que apresenta os resultados do estudo de um ca- 

so patologico (Mattos Saldanha e Prolla, 1961) e outro que pro- 

cura verificar o significado psicologico do desenho da figura 

humana em criangas debeis (M. J. de Carvalho, 1960); e por 

ultimo de dois outros que focalizam a expressao grafica de um 

trago psicologico determinado no DAP (Zausmer, 1961; Lou- 

rengao van Kolck, 1961). 

Freitas Jr. (1956, 1957 e 1958), aplicando o DAP a um 

grupo de adultos, de idades de 18 a 30 anos, examinados si- 

multaneamente por outros testes e selecionados do ponto de 

vista medico-psiquiatrico como normais, neuroticos ou depri- 

midos, e a grupos de doentes psiquiatricos com indiscutiveis 

sinais de deterioragao (dementes organicos, esquizofrenicos e 

epileticos), chegou a estabelecer um "escore" de deterioragao 

para uso em exames psicotecnicos. fisse "escore" serviria pa- 

ra uma identificagao rapida e naturalmente "grosseira" dos 

casos indiscutivelmente anormais. Relata o autor haver des- 

prezado tudo o que pudesse levar a impressoes vagas ou a 

diagnosticos impregnados de subjetivismo, e afastado os as- 

pectos projetivos do teste, para abordar apenas as distorgoes 

ou deterioragoes da praxia construtiva, no sentido de Kleist, 
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distorgoes essas que anunciam, precocemente, processes dete- 

riorativos e marcham paralelas a estes, de um modo absoluta- 

mente objetivo. fisse "escore", antes de elaborado em sua for- 

ma final, foi comparado com respostas a um questionario su- 

mario e outras provas, atraves de estudos de correlagao. Uma 

vez definido o "escore", o estudo prosseguiu no sentido da de- 

terminagao das medias nos grupos de normals e nos de anor- 

mais, chegando-se a diferengas estatisticamente significantes. 

O "escore" foi sintetizado em uma folha mimeografada em que 

aparecem, esquematizadas, as representagoes graficas dos si- 

nais e seus respectivos valores. A soma de todos os pontos al- 

cangados por um desenho medira a deterioragao: quanto mais 

alta a nota, tanto mais dispraxico o desenho. Comenta ainda o 

autor que a experiencia com o "escore", no exame de motoris- 

tas, tern demonstrado eficiencia. 

As pesquisas de Arruda (1957 e 1958) tambem se voltam 

para a determinagao de criterios para diagnostico diferencial, 

restritos, porem, a esquizofrenia e baseados no uso de uma tec- 

nica apenas aproximada a de Machover. Um grupo de normals 

e outro de esquizofrenicos foram solicitados a desenhar uma 

figura humana e o proprio corpo; a seguir, pediu-se-lhes que 

respondessem a um questionario, previamente elaborado. As 

produgoes de dez outros enfermos (epileticos, melancolicos e 

organicos) tambem foram analisadas. Afirmamdo que verifi- 

cara nao ser o desenho da figura humana e do proprio corpo 

decisive para o diagnostico da esquizofrenia, chegou, entretan- 

to, o autor a estabelecer uma serie de tragos tipicos do desenho 

de esquizofrenicos. Comenta que alguns desses tragos, a des- 

peito da reduzida freqiiencia com que se apresentaram, sao qua- 

se patognomicos da esquizofrenia. O pequeno grupo de outros 

enfermos mostrou-se mais rico em seus desenhos mas nao se 

constituiu em objeto de estudo estatistico por seu reduzido nu- 

mero. 

No segundo con junto de trabalhos brasileiros, citado aci- 

ma, encontramos: 1) — Mattos Saldanha e Prolla (1961) que 

apresentam o estudo de um caso de pseudo-hermafroditismo 

com utilizagao do desenho da figura humana, na tecnica de 
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Machover, complementada por outras tecnicas projetivas co- 

mo Rorschach, Wartegg, Koch, Rosenzweig e por entrevistas; 

estudo esse em que o DAP vem extensamente analisado, tra- 

zendo inclusive a reprodugao dos desenhos feitos pelo sujeito 

em estudo. 

2) A investigagao de M. J. de Carvalho (1960) que, em 

uma amostra ao acaso de 200 sujeitos da populagao total de 

800 debeis mentais matriculados em 1959 em classes especiais 

do Departamento de Educagao do Estado de Sao Paulo, ana- 

lisa os desenhos da figura humana nas tecnicas de Goodenough 

e de Machover, e conclui pela artificialidade da separagao: in- 

teligencia-personalidade e pelo valor do DAP no diagnostico psi- 

cologico da debilidade mental em todos os seus aspectos. 

A pesquisa de Zausmer (1961) pertence ao ultimo grupo 

apontado. A autora estuda as expressoes da agressividade la- 

tente e manifesta no desenho de adolescentes do sexo femini- 

no de um recolhimento de menores abandonados e/ ou infra- 

tores . 

Nos mesmos, em trabalho anterior (Lourengao van Kolck, 

1961) focalizamos a expressao da homossexualidade no DAP, 

discutindo, com base em casos definidos clinicamente como 

homossexuais, e em outros nao considerados como tais, o sig- 

nificado do desenho, em primeiro lugar, da figura do sexo 

oposto e de outros sinais de indefinigao do papel sexual. 

Como podemos ver desta rapida apresentagao dos traba- 

Ihos publicados em nosso meio, o desenho da figura humana 

tern sido pouco explorado como objeto de pesquisa no Brasil, 

apesar de tantas e tao variadas investigagoes se realizaram 

em outros pai'ses, notadamente nos E.U.A. Alem do mais, ve- 

mos que os trabalhos acima comentados sao limitados a cam- 

pos muito restritos, focalizando mais a prova em grupos pa- 

tologicos, "anormais", ou pelo menos excepcionais, e sob an- 

gulos bem especfficos. 

Pode-se notar que os autores estao mais preocupados em 

usar a prova, e para isso procuram determinar criterios de 

diagnostico diferencial ou definir melhor a expressao de cer- 

tos tragos psicologicos, que propriamente interessados no es- 
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tudo da tecnica em si. Nesse conjunto de trabalhos sentimos 

a falta de pesquisas que, em sujeitos "normais", busquem es- 

tabelecer os aspectos tipicos da prova e procurem focaliza-la 

de forma mais ampla e completa. Essas pesquisas podem se 

estender e derivar depois para aspectos especificos; sao, po- 

rem, imprescindiveis, inclusive para o uso mais adequado dos 

resultados obtidos com as investigagoes aqui relatadas. A 

compreensao do significado dos itens do DAP em debeis men- 

tais, esquizofrenicos, epileticos, etc. ,s6 podera ser completa 

quando possuirmos elementos para compreender bem os ca- 

racteristicos do desenho da figura humana em individuos nor- 

mals . 

Consciente dessa necessidade, propusemo-nos a contribuir 

com pequena parcel a: o estudo do DAP em adolescentes de 

quatro cidades brasileiras, adolescentes esses nao pertencen- 

tes a grupos selecionados clinicamente, mas tornados ao acaso 

e, como tais, representativos da populagao das quatro cidades. 

Voltamos nossa atengao para os adolescentes por varios 

motives: 

1) e antigo nosso interesse pela compreensao do compor- 

tamento e personalidade dos adolescentes de nossa epoca e 

cultura; 2) do ponto de vista educacional, alem da crianga, o 

adolescente e mais importante que o adulto, freqiientemente 

fora do processo de escolaridade; 3) o desenho da figura hu- 

mana e mais rico em dados sobre a personalidade quando feitc 

por adolescentes que por criangas: nestas, como ocorre nos de* 

senhos em geral, o da figura humana e mais indicative do ni 

vel evolutive em que se encontra o autor e relativamente pou- 

cas informagoes traz sobre a personalidade do mesmo. 

Esta nossa pesquisa naturalmente sera de tipo explora* 

torio, pois busca fornecer os primeiros elementos para a ca> 

racterizagao do desenho da figura humana em adolescentet 

brasileiros. Muitas das conclusoes e implicagoes decorrentes 

poderao ser verificadas em pesquisas posteriores, de outro ti- 

po e natureza. 
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Sendo assim tao amplo o ambito desta pesquisa, devemos 

apontar para el a um objetivo geral e varies objetivos especi- 

ficos correlates. 

O primeiro sera: Estabelecer os aspectos caracterfsticos do 

desenho da figura humana feito por afdolescentes de alguns Es- 

tados do Brasil, comparando-os com aqueles resultantes de es- 

tudos realizados em outros pafses. 

O resultado dessa elaboragao nos permitira oferecer ao es- 

tudioso e usuario da prova aspectos mais seguros para seu tra- 

balho. A alegagao de diferen^as culturais entre os individuos 

para os quais a tecnica foi elaborada e aqueles que estao sendo 

por el a examinados, nao mais procedera, uma vez que esta pes- 

quisa permita verificar os aspectos tipicos da realizagao de 

nossos adolescentes. 

Atenderao eles a solicitagao do desenho da figura huma- 

na, sem grandes problemas e rejeigoes? A prova e facil de ser 

aplicada ou havera necessidade de motivagao especialmente 

conduzida? Havera conveniencia de modificagoes nas condi- 

goes de aplicagao para atender a aspectos peculiares da popu- 

lagao brasileira? Adolescentes desenharao a figura toda ou in- 

sistirao em ficar apenas em parte dela? Os desenhos feitos po- 

derao ser examinados segundo a linha basica de K. Machover? 

Ou sera necessario elaborar outro esquema que possibilite me- 

Ihor abordagem? Que aspectos do desenho poderao ser real- 

mente encontrados em individuos pertencentes a grupos nao 

selecionados da populagao brasileira? 

Estas perguntas prendem-se ao objetivo acima enunciado 

e expressam as duvidas iniciais que nos puseram em campo pa- 

ra comegar a presente pesquisa. 

Os objetivos especificos que nortearam nosso trabalho fo 

ram os seguintes: 

a) Determinagao 'dos tragos do desenho que poderiam sei 

considerados comuns ao grupo estudado e daqueles que, por se- 

rem nao comuns, passariam a "sinais individuais". 

A interpretagao de desenhos projetivos, de maneira geral, 

coloca sempre este problema; varios aspectos da realizagao em 

exame sao mais proprios da fase evolutiva em que se encontra o 
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autor que de condigoes psicologicas peculiares, a ele restritas. O 

uso desses aspectos e significativo, porem, de maneira diferente 

daqueles que comprovadamente sao devidos a peculiaridades 

individuais. 

Enquanto os primeiros podem denunciar a posigao em que 

se encontra o sujeito dentro dos padroes de sua etapa evolu- 

tiva, os segundos colocarao em foco os aspectos essencialmen- 

te caracteristicos da realizagao individual. A ausencia dos pri- 

meiros devera chamar a atengao, enquanto que, com os se- 

gundos, a presenga e que sera mais detidamente considera- 

da. 

O psicologo, ao interpretar os desenhos da figura humana 

feitos por adolescentes, podera notar logo de inicio, por exem- 

plo, os sinais comuns expressando-os atraves de observagoes 

como: "sinais de tais e tais tragos ou problemas proprios da 

adolescencia"; deter-se um pouco mais na verificagao daque- 

les que, pela propria ausencia, denotam uma certa discrepan- 

cia do padrao geral proprio da fase; e a seguir, examinar mais 

acuradamente o significado daqueles "sinais individuais" que 

estarao pondo o selo pessoal na realizagao do adolescente. fis- 

tes ultimos, sem duvida terao mais valor para o diagnostico, 

embora os primeiros tambem assumam importancia bastante 

grande. 

b) Critica ao significado psicologico atribmdo aos aspec- 

tos do fdesenho da figura humana. 

A presente pesquisa, pelo tipo que a caracteriza — grande 

amostragem e estudo mais em extensao que em profundidade 

— nao possibilita uma verificagao completa da validade das 

interpretagoes do desenho da figura humana, porem um esbo- 

go podera ser feito se se tomar em consideragao o que diz 

Osterrieth (1953, pag. 340). 

Desde que tenhamos obtido os sinais comuns a realizagao 

grafica propria de um certo nivel de desenvolvimento, pode- 

remos usa-los quer para verificar a significagao dada a eles, 

quer para estabelecer interpretagoes novas. Pois, se os sinais 

comuns sao reveladores das caracteristicas psicologicas do ni- 
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vel a que se referem e "se e verdade que conhecemos mais a 

psicologia, a mentalidade dos mveis de idade que a dos indi- 

viduos", podemos, partindo dos tragos basicos da adolescen- 

cla, verificar quanto dos aspectos correspondentes esta presen- 

te nos desenhos. Se os sinais comuns por nos encontrados fo- 

rem aqueles cujo significado psicologico coincide com os ca- 

racten'sticos do comportamento do adolescente, podemos in- 

ferir a adequagao das interpretagoes propostas. No caso de 

discrepancia, porem, a conclusao nao sera tao imediata. Duas 

hipoteses deverao ser consideradas: 1) duvida quanto a vali- 

dade da interpretagao psicologica dos itens do desenho; 2) 

existencia de diferengas de abordagem, entre os psicologos cli- 

nicos e os estudiosos de psicologia da adolescencia, na carac- 

xerizagao dos fenomenos considerados, dada a grande comple- 

xidade dos mesmos. Isto nao permitira que se conclua efeti- 

vamente sobre a validade da interpretagao. 

Por esses motives nao propomos aqui uma verificagao 

definitiva, mas sim um esbogo de critica que podera nortear 

futures trabalhos orientados para pesquisas feitas mais em 

profundidade, com pequenas amostras. 

c) Estudo das diferengas de realizagao em fungao da idade. 

Parece-nos importante considerar a influencia que a pas- 

sagem dos anos tera sobre a realizagao grafica: aqui, porem, 

se nos apresenta uma questao preliminar: havera diferengas 

de realizagao ano por ano, ou na adolescencia se podem notar 

tais diferengas so a intervalos mais longos, de 2 a 3 anos, por 

exemplo? Que diferengas serao essas e qua! seu possivel sig- 

nificado? 

Sabemos que, na seqiiencia evolutiva do ser humano, a 

infancia se caracteriza por modificagoes tao rapidas e va- 

riadas, que a passagem de um ano e menos ainda, de 6 meses 

e mesmo um mes ou uma semana, introduz variagoes dignas 

de estudo; enquanto que, ja na idade adulta, dois a tres anos, 

ou mais, podem passar sem que, comparativamente, se apre- 

sentem transformagoes caracteristicas. Na adolescencia pode- 
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mos esperar um ritmo tal de desenvolvimento que tome mais 

conveniente considerar os fatos em termos de adolescencia 

inicial, media e final. Quais sao esses fatos, em se tratando 

do desenho da figura humana? 

d) Estudo da realizagao em fungao do sexo do autor, vi- 

sando apresentar elementos para a determina^ao da masculi- 

nidade-feminilidade atraves do desenho. 

Goodenough (1926), Machover (1949) e outros apontaram 

diferengas caracteristicas nos desenhos feitos por meninos e 

meninas. A tecnica de Machover, principalmente nos trabalhos 

de seus seguidores, vai mais adiante, chegando a inferencias 

sobre a maior ou menor masculinidade revelada no desenho e 

conseqiiente indicio de homossexualismo do autor. Inumeras 

pesquisas, conduzidas experimentalmente, tern posto em che- 

que essas inferencias chamando a atengao para o cuidado ne- 

cessario em tal campo. 

Formamos grupo com aqueles que consideram por demais 

complexo este con junto de fatos e fenomenos: masculinidade- 

feminilidade e homossexualismo-heterossexualismo nao sao pa- 

res intercambiaveis, e a inversao sexual tambem nao pode 

entrar ai, simplesmente pela presenga de um determinado as- 

pect© do par. Inferir, de caracteristicos feminoides do dese- 

nho de um rapaz, sua inversao sexual e, conseqiientemente, sua 

homossexualidade e algo que nao podemos aceitar sem que ou- 

tros elementos, resultantes de tecnicas e abordagens confluen- 

tes, venham fornecer mais dados seguros para a conclusao. 

A nosso ver, mesmo a propria determinagao da masculi- 

nidade-feminilidade de uma figura humana desenhada nao es- 

ta posta em termos precisos de uma escala. pelo menos para 

o nosso meio. 

Como este e um dos aspectos em que a influencia cultu- 

ral se faz sentir de forma inequivoca e inegavel, parece-nos ne- 

cessario determinar a escala de avaliagao propria ao brasileiro. 

Esta pesquisa buscara fornecer os primeiros elementos pa- 

ra essa determinagao: quais os tragos que no desenho sao, de 

maneira geral, apresentados por rapazes ou por mogas, isto e, 
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que podem ser considerados como caracterfsticos masculinos e 

femininos do desenho. As implica^des que se poderao estabe- 

lecer a seguir, serao verificadas em pesquisas posteriores, de 

tipo diferente desta que assim se apresenta, neste ponto, como 

exploratoria e inicial. 

e) Estudo da diferencia^ao sexual das figuras humanas 

desenhadas. 

Uma vez que a tecnica da prova exige o desenho de figuras 

humanas dos dois sexos, dados muito importantes resultam do 

tratamento dispensado a cada uma. O individuo, ao desenharr 

podera apresentar os dois sexos de maneira muito semelhanter 

diferenciando-os em tra^os mais evidentes e secundarios como: 

comprimento e "jeito" dos cabelos, pegas rudimentares do ves- 

tuario, etc.; ou podera se esmerar na representagao de figuras 

bem diferentes, marcadamente masculinas ou femininas. 

Sabemos que neste ponto nos deparamos novamente com as 

citadas influencias dos padroes culturais e que o adolescente bra- 

sileiro podera apresentar realizagao diferente da dos norte-ame- 

ricanos e europeus. Necessario se torna pois, estabelecer em 

que consiste essa realizagao, mas de maneira tal que a propria 

apreciagao nao seja a resultante dos padroes de julgamento do 

psicologo, padroes evidentemente viciados pela cultura a que 

pertence. 

Explicando melhor: se fossemos julgar, em cada par 

de desenhos, o nivel da diferenciagao sexual das figuras mas- 

culina e feminina, em termos quantitativos ou mesmo qualita- 

tivos, estariamos introduzindo o fator pessoal da apreciagao em 

fungao de conceitos do masculine e feminino, de raizes profun- 

das e inconscientes, fruto de toda uma vida de experiencias e 

contactos com um ambiente que valoriza esses fatos de forma 

determinada. 

E' verdade que o esbogo de uma escala de apreciagao 

poderia diminuir esse risco de preconceitos no julgar; 

preferimos, porem, o caminho mais simples e objetivo da veri- 

ficagao das diferengas seguindo item por item do roteiro geral. 

Em vez de incluir neste um aspecto a mais: o da diferenciagao 
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sexual entre as figuras, o que exigiria maior esforgo no exame 

de cada desenho, alem do inconveniente subjetivismo mencio- 

nado, deixamos para a fase do tratamento dos dados este inte- 

resse pelo problema. Da analise das diferen^as estatisticamen- 

te significantes entre o desenho da figura masculina e o da fe- 

minina, resultara um quadro generico de como e desenhada 

cada uma delas e portanto, de como os adolescentes, em con- 

junto, concebem uma e outra. 

A diferenciagao sexual dos desenhos podera ser estudada 

em con junto com os tragos caracterfsticos do desenho feito por 

rapazes e por mogas, completando o quadro para o estabeleci- 

mento de uma escala de avaliagao da masculinidade-feminili- 

dade. 

II — Escolha da amastra 

Neste ponto devemos esclarecer que nos pareceu digna de 

ser aproveitada a oportunidade surgida com a pesquisa plane- 

jada e dirigida por Arrigo Leonardo Angelini, professor cate- 

dratico de Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras da U.S.P., em integragao com o projeto mais 

amplo do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, confia- 

do a Bertram Hutchinson. 

Estudamos a possibilidade e conveniencia da coleta dos de- 

senhos da figura humana nos adolescentes que constituiriam 

a amostra de Angelini. Alem das facilidades de aplicagao da 

prova, contariamos com outros possiveis dados como mvel so- 

cio-economico-cultural da familia, e escolaridade, mvel mental, 

interesses e motivagao dos adolescentes, pois a investigagao ci- 

tada pretendia estudar as Caracteristicas Socio-Psicologicas ge- 

rais das criangas e adolescentes de populagoes urbanas. 

Os sujeitos de nosso estudo seriam entao os adolescentes do 

grupo a ser investigado por Angelini, em um total aproximado 

de mil individuos, de idades entre 12 e 18 anos, extrafdos da 

amostra de familias do estudo de Hutchinson (1962). 

fisse pesquisador comegou por escolher as cidades que se- 

riam objeto da investigagao: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
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Horizonte, Juiz de Fora, Volta Redonda, Americana, Curitiba 

e Londrina. Nao foram tomadas ao acaso, pois quatro delas sao 

capitals de estados e as restantes oferecem caracteristicas es- 

peciais. 

Nao constituem pois, e nem pretendem constituir, nas pa- 

lavras de Hutchinson (1962, cap. II, pag. 5), uma amostra das 

cidades do pais, pois seria muito dificil projetar um metodo de 

amostragem que chegasse a apontar oito cidades como estatis- 

ticamente representativas de todas as cidades dos estados do 

Rio, Sao Paulo, Minas Gerais e Parana. Um numero muito maior 

de cidades deveria ser selecionado e a pesquisa nao poderia 

ser concretizada por limitagoes financeiras facilmente com- 

preensiveis. 

Os criterios para a escolha das cidades foram entao outros 

que nao os estatlsticos: as capitals dos estados em questao, co- 

mo os maiores centres urbanos e que maior atragao oferecem 

as migragoes rurais e as quatro restantes, como ilustragao de 

cidade de tipo unico na regiao. Americana, por exemplo, ape- 

sar de relativamente pequena, foi escolhida por ter apresen- 

tado na decada passada uma taxa de crescimento urbano que 

e fora do comum, mesmo no Brasil; Juiz de Fora por ser uma 

cidade tradicional, com um centro industrial em crescimento; 

Londrina, relativamente nova e com interesses predominan- 

temente agrfcolas e Volta Redonda, de desenvolvimento de- 

terminado pela siderurgia nacional. Afirma ainda Hutchin- 

son que nao ha bases logicas ou estatisticas para generalizar- 

se dessas cidades para as areas urbanas em geral, mas que, en- 

tretanto, ha consideravel base empirica para tais generaliza- 

goes, uma vez que as condigoes dentro das cidades seleciona- 

das nao apenas sao muito semelhantes entre si, como tambem 

apresentam analogia com as condigoes observadas em areas 

urbanas atraves do mundo. 

As capitals e cidades foram limitadas aos quatro estados 

mencionados em razao tambem de fatores financeiros. A re- 

lativa proximidade geografica, favorecendo o acesso dos en- 

trevistadores, veio acentuar o aspecto significativo das qua- 
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tro capitals como centres urbanos; enquanto outras, tambem 

significativas como tais, nao entraram no estudo. 

Devemos aqui lembrar que esses mesmos fatores finan- 

ceiros se fizeram sentir depois, durante a coleta de nosso ma- 

terial, determinando grande redugao: quatro cidades nao pu- 

deram ser estudadas. A coleta teve de ser interrompida e co- 

mo a ordem havia sido: Sao Paulo, Americana, Rio e Belo Ho- 

rizonte, estas quatro constituiram as fontes do material ana- 

lisado neste trabalho. Neste ponto, reportando-nos as conside- 

ragbes de Hutchinson, podemos considera-las centres urbanos 

tipicos do pafs. 

Escolhidas as cidades, o passo seguinte foi selecionar a 

amostra dentro de cada uma (Hutchinson, 1962). 

Com relagao ao Rio e Sao Paulo, tornou-se necessario uma 

limitagao geografica atraves da selegao de distritos dentro dos 

quais a amostra seria obtida. Essa selegao foi feita com o ob- 

jetivo de se conseguir uma distribuigao da amostra tao vasta 

quanto financeiramente possivel, incluindo, ao mesmo tempo, 

em suas devidas proporgbes, as varias seegbes socials ou eco- 

logicas da populagao da cidade. O numero de entrevistas a ser 

feito em cada distrito seria proporcional a sua contribuigao pa- 

ra a populagao total. No caso de Sao Paulo, partindo dos sub- 

distritos que formam o municipio, 16, dos quarenta bairros exis- 

tentes, foram selecionados para um total de 1.000 entrevistas. 

No Rio, por causa do maior tamanho e menor numero, os dis- 

tritos selecionados foram menos numerosos; mas a redugao 

possivel na dispersao da amostra nao parece causa suficiente 

para suscitar problemas quanto a validade do material. 

Para as demais cidades foram adotados outros processes. 

Passamos a relatar aqui apenas aqueles usados com as duas que 

interessam a esta pesquisa. Em Americana, de inicio tomou-se 

tbda a cidade; o entrevistador foi instruido no sentido de sele- 

cionar os informantes em cada rua da area urbana, partindo do 

centro da cidade para a periferia. fiste processo funcionou satis- 

fatbriamente, dando em resultado uma amostra bem dispersa. 

Em Belo Horizonte, por causa da falta de dados referentes as po- 

pulagbes dos distritos da cidade e pelo fato de ser esta muito 
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grande para permitir entrevistas em todas as mas, um novo 

procedimento foi tentado. As mas foram selecionadas siste- 

maticamente, a intervalos determinados, de uma lista que se 

apresentava como a mais completa e atualizada. Obtiveram- 

se 73 mas que, uma vez observadas no mapa geral da cidade, 

demonstraram satisfatoria situagao geografica, com maior con- 

centragao na area central, menor na suburbana e satisfatoria 

nas areas industriais. Aconteceu, porem, que esse piano da ci- 

dade, embora oficialmente aprovado, continha alguns erros, que 

tornaram necessario substituir algumas das mas selecionadas, 

mas este fato nao parece ter prejudicado a amostra de modo sig- 

nificante. 

A esse estagio preliminar de escolha das cidades e areas 

dentro delas, seguiram-se os mais complexes da selegao dos in- 

dividuos que constituiram os sujeitos da pesquisa. 

Dentro de cada distrito escolhido no Rio e em Sao Paulo, 

o numero total de mas continuava muito grande para que as 

entrevistas fossem feitas sem muita perda de tempo em via- 

gens improdutivas. Foi planej ado entao um roteiro para cada 

distrito de forma a se garantir o acesso a sujeitos provindos 

das principais areas socio-economicas. O entrevistador foi 

instruido para seguir rigorosamente esse roteiro e escolher 

para a entrevista uma casa em cada gmpo de cinco. Instm- 

goes precisas foram dadas sobre como passar de uma ma para 

outra e casos de "beco sem saida" e de vilas. Predios de apar- 

tamentos seriam considerados como mas e um apartamento 

em cada gmpo de cinco deveria ser visitado; habitagoes nos 

fundos de uma casa seguiriam o mesmo principio que o dos 

apartamentos. Pensoes seriam consideradas como casa; mas 

hoteis, hospitais, quarteis, prisoes, escolas, conventos, etc. se- 

riam omitidos completamente. Nas outras cidades, uma vez 

que nao foi necessario o roteiro de distrito, o entrevistador re- 

cebeu instmgoes sobre como escolher as casas e a seguir, den- 

tro delas, os indivlduos a estudar. 

Foi feito assim um levantamento da amostra de familias 

das cidades mencionadas. Dessa amostra e que passamos a 

extrair aquela que seria objeto de nosso estudo. Hutchinson 
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prosseguiu com sua pesquisa voltada principalmente para adul- 

tos e nos interessados em criangas e adolescentes, passamos a 

cuidar do planejamento da agao de nossas pesquisadoras. 

Em cada cidade tomamos as famflias, selecionadas pelo pro- 

cedimento descrito, e apos cuidadoso exame separamos aquelas 

que possuiam individuos entre as idades de 7 e 18 anos, com 

mae viva (detalhe necessario a pesquisa de Angelini). Desse 

conjunto de familias, atraves de sorteio, escolhemos ao acaso, 

250 em cada cidade. 

De cada familia sorteada tinhamos o enderego complete, 

alem de outros dados ja colhidos na pesquisa mencionada. Acon- 

tece, porem, que algumas modifica^oes na vida familiar pode- 

riam ter ocorrido, pois um espago de varios meses se interca- 

lava entre o levantamento das familias e o inicio da agao de 

nossas aplicadoras. Poderia dar-se o caso, como de fato ocor- 

reu, de sujeitos, anotados como adolescentes, ja ultrapassa- 

rem os 18 anos quando procurados para nossa pesquisa; ou 

entao, de haver a familia mudado sem deixar enderego ou ou- 

tras indicagoes; ou recusar-se agora a responder mais pergun- 

tas, pois ja se cansara de tanta solicitagao; ou ainda suceder 

que fatores varios tivessem afastado, temporaria ou definiti- 

vamente, os sujeitos procurados. Para superar as dificuldades 

desse tipo, em cada cidade, ao lado do primeiro sorteio, foi 

realizado um segundo para organizagao de uma reserva: fa- 

milias a serem procuradas nos casos de emergencia, os quais 

a pratica apontou como pouco freqiientes. 

As listas das familias, ordenadas em fungao da localizagao 

geografica em cada cidade, foram sendo entregues as entre- 

vistadoras a medida que a coleta do material ia se desenvol- 

vendo. Cada entrevistadora recebeu entao uma lista princi- 

pal e uma de reserva, com instrugoes bem precisas sobre co- 

mo usar ambas. 

O controle exercido durante todo o trabalho de coleta nos 

permite afirmar que este processo funcionou satisfatoriamente. 

Hutchinson (1960 e 1962) argumenta amplamente, apre- 

nentando os motives que o levaram a adotar esse procedimen- 

to para escolha da amostra. 
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Critica a deficiencia das listas de registros da populagao, 

seja para fins de alistamento eleitoral, seja para carteiras de 

identidade, etc.; a ineficiencia do uso de listas telefonicas pa- 

ri escolha das familias e a ausencia de um bom inventario 

aa populagao, o que nao permitiu dar aos entrevistadores ini- 

ciais uma lista dos individuos a serem pesquisados. Para nao 

deixar por conta dos entrevistadores todo um processo de se- 

legao, para o qual nao se podia esperar que estivessem pre- 

parados ou motivados suficientemente para afastar os vlcios 

— alem de que erros poderiam ocorrer apesar do esforgo pes- 

soal para evita-los — foi adotado o procedimento acima des- 

crito. Apesar da escolha final permanecer a cargo do entre- 

vistador, neste procedimento e possivel o mesmo tipo de con- 

trole que o da lista amostra pre-organizada. E, de acordo com 

os estudos comparatives feitos por Hutchinson (1962, cap. II, 

pags. 11-20) entre a amostra colhida e os dados do censo de 

1950 pode-se concluir que, de maneira geral, ela foi satisfato- 

ria. As distorgoes encontradas nao foram grandes; tendo em 

vista as condigoes em que foi feita a escolha, hem como o fato 

de que dados do censo nem sempre sao comparaveis com os 

da amostra, e que nao deve ser desprezada a possibilidade de 

outros erros na coleta do material de amostras especificas da 

populagao, as amostras tomadas sao provavelmente tao satis- 

fatorias quanto e possivel na presente conjuntura. 

Devemos acrescentar que, na parte que nos coube todo o 

cuidado foi tornado para garantir a "randomizagao" da amos- 

tra. Podemos ser argiiidos pelo fato de nao termos tornado 

todas as familias focalizadas na pesquisa de Hutchinson, mas 

lembramos que o aspecto financeiro nao pode ser desprezado 

e que com esta sub-amostra poderiamos obter numero sufi- 

ciente para os propositos de nossa pesquisa. 

Ill — Sujeitos 

Os sujeitos desta pesquisa foram individuos de ambos os 

sexos, de idades entre 12 e 18 anos, de quatro cidades brasi- 

leiras: Sao Paulo, Americana, Rio de Janeiro e Belo Hori- 

zonte. 
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As idades cronologicas foram tomadas no sentido de idade 

completa, isto e, a idade de 12;0;0 a 12;11;29 foi considerada 

como 12 anos e assim por diante. Ponderamos as criticas a es- 

se sistema e ao outro, em que as idades sao contadas do meio 

do ano anterior ate o meio do ano seguinte, e optamos por este. 

0 planejamento previra coleta de material em oito cida- 

des, com um total aproximado de mil casos, mas pelos motivos 

ja expostos, foi necessario reduzir o numero das cidades para 

quatro e alguns fatores circunstanciais levaram a um total de 

494 casos 

A amostra que resultou da coleta esta exposta na tabela I. 

Pode-se constatar que, a partir da idade de 13 anos, ha uma 

progressiva diminuigao no numero de casos e que so nas ida- 

des de 14 e 16 anos o numero do sexo feminino ultrapassa o 

masculine; no con junto, porem, pequena diferenga se apresen- 

ta a favor deste ultimo. O numero total de casos nao e identi- 

co para todas as cidades, sendo, porem, muito aproximado, ex- 

cegao feita de Americana. 

Dado o processo de amostragem adotado, podemos consi- 

derar esses detalhes como resultantes naturais da situagao. 

Um exame inicial dos desenhos levou ao afastamento de 

19 casos pelos seguintes motivos: 

1.°) Recusa a desenhar as duas figuras 

3 do sexo feminino, em Sao Paulo. 

2 do sexo feminino, em Americana. 

2 — um do sexo masculino e um do feminino, no Rio de 

Janeiro. 

2.°) Recusa a desenhar uma delas: 

1 do sexo masculino, em Sao Paulo. 

1 do sexo masculino, em Americana. 

2 — um dos sexo masculino e um do feminino, no Rio de 

J aneiro. 

Total das rejeigoes — 11. 

3.°) Desenho desintegrado: 

1 do sexo masculino, em Americana. 
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4.°) Figurinha de Preisler ou desenho pedagogico: 

3 do sexo feminino, em Sao Paulo. 

5.°) Nao aproveitaveis por muito incompletos; 

1 do sexo feminino, em Americana. 

2 do sexo masculine, no Rio de Janeiro. 

1 do sexo masculino, em Belo Horizonte 

Dessa forma, a distribuigao da amostra com que trabalha- 

mos e a apresentada na Tabela II. 

Como dissemos anteriormente, os sujeitos desta pesquisa 

seriam submetidos a outras provas psicologicas, ao mesmo tem- 

po em que seriam colhidos dados a respeito da escolaridade de 

cada um e da situagao socio-economica da familia. Utilizando- 

nos dessa coleta, podemos caracterizar melhor o grupo estuda- 

do, focalizando-os sob os angulos do mvel socio-economico do 

pai e da escolaridade do adolescente. 

O "status" socio-economico dos sujeitos, indicado pelas 

ocupa^oes dos pais, analisadas de acordo com os niveis ocupa- 

cionais de Hutchinson (1960) pode ser visto na Tabela III. 

Como se ve, ha uma concentragao nos mveis 3, 4 e 5; 68,7% 

dos pais dos adolescentes estudados, exercem atividades pro- 

fissionais como: escriturario, bancario, bibliotecario, despachan- 

te, viajante comercial, dono de pequeno estabelecimento comer- 

cial (exs. do m'vel 3); contra-mestre, mestre de obras, balco- 

nistas (exs do m'vel 4); alfaiate, tecelao, mecanico, carpinteiro, 

etc. (exs. do m'vel 5). As ocupagoes manuals semi-especializadas 

e nao especializadas, como por exemplo, gargao, pedreiro, cozi- 

nheiro, trabalhador agricola, aparecem a seguir, com 16,6%; mais 

a distancia, vem cargos de gerencia e diregao (gerente de fa- 

brica, de banco e comercial, professor, contador, etc.) e pro- 

fissoes liberals e altos cargos administrativos (medico, advo- 

gado, jornalista, fazendeiro, diretor superintendente de com- 

panhia, etc.). 

Pode-se concluir por uma predominancia dos "status" me- 

dio e inferior, no referente ao presti'gio social da ocupagao pa- 

terna, o que possivelmente reflete a situagao geral da popula- 

^ao das cidades estudadas: grandes centres urbanos, capitais 
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de estado ou importante cidade industrial. Chama atengao a 

inexistencia de familias sem atividade profissional definida e 

o fato das ocupagoes manuais semi-especializadas e nao espe- 

cializadas se apresentarem com percentagem menor que a dos 

tres niveis anteriores. 

A escolariidade do grupo estudado pode ser vista na Ta- 

bela IV. 

Para uma visao de con junto rapida, os varies ramos do 

ensino medio foram englobados sob a denominagao de Medio 

apenas, e o grau assinalado mostra o nivel atingido. Assim, 

3a. serie ginasial sera: Medio — 3.° ano; 2.° classico ou 2.a 

cienti'fico: Medio — 6.° ano; 1.° Normal; Medio — 5.° ano; 2 ° 

Comercial Basico: Medio — 2.° ano. As poucas duvidas que 

surgiram puderam ser resolvidas com consultas a articula- 

gao dos cursos de nivel medio. 

A tabela mostra incidencia um pouco maior no 4.° ano pri- 

mario. £sse fato, porem, deve ser entendido como resultante 

da confluencia de dois fatores: 1.°) certo numero de adoles- 

centes de 15 a 18 anos nao prossegue os estudos apos a con- 

clusao do primario; 2.°) existe entre os sujeitos grande nu- 

mero de adolescentes justamente em idade de ainda estar cur- 

sando o 4.° ano primario. Chamamos atengao para a tabela 

II, que mostra a concentragao dos sujeitos nas idades meno- 

res: 89 com 12 anos e 100 com 13 anos, idades que ainda po- 

dem ser encontradas entre os alunos do 4.° ano primario. A 

queda no 5.° ano primario parece corresponder a uma situa- 

gao de fato: reduzido numero faz o 5.° ano, ou o curso de ad- 

missao, durante todo um ano. A seguir, a distribuigao parece 

atender a tabela II, assim como refletir o fenomeno da dimi- 

nuigao progressiva do numero daqueles que seguem os estu- 

dos ate o final do curso medio. 

Buscando caracterizar um pouco mais o grupo, focaliza- 

remos os interesses expresses no inventario elaborado por Am 

gelini, A. L. e Angelini, H. R. C. (1960), para uso em nosso meio. 

Os campos compreendidos se referem a nove areas de ativida- 

des profissionais: Ciencias Fisicas (C. F.), Ciencias Biologicas 

(G. B.), Calculos (C.), Atividades Persuasivas (P.), Atividades 
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Burocraticas (B.), Atividades Socio-Humanitarias (S.), Litera- 

tura (L.), Artes Plasticas (A.), Musica (M.). 

As distribuigoes por freqiiencia das areas que se colocaram 

em primeiro e segundo lugar, podem ser vistas nas tabelas V 

e VI 

Elas nos mostram que nossos adolescentes escolhem 

como campo de interesse, em primeiro lugar, e de maneira 

destacada, as Ciencias Fisicas, seguindo-se de perto Ati- 

vidades Socio-Humanitarias, Ciencias Biologicas e Musica. No 

segundo posto da preferencia se destacam: Ciencias Biologicas, 

Atividades Socio-Humanitarias, Literatura, Ciencias Fisicas, 

Calculo, Artes Plasticas e Musica. Em conjunto: Ciencias Fi- 

sicas e Ciencias Biologicas, Atividades Socio-Humanitarias, Mu- 

sica, Literatura, Artes Plasticas e Calculo sao as areas de inte- 

resse mais pronunciado dos adolescentes estudados. Ativida- 

des Burocraticas e Persuasivas, principalmente estas, sao mui- 

to pouco cotadas. 

O exame dos quadros em fungao do sexo nos leva a outras 

observagoes: 1) enquanto os rapazes se concentram de forma 

definida no campo das Ciencias Fisicas como primeiro lugar na 

preferencia, as mogas, embora escolhendo mais Atividades So- 

cio-Humanitarias e Musica, apresentam maior dispersao e va- 

riedade; 2) no segundo piano de escolha, para os rapazes des- 

tacam-se as Ciencias Biologicas e Fisicas e para as mogas Ati- 

vidades Literarias, Socio-Humanitarias e Artes Plasticas; 3) em 

conjunto, os rapazes revelam maior preferencia por Ciencias 

Fisicas e Biologicas; as mogas, por Atividades Socio-Humani- 

tarias e Artisticas (Literatura, Musica e Artes Plasticas). 

Os resultados analisados tanto em fungao do grupo todo 

como em relagao aos dois sexos concordam, em linhas gerais, 

com os de Angelini (1957) que utilizou outro inventario ("In- 

terest Schedule" de Thurstone) em pesquisa com adolescentes 

ginasianos da capital paulista. Podemos considera-los caracte- 

risticos dos interesses atuais da adolescencia e concluir que, 

nesse particular, o grupo estudado e expressive da adolescen- 

cia das grandes cidades. 
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IV — Coleta do material 

A aplicagao da prova do desenho da figura humana foi fei- 

ta em condigoes individuals e no proprio domicilio do adoles- 

cente. 

As aplicadoras, graduadas pela Faculdade de Filosofia, Cien- 

cias e Letras da U.S.P., algumas cursando especializagao, foram 

treinadas para a coleta do material, apos explicagoes sobre a 

natureza da prova e da pesquisa a ser feita. 

Receberam por escrito as instrugoes que vem no apendice 

III, conjuntamente com o material necessario que consistiu 

sempre de papel sulfite cortado em tamanho oficio, lapis Johann 

Faber n.0 2, borracha e apontador ou "gillette". Recomendou- 

se-lhes que seguissem a risca as instrugoes. Para tal deveriam, 

depois de assegurar um lugar comodo para o adolescente sen- 

tar e desenhar, livre de interrupgoes e distragoes, colocar a sua 

frente uma folha do papel, com a dimensao maior perpendi- 

cular ao eixo do corpo; apos fomecer-lhe lapis, borracha e apon- 

tador ou "gillette", pedir o desenho de uma arvore e a seguir 

o de uma figura humana, em outra folha colocada na mesma 

posigao que a anterior. Apos marcar o numero 1 no verso des- 

sa folha, solicitariam o desenho de uma figura humana do se- 

xo oposto ao da desenhada antes. 

Varios pormenores foram recomendados especialmente: dei" 

xar o adolescente trabalhar o tempo que quisesse; responder 

sempre a perguntas sobre detalhes dizendo apenas: "como qui- 

ser" ou "a vontade", com excegao do referente a necessidade 

de completamento da figura (onde se deveria insistir na "Fi- 

gura de corpo inteiro") e de ausencia de desenho esquematico 

ou tipo "figurinhas de Preisler". Algumas informagoes com- 

plementares constaram ainda das instrugoes: como fazer no 

caso de relutancia do adolescente para desenhar e no de du- 

vidas quanto ao sexo da figura desenhada em primeiro lugar. 

Como se cuidava de obter do adolescente o desenho de fi- 

guras humanas, para evitar possiveis reagoes diante da apa- 

rente dificuldade da tarefa (para, por assim dizer, "quebrar o 

gelo") e ao mesmo tempo, colher mais uma prova psicologica 
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para futures estudos, foi solicitado em primeiro lugar o dese- 

nho de uma arvore. Na pratica clinica, essa maneira de pro- 

ceder tem provado sua utilidade: apos desenhar a arvore o 

adolescente aceita, como prosseguimento da tarefa, fazer a fi- 

gura humana. Pelo que pudemos inferir dos contactos com as 

aplicadoras, realizados regularmente para analise dos proble- 

mas surgidos na coleta, bem como pelas conclusoes a que che- 

gamos com a presente pesquisa, verificamos que a situagao 

funcionou satisfatoriamente. 

Pode-se discutir a influencia da inclusao do "teste da ar- 

vore", assim como o fato de os desenhos serem solicitados ao 

lado de outros testes e questionarios. Lembramos, porem, que 

essa influencia foi constante para todos os sujeitos, uma vez 

que as provas foram aplicadas na mesma ordem em duas ses- 

soes, em dias distintos. 

Insistiu-se em que o fato de se solicitar o nome do sujeito 

nao visava a identificagao completa do adolescente, mas ape- 

nas facilitar os primeiros trabalhos, evitando as perdas resul- 

tantes da separagao das folhas dos desenhos do con junto das 

provas. A medida que o material ia sendo entregue pelas pes- 

quisadoras, procediamos imediatamente a classificagao do mes- 

mo, escrevendo no verso da folha os numeros correspondentes 

ao sujeito e acrescentando o sexo, a escolaridade e a idade. 

A informagao relativa ao tempo gasto com os desenhos, ape- 

sar de solicitada pelas instrugoes, nem sempre constou do ma- 

terial colhido. Compreendendo as dificuldades das aplicadoras 

e nao considerando essencial a nossos propositos essa informa- 

gao, resolvemos eliminar esse aspecto da pesquisa. Observagoes 

do autor sobre o desenho feito apareceram em alguns casos, mas 

u dificuldade de controlar esse aspecto em uma situagao como 

a ja descrita para o trabalho da aplicadora, levou-nos a deixar 

de lado tambem essa informagao complementar. 

De maneira geral, a aplicagao foi boa e o entusiasmo, de- 

dicagao e boa vontade das aplicadoras, ao lado do bom nivel 

cultural e intelectual, contribuiram para que essa fase da pes- 

quisa se realizasse a contento. 
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V — Tratamento dos dados 

Como pretendiamos seguir a linha de Machover, e tam- 

bem atingir os objetivos propostos, preparamos, em primeiro 

lugar, uma forma de registro dos dados a serem observados 

nos desenhos. 

Partindo da enumeragao, tao completa quanto possivel, dos 

aspectos a serem estudados em um desenho da figura humana, 

chegamos a uma lista de 286 itens. Para experimenta-la fize- 

mos uma tabulagao-piloto, tomando, de cada uma das quatro 

cidades, vinte e cinco desenhos ao acaso. Nesse trabalho fomos 

resolvendo duvidas iniciais, verificando a necessidade de agru- 

par melhor alguns itens, modificar, retirar ou acrescentar ou- 

tros, de tal forma que um estudo cuidadoso nos levou a elabo- 

ragao de uma lista final de 278 itens. Adotando o codigo "0" 

para aqueles casos que iriam ser afastados da analise (000 = 

recusa a desenhar; 00 = desenho desintegrado e 0 = figurinha 

de Preisler ou desenho pedagogico) e, a seguir a serie natural 

dos numeros inteiros para a enumeragao feita, chegamos a co- 

dificagao que se pode ver no apendice I. 

A fim de garantir objetividade na analise dos desenhos, pla- 

nejamos em relagao a alguns itens recursos de avaliagao ou de 

verificagao, os quais podem ser encontrados nos apendices IV e 

V, e que sao respectivamente: para o tamanho relative da fi- 

gura, itens 10 a 19; para sua localizagao na folha, itens 20 a 29. 

Em seguida, passamos a analise dos desenhos em fungao des- 

sa lista codificada de itens. Procedemos a analise, em cada de- 

senho do par, pel a verificagao da presenga dos itens enumera- 

dos e anotagao do numero correspondente em um lugar deter- 

minado, de preferencia na extremidade inferior direita da fo- 

lha de papel. Assim cada folha passou a apresentar, no final 

desta fase, uma serie de numeros seguindo a ordem natural, 

serie essa que esgotava as possibilidades de analise do desenho. 

O passo seguinte foi a tabulagao e organizagao dos qua- 

dros estatisticos. Planejou-se o trabalho com agrupamento de 

itens de acordo com as categorias que vem especificadas no 

apendice II, categorias essas que presidiram a elaboragao da 



lista-codigo, como expressao dos aspectos essenciais a serem 

estudados em um desenho da figura humana. Para algumas^ 

categorias previu-se inclusive a necessidade de agrupar ainda 

mais os itens para facilidade de tabulagao e organizagao dos 

quadros. Estudou-se entao o tipo de tabulagao a ser feiito: por 

cidade, idade e sexo do autor para as categorias I e II, para 

as duas figuras em con junto; por cidade, idade e sexo do au- 

tor e sexo das figuras, para as categorias de III a XIII; por 

cidade, por grupo de idade e sexo do autor, e sexo das figuras, 

para as outras. 

As tabelas finais conteriam, porem, apenas os dados das 

quatro cidades em con junto e conforme a complexidade e dis- 

persao do fato seria ele apresentado em fungao da idade do 

autor, ano por ano, ou dos grupos de idade: 12 a 14 e 15 a 18 

anos. De imcio, pareceu-nos que as categorias referentes a da- 

dos gerais do desenho, isto e, as de I a XIII mais XXVIII e 

XXX, poderiam ser focalizadas ano a ano nas idades com que 

iriamos operar; e que as outras categorias, que dizem mais 

respeito a aspectos muito detalhados da figura, deveriam ser 

analisadas em fungao dos grupos de idade. O trabalho poste- 

rior nos mostrou que em alguns pontos do primeiro caso ha- 

via necessidade de modificar o planejado, como por exemplo, 

no referente as categorias III, IV, VII e VIII em que a inci- 

dencia diminuta do fenomeno nao possibilitou a distribuigao 

por idades. 

Assim as tabelas VII e VIII, apresentam os itens analisa- 

dos em fungao da idade do autor, ano a ano, e de seu sexo. 

Ja as tres seguintes trazem analise em termos do sexo do au- 

tor e da figura desenhada; e as demais, em fungao do sexo e 

grupo de idade do autor e sexo da figura desenhada. 

A analise em fungao das cidades onde o material foi co- 

Ihido, nao nos parece deva ser, por ora, objeto de atengao. Em- 

bora o passo inicial para a elaboragao dos quadros e tabelas 

tenha sido de cidade por cidade, abandonamos essa analise prin- 

cipalmente naquelas areas em que os itens sao numerosos. Quan- 

do estes atingem a 10 ou mais, a dispersao e tao grande que 
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em cada cidade contamos sempre com sub-totais muito redu- 

zidos. 

Um interesse especialmente dirigido para o estudo das di- 

ferengas regionais podera levar a um aproveitamento dos da- 

dos referentes a cada cidade; restringimo-nos, porem, neste 

ponto, aqueles objetivos propostos no inicio da pesquisa. 

Vencidas as dificuldades do planejamento de tabelas que 

contivessem todos os dados necessaries, passamos a considera- 

gao do tipo de porcentagem a ser empregado. Optamos pelo 

calculo das porcentagens sempre em relagao ao grupo lespeci- 

fico a que se referem e nao ao total dos desenhos, a nao ser, 

e claro, quando a relagao seria feita com esse total. Pareceu- 

nos que esse processo, sem introduzir desvantagens espeeffi- 

cas, facilitaria a analise das tabelas. 

Para essa analise seria necessario ainda, uma vez calcula- 

das as porcentagens, estabelecer a significancia daquelas di- 

ferengas que pudessem interessar, isto e, as que expressassem 

diferengas de realizagao entre os grupos de idade e de sexo 

do autor e em fungao do sexo da figura. A consulta a estatis-^ 

tica nos levou a considerar como significante a diferenga que, 

examinada pelo processo adequado (Garrett, 1962, pags. 35- 

37), se apresentasse ao nivel de confianga de 5%. Se bem que 

a exigencia de 1% seja feita por muitos pesquisadores, pare- 

ce-nos suficiente a apontada, pois, segundo Garrett (1962), 

pode-se admitir, com razoavel seguranga, que ha uma diferen- 

ga real na incidencia do fenomeno nos dois grupos conside- 

rados quando se atinge o nivel de confianga de 5%. 

O problema da significancia das porcentagens em si tarn- 

bem nos preocupou, levando-nos a maiores consultas para es- 

tabelecimento de nosso piano de trabalho: dado que os totals 

a que as porcentagens se refeririam seriam predominantemen- 

te de numeros acima de 100, poderiam ser considerados sig- 

nificantes (Garrett, 1962) . 

Superados esses problemas, procedemos a analise das ta- 

belas em termos dos aspectos mais caracteristicos para o gru- 

po como um todo, assim como, quando possivel e conveniente, 

em fungao da idade e sexo do autor e do sexo da figura de- 
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senhada. Os resultados a que chegamos sao apresentados no 

capitulo B desta Segunda Parte. 

'M Seguiu-se o trabalho de discussao e interpretagao desses 

resultados, comparagoes com outros estudos da mesma natu« 

reza, criticas e conclusoes, o que vem relatado na Terceira Par- 

te. Analisamos os resultados gerais das tabelas e estudamos o 

significado psicologico atribufdo por Machover e outros pes- 

quisadores aos itens do desenho da figura humana. Em segui- 

da, apos a caracterizagao psicologica dos adolescentes estuda- 

dos, procuramos estabelecer os tragos comuns e nao comuns 

ao grupo e ensaiar uma critica a interpretagao psicologica do 

desenho da figura humana. Finalmente, abordamos as dife- 

rengas entre os grupos de idade, entre os desenhos feitos por 

rapazes e por mogas, e, por ultimo, entre os desenhos das fi- 

guras masculina e feminina. Atendemos assim aos objetivos 

propostos e chegamos as conclusoes gerais que constituem o 

capitulo A da Quarta Parte. 

B — RESULTADOS 

Considerando-se os varies itens da codificagao adotada e 

as categorias estudadas nos desenhos das figuras humanas, os 

resultados a que chegamos podem ser expresses nas tabelas e 

analises que se seguem. 

Lembramos que as duas primeiras tabelas se referem a 

itens resultantes de uma relagao entre as duas figuras do par 

e por isso a analise se faz em fungao do sexo do autor e de 

sua idade, ano a ano. Entretanto, como se pode verificar fa- 

cilmente, essa distribuigao da freqiiencia do item ano por ano 

nao trouxe resultados compensadores. Foi entao retirada das 

tres tabelas seguintes, uma vez que a reduzida incidencia do 

item focalizado nao justificaria distribuigao por idade; e nas 

demais tabelas, a variavel "idade" aparece em termos de gru- 

pos: 12 a 14 anos e 15 a 18 anos. Assim, as tabelas a partir da 

XI, apresentam os itens de uma dada categoria, distribuidos 

em fungao do sexo e grupo de idade do autor e sexo da figura. 

As analises se atem aos aspectos caracteristicos do grupo co- 
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mo um todo e aos dos sub-grupos determinados pelo sexo e 

idade do autor e sexo da figura desenhada. 

, Devemos lembrar ainda ,como foi relatado no capitulo an- 

terior, que, em cada tabela, as porcentagens se referem aos 

sub-grupos estabelecidos para a analise. Como em quase todas 

Ms tabelas os totals de cada um desses grupos permaneceram 

constantes, podemos ver no quadro I os sub-grupos emprega- 

dos e os totals respectivos, em relagao aos quais foram cal- 

culadas as porcentagens. 

Quadro I 

Idade 12 — 14 anos 15 - - 18 anos Totals 

Sexo 
do 

autor 
M F T M F T M F T 

Totals 270 256 526 214 210 424 484 466 950 

Os sub-grupos: figura do sexo masculino e figura do sexo 

feminino contaram quase sempre com o total de 475 cada um, 

uma vez que a analise deste aspecto foi feita apenas em rela- 

gao aos totals das figuras de cada sexo. Nas tabelas XX, 

XXVII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI, os to- 

tals referentes aos sub-grupos variaram, porque a elevada inci- 

dencia de omissoes do item considerado determinou a necessi- 

dade de estabelecer as porcentagens em relagao aos numeros 

de desenhos que apresentassem o item e nao aos totals de in- 

dividuos do sub-grupo. 

Em cada tabela, dada a dificuldade cilada pela existencia 

do sexo do autor do desenho e do sexo da figura desenhada, 

adotamos como norma o seguinte c6di^>' 

M — sexo masculino do autor 

F — sexo feminino do autor 
d — figura do sexo masculino 
? — figura do sexo feminino 

As primeiras tabelas trarao esse esclarecimento para fa- 

miliarizar o leitor, mas nas seguintes a legenda constara ape- 
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nas do significado de cada item da analise, uma vez que na 

t^bela so aparecem os numeros designativos. 

Cabe-nos ainda, repetindo o discutido no capitulo ante- 

rior, lembrar que as diferengas de porcentagens, mencionadas 

a seguir, sao sempre apenas aquelas que apresentaram signi- 

ficancia estatisticamente determinada, ao nivel de confianga 

de 5%, pelo menos. 

Partindo dos primeiros itens focalizados e seguindo de 

perto a numeragao atribuida a cada urn na codificagao adota- 

da, apresentamos a seguir as tabelas e respectivas analises, re- 

ferentes a cada categoria considerada. 

Na Terceira Parte deste trabalho focalizaremos a discus- 

sao e interpretagao desses resultados. 

I — Ordem das Figuras do Par 

A tabela VII indica que 79,3% dos adolescente, pratica- 

mente 4/5 portanto, desenham em primeiro lugar a figura do 

proprio sexo. No conjunto dos casos, mogas e rapazes apresen- 

tam o fenomeno em igual porcentagem; em fungao dos grupos 

de idade nao aparecem diferengas estatisticamente significan- 

tes. A analise das diferengas, ano para ano, aponta como sig- 

nificante apenas a queda que se verifica aos 18 anos na por- 

centagem do desenho da figura do proprio sexo em primeiro 

lugar. 

II — Tamanho Relative das Duas Figuras do Par 

Como se pode ver na tabela VIII, 45,0% dos adolescentes 

desenham a figura masculina menor que a feminina, enquan- 

to 32,6% fazem ambas de igual tamanho e 22,3% apresentam 

a figura masculina maior. Os rapazes, em comparagao com as 

mogas, fazem mais freqiientemente a figura masculina maior 

e menos, a masculina menor. A idade dos autores nao se as- 

socia a diferengas significantes, quer se considerem os grupos 

de idade, quer as variagoes ano a ano. 

Ill — Completamento das Figuras 

Apenas 3,5% dos adolescentes desenham a figura incom- 

pleta, isto e, sem os membros ou sem o tronco, abandonando 
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a execugao e considerando-a acabada (tabela IX). O sexo e a 

idade dos autores e o sexo da figura desenhada nao sao acom- 

panhados de variaQdes significantes. 

IV — Posigao da Folha 

Na tabela X verificamos que apenas 4,7% dos adolescen- 

tes estudados usaram a folha em posigao diferente daquela em 

que foi apresentada. Tendo sido colocada diante deles com a 

dimensao maior perpendicular ao eixo do corpo, raramente 

foi mudada substancialmente, isto e, colocada com a dimensao 

maior paralela a mesa. O sexo da figura, assim como sexo e 

idade dos autores, nao introduzem variagoes significantes. 

V — Postura das Figuras 

Em um con junto de 950 desenhos, apenas 2 apresentaram 

a figura humana em outra postura que nao "em pe"; uma fi- 

gura feminina aparece sentada e outra masculina esta ajoe- 

Ihada. Feitas, respectivamente por adolescentes de Sao Paulo 

e de Belo Horizonte, ambos do sexo masculino, nao se prestam 

a maiores estudos dado o reduzido numero. Podemos concluir 

que adolescentes solicitados a desenhar a figura humana re- 

presentam-na de pe. 

VI — Movimento das Figuras 

Apenas 6,2% dos adolescentes desenham a figura humana 

em movimento aberto. Em face da diminuta incidencia do fe- 

nomeno, nao foi possfvel estuda-lo em fungao da idade, mas 

aspectos interessantes aparecem com relagao ao sexo do autor 

e ao da figura: rapazes desenham mais freqiientemente "em 

movimento" que as mogas; ambos atribuem movimento, com 

maior freqiiencia, a figura masculina (tabela XI). 

VII — Tamanho em relagao a folha 

Nesta categoria ja podemos ver que os itens sao mais nu- 

merosos e a tabela se toma mais complexa. Como se tratava 

de avaliar o tamanho dos desenhos em relagao a folha do pa- 

pel, varias proporgoes foram estabelecidas de maneira a for- 
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necer melhor discriminagao. Para avaliagao usou-se o crivo 

de papel vegetal, ja mencionado e constante do apendice II. 

A tabela resultante (XII) nos mostra que 22,0% dos de- 

senhos sao do tamanho de 1/8 da folha; 19,7% sao de 1/16; 

14,8%, 1/4 da folha; 13,8%, 1/6; 10,8%, 1/32; 8,5%, 1/3; 4,7%, 

metade; 4,1%, 1/64. Desenhos do tamanho de 2/3 da folha, de 

folha toda ou quase e de 1/128 apresentam-se em porcenta- 

gens muito reduzidas. 

O fenomeno apresenta alguma variagao com a idade e se- 

xo do autor: no grupo de 15-18 anos, considerado em relagao 

ao de 12-14 anos, aparecem um pouco mais os tamanhos 1/3 e 

1/4 e um pouco menos 1/16 e 1/32; mogas desenham mais fre- 

qiientemente figuras de metade da folha e de 1/64, e menos 

de 1/8. O sexo da figura se mostra associado a certa variagao: 

a figura feminina ocupa com maior freqiiencia a metade e 

1/6 da folha que a figura msculina. 

Para possibilitar conclusoes mais rapidas e imediatas, ado- 

tamos como criterio considerar muito grande o tamanho da fo- 

lha toda ou quase; grande, 2/3 e metade da folha; medio, o de 

1/3, 1/4 e 1/6 da folha; pequeno, o de 1/8, 1/16 e 1/32 e muito 

pequeno, o de 1/64 e 1/128 da folha. 

Conclusao — Os desenhos estudados apresentaram predo- 

minantemente tamanhos medios e pequenos. Sao raros os mui- 

to grandes, os grandes e os muito pequenos. A idade e o sexo 

dos autores introduzem algumas variagoes: as dimensoes do de- 

senho crescem a medida que aumenta a idade dos sujeitos, ao 

mesmo tempo que se verifica maior freqiiencia de tamanhos 

pequenos nos desenhos dos rapazes. 

VIII — Localizagao na Folha 

Para estudar a localizagao do desenho na folha de papel, 

planejamos dividi-la em quadrantes, numerando-se, de 1.° a 4.°, 

a partir do superior direito, seguindo o movimento dos pon- 

teiros do relogio. Para os casos dos desenhos nao se enquadra- 

rem perfeitamente em determinado quadrante, ampliamos as 
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possibilidades de localizagao; centro, quando a figura se apre- 

senta na regiao central; a esquerda, quando localizada entre o 

3.° e o 4.° quadrantes; a direita, quando entre o 1.° e o 2.°; na 

metade superior, quando entre o 4.° e o 1.°; na metade inferior, 

quando entre o 2.° e o 3.° quadrantes; e em diagonal, quando 

entre o 1.° e o 3.°, ou entre o 2.° e o 4.° quadrantes. O crivo de 

papel vegetal, usado para a avaliagao e constante do apendice 

III, permite clara visao do process© adotado. 

A tabela XIII, resultante dessa analise, nos mostra que no 

conjunto dos desenhos a localizagao se distribui da seguinte 

forma: 35,5% no 4.° quadrante (superior-esquerdo); 23,2% no 

centro da folha; 17,4% a esquerda da folha e 12,4% na metade 

superior da mesma. As demais localiza^oes apresentam bai- 

xas porcentagens: 3,4% para o 1.° quadrante (superior direi- 

to); 2,7% para a metade inferior; 2,3% para o 3.° quadrante 

(inferior esquerdo); 2,1% para a metade direita; 0,5% para a 

disposigao em diagonal e 0,3% para o 2.° quadrante (inferior 

direito). 

Em fungao do sexo e idade do autor o fenomeno apresenta 

algumas variagoes significantes: os rapazes usam um pouco 

menos freqiientemente o 4.° quadrante e um pouco mais a es- 

querda da folha; o grupo de 15-18 anos ocupa com maior fre- 

qiiencia o centro e a esquerda, e em menor porcentagem o 1.° 

e 4.° quadrantes. O sexo da figura introduz pequena variagao: 

a figura masculina aparece mais freqiientemente na metade 

inferior da folha que a figura feminina. 

Conclusao — Os desenhos das figuras humanas localizam- 

se predominantemente no quadrante superior esquerdo e no 

centro da folha, assim como na metade esquerda e na metade 

superior, embora em menor grau. Podemos falar em: orienta- 

gao do centro para a esquerda e para o alto da folha. O qua^ 

drante inferior direito praticamente nao e usado, aparecendo 

com porcentagem inferior a da disposigao diagonal na folha. O 

sexo e a idade do autor introduzem algumas variagoes. 
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IX — Perspectiva das Figuras 

O proposito de abarcar os varies tipos de perspectiva apre- 

sentados pelas figuras humanas levou-nos a estabelecer nesta 

categoria os sete itens seguintes: figura toda de perfil; cabega 

de perfil em corpo de frente; cabega e pes de perfil; so pes de 

perfil; figura toda de frente; figura toda de costas; confusao no 

perfil, isto e, erros series no perfil do rosto, como olhos de fren- 

te em rosto de perfil. 

Na tabela. XIV pode-se ver que 37,0% dos desenhos sao 

figuras de frente com pes de perfil; 26,3% apresentam a figu- 

ra toda de frente; 17,3% poem na figura de frente, cabega e 

pes de perfil; 13,4% mostram a figura toda de perfil. Figura 

de frente mas com cabega de perfil apresenta baixa porcenta- 

gem (3,9%), assim como confusoes no perfil (1,8%). A figura 

toda de costas aparece com porcentagem muito baixa (0,2%). 

Em relagao ao sexo dos autores podemos ver que as mu- 

Iheres desenham, em porcentagens um pouco mais elevadas, a 

figura toda de frente ou so com a cabega de perfil, e em por- 

centagens menos elevadas a figura toda de perfil ou com ca- 

bega e pes de perfil. A medida que a idade cresce aumenta 

um pouco a freqiiencia da figura toda de perfil e das confu- 

soes no perfil, assim como diminui a das figuras com pes de 

perfil e das que apresentam cabega e pes de perfil. Em rela- 

gao ao sexo das figuras nao aparecem diferengas significantes. 

Conclusao — Adolescentes, em geral, desenham a figura 

humana preferentemente de tres formas: toda de frente, com 

os pes de perfil ou com cabega e pes de perfil. Uma certa por- 

centagem, que aumenta com a idade, desenha a figura toda de 

perfil. O sexo e a idade dos autores introduzem algumas varia- 

goes, mas o mesmo nao se da com o sexo da figura desenhada. 

X — Tema dos Desenhos 

Para a interpretagao dos desenhos da figura humana e fun- 

damental verificar-se o tema escolhido pelo autor: figura mais 
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jovem ou mais velha que ela, ou de idade aproximada. O es- 

tereotipo, isto e, a representagao de uma figura padronizada e 

tipica, como "cow-boy", palhago, "amigo da onga", jogador de 

futebol, indio, marinheiro, bandido, "bonequinho Esso", mi- 

Jitar, chines, bailarina, noiva, etc., constitui um fenomeno es- 

pecial nesta categoria, por possuir significado proprio (como 

sera discutido na Terceira Parte deste trabalho), diante do 

qual a verificagao da idade da figura, alem de se tomar difi- 

cil, deixa de ser necessaria. 

Os quatro itens considerados nesta categoria sao exclusi- 

vos entre si. Ja o quinto, que se pode ver no apendice IV sob 

o numero 46 — figura com titulo — seria adicional a qualquer 

dos quatro citados; todavia, como nao foi encontrado em ne- 

nhum dos desenhos estudados, pode ser desde agora abando- 

nado. 

A tabela XV, que expressa os resultados da analise dos 

quatro itens descritos acima, nos mostra que 59,8% dos dese- 

nhos representam figuras de idade aproximada a do autor e 

33,8% figuras mais velhas que ele. Figuras mais jovens e es- 

tereotipos aparecem com porcentagens muito reduzidas. 

Em relagao a idade dos autores, o fenomeno apresenta cla- 

ra variagao: com o aumentar da idade, cresce o numero de fi- 

guras de idade aproximada e diminui o de figura mais velha; 

mas com relagao ao estereotipo e a figura mais jovem nao se 

apresentam diferengas significantes. 

Em relagao ao sexo dos autores, vemos que as mogas apre- 

sentam uma diferenga grande em face dos mogos: acentuam 

bem mais a figura de idade aproximada, diminuem a inci- 

dencia da figura mais velha; aumentam a da figura mais jo- 

vem e reduzem os estereotipos. 

O sexo da figura se mostra vinculado a variagao signifi- 

cante com relagao aos estereotipos, que se apresentam com 

maior freqiiencia na figura masculina; e a figura mais velha, 

que aparece mais freqiientemente na feminina. 

Conclusao — Adolescentes desenham de preferencia figu- 

ras de idade aproximada a sua, ou mais velha. A idade e o 
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sexo dos autores introduzem variagoes significantes; com o 

aumentar da idade, manifesta-se preferencia pela figura de 

idade aproximada, sendo que nas mogas aparece mais claro o 

fenomeno, apesar da incidencia da figura mais jovem. O es- 

tereotipo e a figura mais velha apresentam maior variagao 

relativamente ao sexo da figura. 

XI — Espessura de Linha e Consistencia do tragado 

Diante da grande dificuldade que apresentaria um julga- 

mento objetivo das qualidades e dos tipos da linha emprega- 

da no tragado do desenho, pareceu-nos conveniente separar os 

dois aspectos: espessura da linha e consistencia do tragado, e 

buscar para cada um deles os itens mais objetivamente carac- 

terizaveis. Assim, para a espessura da linha optamos por tres 

itens: linha grossa, media e fina; para a consistencia do tra- 

gado destacamos quatro itens: tragado continuo, interrompido, 

tremulo e de avangos e recuos. 

Com referencia a grossura da linha, devemos acrescen- 

tar que dada a quase impossibilidade de fixar, e depois ava- 

liar em milimetros as grossuras correspondentes aos tres itens, 

usamos o criterio de comparar cada uma delas com a espes- 

sura do tragado que seria deixado pelo lapis n.0 1 (linha gros- 

sa), pelo de n.0 2 (linha media) e pelo de n.0 3 ou 4 (linha 

fina), quando usados com a pressao normalmente exercida ao 

escrever. E' verdade que se trata de um julgamento arbitra- 

rio, mas como foi realizado sempre pela mesma pessoa, pode- 

se afastar o risco de grandes variagoes e garantir uniformida- 

de de criterio. 

Como se depreende da tabela XVI, 67,7% dos desenhos sao 

feitos com linha de grossura media; 22,0% com linha grossa e 

10,2% com linha fina. O fenomeno nao apresenta variagao sig- 

nificante relativamente a idade dos autores, mas alguma dife- 

renciagao em fungao do sexo: as mogas em relagao aos rapazes 

usam menos freqiientemente linha grossa e um pouco mais a 

fina e a media. O sexo da figura nao introduz variagao signi- 

ficante. 
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Pode-se ver tambem que 53,9% dos desenhos apresentam 

tragado feito de avangos e recuos; 40,5% tem tragado contmuo 

e apenas 4,6% das figuras sao feitas com tragos interrompidos 

e <0,9% com trago tremulo. Em relagao ao sexo dos autores, nao 

aparecem variagoes significantes; com a idade, porem, ja se pro- 

duz clara diferenciagao: no grupo de 15-18 anos cai a porcen- 

tagem do tragado contmuo e aumenta a dos avangos e recuos, 

bem como a do tremulo. O sexo da figura nao introduz modi- 

ficagoes significantes. 

Conclusao — Adolescentes desenham a figura humana, em 

geral, com linha predominantemente de espessura media e tra- 

gado de avangos e recuos. A idade introduz variagoes signifi- 

cantes em relagao a consistencia do tragado, o sexo dos autores 

em relagao a grossura da linha, mas o sexo da figura nao se as- 

socia a variagoes significantes em nenhum desses aspectos. 

XII — Linha de solo e outros Complementos 

O desenho de uma figura humana assume significados di- 

ferentes conforme se apresente a figura isolada na folha de pa- 

pel ou integrada em certo contexto. 

Essa integragao pode ser assinalada apenas por uma linha 

de solo, que fornece uma base simples; pode tambem eviden- 

ciar-se por algo que fornega um apoio definido a figura, como 

um poste de iluminagao, um ponto de onibus ou uma mesa a 

que se encoste ou cadeira em que se apoie; pode ainda ampliar- 

se para um enquadramento da figura em uma janela, elevador 

ou mesmo um quadro; finalmente pode chegar a representa- 

gao de uma cena ao redor da figura, com inumeros outros ele- 

mentos da situagao em que ela se acha integrada. 

Verificamos que esses quatro aspectos ocorrem no mate- 

rial estudado, e de forma nao miituamente exclusiva, com ex- 

cegao da linha do solo e enquadramento da figura, pois esta ul- 

tima, de maneira geral, tira a possibilidade da primeira. Para 

os demais, dado que na interpretagao os significados se acumu- 

lam, foi anotada a incidencia de cada um independentemente 

dos outros. 



— 67 — 

- A tabela XVII nos revela que apenas 7,0% dos desenhos 

apresentam linha do solo, sem diferengas significativas em re- 

iagao ao sexo e a idade dos autores; enquanto que as porcen- 

xagens da figura em cena (1,0%), de apoio para a figura (0,9%) 

e de figura enquadrada (0,1%) sao muito baixas para justificar 

uma analise pormenorizada. 

XIII — Transparencia, Articulagoes e Linha Media 

Embora constituindo itens distanciados na enumeragao usa- 

da para codigo, como se pode ver no apendice I (transparen- 

cia, item 54, articulagoes, item 247 e linha media, item 270) 

foram esses tres aspectos agrupados para a analise, dado o 

significado que assumem na interpretagao do desenho da fi- 

gura humana, como sera indicado na Terceira Parte deste 

trabalho. 

A tabela XVIII, relativa a esses tres itens, mostra-nos que 

20,9% dos desenhos apresentam transparencias tais como: ca- 

belos atraves do chapeu, membros ou tronco atraves da roupa 

e outros aspectos menos comuns. O fenomeno pode ser obser- 

vado tanto na figura masculina como na feminina. A idade 

e o sexo dos autores nao introduzem variagoes significantes. 

Articulagoes, isto e, joelho, punho, articulagoes dos dedos, 

aparecem muito pouco nos desenhos estudados (7,2%); sao mais 

freqiientes nas figuras desenhadas pelos rapazes que naquelas 

feitas pelas mogas; nas do grupo 15-18 anos se apresenta maior 

incidencia que nas do grupo de 12-14 anos. O sexo da figura 

nao aparece associado a diferengas significantes. 

A linha media, expressa por botoes, gravata ou linha sim- 

ples, aparece em 30,6% dos desenhos; duas vezes mais na fi- 

gura masculina que na feminina e com freqiiencia um pouco 

mais elevada nas das mogas que nas dos rapazes. A idade do 

autor nao introduz variagao significante. 

XIV — Tamanho relative da Cabega 

O tamanho da cabega, elemento importante para a inter- 

pretagao dos desenhos da figura humana, deve ser avaliado em 
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relagao a figura como um todo. Adotamos para esta categoria 

sete itens que a tabulagao-piloto mostrou serem os indicados 

para abranger toda a variedade dos casos. fisses itens, que no 

apendice I aparecem sob os mimeros de 59 a 65 inclusive, sao: 

cabega correspondente a 1/8 do tamanho da figura; a 1/7 da 

figura; a 1/6 da figura; a 1/5; a 1/4; a 1/3 e a metade da fi- 

gura . A omissao da cabega foi incluida como item 66, mas nao 

tendo sido encontrada, foi desde logo excluida da analise. 

A tabela XIX nos permite ver que 26,4% e 26,1% dos de- 

senhos apresentam cabega de tamanho que corresponde, res- 

pect! vamente, a 1/5 e 1/4 da figura, seguindo-se o tamanho 

correspondente a 1/6 (18,0%) e a 1/3 da figura (12,2%). Ta- 

manhos iguais a 1/7 e a 1/8 da figura se apresentam em 9,7% 

e 6,3% dos casos, respectivamente. Cabega tomando a metade 

da figura aparece em 1,2% apenas. 

Com relagao ao sexo dos autores, podemos notar pequenas 

variagoes: as mogas desenham com maior freqiiencia que os 

rapazes a cabega igual a 1/4 da figura e, com menor freqiiencia 

que estes, a cabega correspondente a 1/3 da figura. Com a ida- 

de tambem ocorrem variagoes: no grupo 15-18 anos acentua-se 

a incidencia do tamanho correspondente a 1/6 da figura e di- 

minui a dos tamanhos iguais a 1/4 e a metade. Em fungao do 

sexo da figura encontramos pequenas diferengas: a figura mas- 

culina apresenta com freqiiencia um pouco maior a cabega cor- 

respondente a 1/3 e a metade. 

XV — Cabelos 

No desenho da figura humana os cabelos ocupam posigao 

de destaque e podem ser focalizados sob varios aspectos: a pro- 

pria presenga ou ausencia, o tamanho ou comprimento, os de- 

talhes da apresentagao e o fato de receberem sombreamento ou 

borradura. Cada um desses aspectos assume significado de 

maior ou menor importancia para a interpretagao, e por isso 

foram eles analisados por nos sob os mimeros de 67 a 77 inclu- 

sive, na codificagao apresentada no apendice I. 

Com referencia ao tamanho ou comprimento, devemos ain- 

da informar que os itens: cabelos compridos, medios e curtos se 
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referem a uma apreciagao relativa ao tamanho da cabega e 

comprimento do pescogo tornados em conjunto, nao sendo pos- 

sivel fixar em centi'metros e milfmetros o tamanho correspon- 

dente a cada item. Acrescentando-se a isso o fato de que essa 

relagao varia com o sexo, podemos ter uma ideia da dificulda- 

de de avaliagao deste aspecto. Para uniformidade de julga- 

mento, adotamos os seguintes criterios: na figura masculina, 

cabelos medios sao aqueles que, em nossa epoca e cultura, cor- 

respondem ao comprimento comum dos cabelos no homem; com- 

pridos os que ultrapassam esse tamanho e curtos os que se 

apresentam apenas no alto da cabega. Para a figura feminina 

ja o criterio foi outro: consideramos medios os cabelos de com- 

primento um pouco abaixo da orelha, quase cobrindo o pes- 

cogo todo; compridos, os que atingiam os ombros e mesmo os 

ultrapassavam, e curtos, os que chegavam apenas ate as ore- 

Ihas. 

fistes criterios podem ser argiiidos de arbitrarios; cons- 

tituiram, porem, um esforgo em busca de objetividade. E os 

julgamentos resultantes, tendo sido feitos sempre pela mes- 

ma pessoa, tendem a ser uniformes. 

Na tabela XX podemos ver os resultados do estudo desta 

categoria. Procederemos a sua analise focalizando cada um dos 

aspectos mencionados. 

Presenga e tamanho ou comprimento: 87,3% dos desenhos 

trazem cabelos, sendo que 40,9% apresentam-nos de compri- 

mento medio, 27,8% compridos e 18,5% curtos. 

O sexo e a idade dos autores nao introduzem variagoes 

significantes, mas o sexo da figura desenhada, como se pode- 

ria prever, e fa tor importante: predominam na figura femini- 

na os cabelos compridos e na masculina os medios e curtos. 

Detalhes — 63,5% dos desenhos trazem cabelos abundan- 

tes e 21,3% escassos. O sexo dos autores nao se mostra vin- 

culado a variagao significante; com a idade ja se pode ver 

que aumenta um pouco a incidencia dos cabelos abundantes. 

O sexo da figura influi bastante, pois a feminina apresenta 

maior porcentagem de cabelos abundantes que a masculina. 
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Cabelos destacados da cabega aparecem em 17,3% dos casos, 

com definida predominancia na figura masculina. Cabelos 

bem penteados e cuidados aparecem em 37,0% dos desenhos 

e desordenados em 8,6% apenas. Na figura feminina notam-se 

esses dois aspectos mais freqiientemente que na masculina; os 

rapazes desenham cabelos desordenados com maior freqiiencia 

que as mogas e o grupo de 15-18 anos mais cabelos penteados. 

Sombreamento ou borradura e omissao — 71,4% das figu- 

res apresentam sombreamento ou borradura no cabelo, predo- 

minantemente na parte interna. A idade dos autores nao intro- 

duz variagao significante, mas o sexo influi: rapazes fazem mais 

freqiientemente que as mogas borradura dentro da cabeleira. 

A figura feminina recebe borradura com maior freqiiencia no 

interior e menor no contorno, mas em conjunto apresenta maior 

incidencia desse trago que a masculina. 

12,7% dos adolescentes omitem o cabelo, sendo que o fato 

ocorre proporcionalmente mais na figura masculina. 

XVI — Rosto 

Certos aspectos do rosto devem ser focalizados antes de se 

entrar na consideragao dos olhos, orelhas, nariz e boca. O con- 

torno do rosto, borrado ou nao, a existencia de linhas extras 

ou pintura e o sombreamento da parte interna do mesmo cons- 

tituiram os itens que estudamos nesta categoria de analise in- 

trodutoria do rosto. 

A tabela XXI, resultante desse estudo, nos permite ver o 

seguinte: 

Pintura ou linhas extras no rosto (alem da barba e bigode) 

aparecem apenas em 4,6% dos desenhos; sao um pouco mais 

freqiientes nos desenhos dos rapazes que nos das mogas e nos 

do grupo de 15-18 que nos de 12-14 anos. O sexo da figura nao 

introduz variagao significante. 

Contorno borrado, confuso ou sombreado aparece em 50,4% 

dos desenhos, sendo mais freqiiente nos desenhos feitos por ra- 

pazes e nos do grupo de 15-18 anos. O sexo da figura nao se as- 

socia a variagao significante. 
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Sombreamento ou borradura dentro do rosto so aparece no 

grupo de 15-18 anos, com porcentagem muito reduzida. Omis- 

sao do rosto so se encontra no grupo de 12-14 anos, tambem com 

porcentagem diminuta. Ambos aspectos so se evidenciaram na 

figura masculina; entretanto, como as diferengas de porcenta- 

gem nao sao significantes, podemos atribuir o fenomeno ao 

acaso. 

XVII — Bigode e Barba 

Os itens referentes a estes aspectos sao apresentados, na 

codificagao que se ve no apendice I, bem distanciados dos do 

rosto; mas, serao aqui analisados em seguida a estes, dada a 

natural correlagao que apresentam. Barba e bigode foram se- 

parados da categoria anterior — onde poderiam ser colocados 

junto aos itens das linhas extras ou mesmo do sombreamento 

no interior do rosto — por se constituirem em aspectos bem 

mais expressivos e caracteristicos e por apresentarem signifi- 

cado especial para a interpretagao dos desenhos da figura hu- 

mana. 

Na tabela XXII podemos ver que os adolescentes estuda- 

dos desenharam bigode e barba apenas na figura masculina, 

como seria de esperar; e em porcentagem muito reduzida (res- 

pectivamente 7,1% e 2,1% dos desenhos da figura masculina). 

O fenomeno nao apresenta variagao significante em relagao 

ao sexo e a idade dos autores. 

XVIII — Olhos 

Os olhos, como elementos de especial valor para a inter- 

pretagao dos desenhos de figuras humanas, foram analisados 

por nos sob varios aspectos: presenga e tamanho, detalhes de 

apresentagao e sombreamento ou borradura. 

Com referencia ao tamanho, devemos esclarecer que por 

se tratar de uma avaliagao relativa ao conjunto do rosto, nao 

foi possivel estabelecer criterios fixos de medida, o mesmo 

acontecendo com o tamanho do nariz, da boca e das orelhas, 

que abordaremos mais adiante. A classificagao em grandes, 
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medios e pequenos resultou sempre de uma comparagao entre 

o tamanho relativo do trago considerado e o do rosto. Como 

foi realizada sempre pela mesma pessoa, esperamos ter ga- 

rantido boa uniformidade de julgamento. 

A tabela XXIII nos permite ver os resultados dessa ana- 

lise, 

Presenga e tamamho — 99,4% dos desenhos trazem olhos, 

sendo que 52,9% apresentam-nos de tamanho media, 26,3% 

grandes e 19,1% pequenos. O sexo da figura nao introduz va- 

riagao significante. Com a idade aumenta um pouco a por- 

centagem do tamanho medio, diminuindo a do pequeno. Com 

relagao ao sexo dos autores, algumas variagoes se podem no- 

tar: mogas desenham, com freqiiencia ligeiramente maior, 

olhos grandes e apresentam menos omlssao dos olhos. 

Detalhes — 74,6% dos olhos tern sobrancelhas, 51,8% tern 

pupilas e 11,7% pestanas. As mogas desenham estes detalhes 

mais freqiientemente que os rapazes; o grupo de 15-18 anos 

apresenta incidencia um pouco maior de pestanas que o de 

12-14 anos. O sexo da figura nao se liga a variagao significan- 

te. Apenas em uma figura (masculina) foram desenhados 

oculos. 35,0% dos olhos estao de perfil, de forma correta. Nao 

foi encontrado um olho so em figura, ou melhor, em rosto de 

frente. 

Sombreamento ou borradura e omissoes — 34,5% e 23,3% 

dos desenhos apresentam borradura ou sombreamento, res- 

pectivamente dentro dos olhos e em seu contorno. Omissao 

dos olhos so ocorre em 1,6% dos casos, com maior freqiiencia 

nos desenhos dos rapazes que nos das mogas. O sexo da figu- 

ra nao introduz variagao significante, mas a idade e o sexo 

dos autores influem: com o aumentar da idade, acentua-se a 

incidencia do sombreamento no contorno dos olhos; homens 

omitem mais freqiientemente os olhos e os desenham com 

mais sombreamento no interior que as mulheres. 

Em resumo — Adolescentes apresentam com baixa fre- 

qiiencia omissao dos olhos nas figuras humanas. Desenham, 

de preferencia, olhos de tamanho medio, com pupila, predo- 
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minantemente com sobrancelhas e as vezes com pestanas. Nos 

desenhos das mogas e nos do grupo mais velho, estes detalhes 

se evidenciam mais. Com pequenas excegoes os olhos sao de- 

senhados de perfil, quando a cabega assim esta. Sombreamen- 

to ou borradura interna ou no contorno sao encontrados em 

pouco mais da metade dos desenhos, e com maior incidencia 

nas figuras feitas pelos rapazes e pelo grupo de 15-18 anos. 

XIX — Nariz 

Com referencia ao nariz, tambem elemento de importan- 

cia para a interpretagao, os desenhos foram analisados segun- 

do varies itens que, na codificagao apresentada no apendice 

I, se distribuem do n.0 93 ao 101, inclusive. Da mesma forma 

que na categoria anterior, esses itens podem ser agrupados 

nos aspectos: presenga e tamanho, detalhes e sombreamento 

ou borradura, que sao focalizados a seguir, como resultados 

da analise da tabela XXIV. 

Presenga e tamanho — 96,1% dos desenhos apresentam 

nariz, sendo que 52,8% mostram-no de tamanho medio, 22,5%, 

pequeno e 20,7% grande. As mogas em comparagao com os 

rapazes, desenham mais freqiientemente nariz pequeno e me- 

nos nariz grande. A idade dos autores nao introduz variagoes 

significantes; o mesmo acontece em relagao ao sexo da figura. 

Com respeito ao sentido da classificagao em tamanho gran- 

de, medio e pequeno, aplicam-se aqui as consideragoes expen- 

didas na categoria XVIII — Olhos. 

Detalhes — 23,6% dos narizes desenhados apresentam na- 

rinas, com freqiiencia um pouco mais alta nos desenhos das 

mogas que nos dos rapazes. 35,3% dos desenhos mostram nariz 

de perfil, de forma correta, isto e, em cabega de perfil, enquan- 

to que 9,5% tern nariz de perfil em rosto de frente. 

Sombreamento ou borradura e omissao — 13,0% e 34,7% 

dos desenhos apresentam borradura ou sombreamento, respec- 

tivamente dentro do nariz e em seu contorno; 3,9% omitem es- 

sas partes do rosto. A idade dos autores tern certa influencia: 
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no grupo de 15-18 anos aumentam as porcentagens de borradu- 

ra e sombreamento. As mogas fazem um pouco mais freqiien- 

temente borradura interior e menos no contomo; em conjunto 

apresentam esse trago com menor freqiiencia que os rapazes. 

A figura feminina recebe porcentagem um pouco maior de 

sombreamento dentro do nariz e um pouco menor no contor- 

no, que a figura masculina. As omissoes sao um pouco mais 

freqiientes na figura masculina que na feminina. 

Conclusao — Adolescentes omitem pouco o nariz e o de- 

senham, em media de tamanho proporcionado ou medio, com 

certa incidencia de narinas; apresentam-no, em geral de perfil 

quando a cabega se acha nessa posigao, mas, em alguns casos 

desenham-no tambem assim quando a cabega esta de frente. 

Quase metade dos desenhos apresenta borradura ou sombrea- 

mento interior do nariz ou em seu contomo. Os rapazes, em 

relagao as mogas, apresentam maior incidencia de omissao, as- 

sim como de nariz grande e borrado no contorno. No grupo de 

15-18 anos aparece maior freqiiencia de borradura ou sombrea- 

mento que no grupo de 12-14 anos. A figura feminina mostra 

incidencia um pouco mais elevada de sombreamento interior e 

um pouco mais baixa de borradura no contorno que a figura 

masculina, ao mesmo tempo que apresenta menor indice de 

omissao do nariz. 

XX — Boca 

No desenho da figura humana a boca apresenta inumeros 

e importantes aspectos de sentido proprio para a interpretagao 

da prova. Buscamos abranger todos eles mediante a lista de 

itens que, na codificagao exposta no apendice I, vai do numero 

102 ao 117 inclusive. O item 116 — boca no lugar do nariz — 

entretanto, nao foi encontrado nos desenhos estudados e pode 

ser eliminado. 

Para a analise das tabelas XXV e XXVI, resultantes do 

exame dos desenhos de nossos adolescentes com referencia a 

boca, agrupamos esses itens nos seguintes con juntos: presenga 
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e tamanho, formato e disposigao, detalhes, sombreamento ou 

borraduras e omissoes. fistes sao os resultados dessa analise: 

Presen^a e tamanho — 97,1% dos desenhos apresentam bo- 

ca, sendo que 43,1% a trazem de tamanho medio, 30,0% grande 

e 23,8% pequeno. O grupo de 15-18 anos desenha boca peque- 

na com freqiiencia ligeiramente superior a do grupo de 12-14 

anos. O sexo do autor nao introduz variagoes significantes. Os 

tamanhos grande, medio e pequeno foram avaliados da forma 

descrita na categoria XVIII — Olhos. 

Formato e disposigao — 28,5% dos desenhos apresentam bo- 

ca voltada para cima, tipo boca de palhago; 11,8% boca para 

baixo, ou concava; 19,1% boca cerrada e 34,0% boca de perfil. 

Apenas ligeira variagao se nota com referencia ao sexo do au- 

tor: rapazes desenham com freqiiencia ligeiramente mais alta 

que as das mogas, a boca de perfil e a voltada para baixo. 

Detalhes — Apenas 6,9% e 1,7% dos desenhos apresentam, 

respectivamente, dentes e lingua, cigarro ou qualquer outro ob- 

jeto entre os labios. Dentes aparecem mais freqiientemente no 

grupo de 12-14 anos e nos desenhos dos rapazes. 

Enquanto 10,0% das figuras tern labios grosses 4,3% apre- 

sentam labios finos e 14,0% labios em forma de "arco de Cupi- 

do", em um total de 28,3% de figuras com labios. O grupo de 

15-18 anos desenha com maior freqiiencia labios em "arco de 

Cupido" que o grupo de 12-14. As mogas fazem menos freqiien- 

temente que os rapazes labios finos e mais em "arco de Cupido" 

e grosses. A figura feminina apresenta maior incidencia de la- 

bios em "arco de Cupido". 

Sombreamento ou borradura e omissoes — 27,5% e 30,7% 

dos desenhos mostram sombreamento ou borradura dentro e 

no contorno da boca respectivamente. O fenomeno aumenta 

com a idade, mas varia pouco com o sexo dos autores e tam- 

bem com o sexo da figura desenhada. Apenas 2,9% dos de- 

senhos apresentm omissao de boca. 

Em resumo — Adolescentes pouco omitem a boca ao de- 

senhar a figura humana. Fazem-na, de preferencia, do tama- 
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nho medio ou grande, mais freqiientemente boca voltada para 

cima que para baixo, e com certa incidencia de borradura ou 

sombreamento. Dentes aparecem em poucos desenhos e ob- 

jetos entre os labios se verificam ainda em menor porcenta- 

gem. Pouco mais de 1/4 das bocas apresentam labios; quan- 

do isso acontece, predominam os labios em "arco de Cupidow, 

principalmente na figura feminina. As mogas desenham com 

menos freqiiencia boca voltada para baixo, dentes e labios fi- 

nes e com maior incidencia, labios grosses e em "arco de Cupi- 

do". No grupo de 15-18 anos e ligeiramente mais freqiiente a 

boca pequena, com labios em "arco de Cupido" e, em geral, 

com maior incidencia de labios e de sombreamento ou borra- 

dura e menor freqiiencia de dentes. 

XXI — Orelhas 

As orelhas, embora de significado menos ricos que os olhos, 

boca e nariz, como sera discutido na Terceira Parte deste tra- 

balho, devem ser cuidadosamente analisados nos desenhos das 

figuras humanas. Reservamos para tal estudo alguns itens da 

codificagao adotada — os de numero 120 a 130, inclusive — 

com os quais buscamos abranger todos os aspectos importan- 

tes do desenho das orelhas. fisses itens, para analise da tabela 

XXVII, foram agrupados nos seguintes conjuntos: presenga e 

tamanho, detalhes e sombreamento ou borradura. 

A seguir apresentamos os resultados dessa analise. 

Presenga e tamanho — 41,8% dos desenhos mostram ore- 

lhas. Foram omitidas, portando, em pouco mais da metade das 

figuras, e de maneira mais acentuada nas femininas. Enquan- 

to 58,6% das orelhas desenhadas sao de tamanho medio, 28,2% 

sao grandes e 13,0% pequenas. O grupo de 15-18 anos dese- 

nha orelha pequena em porcentagem menor que o de 12-14 

anos. A figura feminina recebe mais freqiientemente orelhas 

pequenas e as masculinas orelhas de tamanho medio. Para 

avaliagao dos tamanhos grande, medio e pequeno foi usado o 

criterio descrito na categoria XVIII — Olhos. 
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Detalhes — 24,9% das orelhas apresentam-se bem detalha- 

das, com indicagao de lobulo, cavidade interior, etc. Essa aten- 

gao ao detalhe e mais acentuada na figura masculina e nos de- 

senhos dos rapazes. Forma estranha ou distorgao na forma apa- 

rece em 18,1% das orelhas, principalmente nos desenhos feitos 

por mogas. Brincos sao observados em 4,9% das figuras femi- 

ninas, as vezes mesmo na ausencia das orelhas. O indice de 

incidencia de brincos e pouco maior nos desenhos do grupo de 

15-18 anos, em relagao ao de 12-14 anos, e no das mogas em com- 

paragao com os rapazes. Enquanto 14,0% dos desenhos apre- 

sentam uma orelha so, em cabega de perfil, 0,3% mostram uma 

orelha em cabega de frente. Os rapazes, em relagao as mogas, 

desenham com maior frequncia uma so orelha nas figuras hu- 

manas. 

Sombreamento ou borradura — 43,0% das orelhas desenha- 

das apresentam borradura ou sombreamento no contorno 

(27,2%) ou no interior (15,6%). O fenomeno se verifica de ma- 

neira mais acentuada no grupo de 15-18 anos, nos desenhos dos 

rapazes e nas figuras masculinas. 

Em conclusao — Adolescentes pouco colocam orelhas nas 

figuras humanas. Nota-se essa omissao principalmente na fi- 

gura feminina e nos desenhos das mogas. E' pouco freqiiente 

uma orelha so e quando ocorre se trata, em grande maioria, de 

cabega de perfil. As orelhas sao, em geral, de tamanho medio e 

com sombreamento ou borradura. As desenhadas por rapazes 

apresentam um pouco mais freqiientemente sombreamento e 

detalhes e menos distorgao da forma. As mogas colocam com 

maior freqiiencia brincos nas figuras femininas. Estas rece- 

bem mais freqiientemente orelhas pequenas, enquanto as mas- 

culinas, menos orelhas medias, com detalhes e sombreamento. 

O grupo de 15-18 anos apresenta maior porcentagem de som- 

breamento no contorno e de brincos e menor incidencia de ore- 

lha pequena. 

XXII — Pescogo 

Os caracteristicos do pescogo em um desenho da figura hu- 

mana constituem ponto importante para a interpretagao. As 
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dimensoes. os detalhes que apresenta e o fato de aparecer som- 

breado ou borrado no interior ou no contorno sao os aspectos 

focalizados na analise das tabelas XXVIII e XXIX, resultantes 

do exame dos desenhos de nossos adolescentes. 

Presenga e dimensoes — 94,1% dos desenhos apresentam 

pescogo, com muito pequena incidencia de omissoes, portanto. 

Enquanto 50,0% dos desenhos tem pescogo de tamanho medio, 

33,0% apresentam-no comprido e 12,0%, curto. As mogas de- 

senham um pouco mais freqiientemente pescogo comprido e 

menos pescogo curto, que os rapazes. A idade do autor e o se- 

xo das figuras nao sao acompanhados de variagdes significan- 

tes. Enquanto 48,7% dos desenhos tem pescogo de grossura me- 

dia, 23,6% o mostram delgado e 22,8%, grosso. Mogas desenham 

em maior porcentagem pescogo delgado e com menos freqiien- 

cia pescogo grosso; o grupo de 15-18 anos apresenta maior in- 

cidencia de pescogo de grossura media e menor de delgado. O 

sexo da figura nao introduz variagdes significantes. 

Detalhes — 66,5% dos desenhos apresentam uma linha se- 

parando o pescogo da cabega e 11,0% mostram decote em V. 

Ha uma incidencia um pouco maior do primeiro na figura 

masculina em relagao a figura feminina. As mogas desenham, 

mais freqiientemente que os rapazes, uma linha separando o 

corpo da cabega; o grupo de 15-18 anos, em relagao ao de 12- 

14 anos, mostra mais elevada incidencia de decote em V. Co- 

lar aparece em 5,9% das figuras femininas. Sexo e idade do 

autor nao aparecem ligados a variagdes significantes. Apenas 

1,7% das figuras masculinas apresentam porno de Adao; den- 

tro desta diminuta porcentagem pode-se ver que o grupo de 

15-18 anos bem como o dos rapazes, o desenham mais freqiien- 

temente que o de 12-14 anos e as mogas. Distorgao na forma 

aparece em 0,7% dos desenhos. 

Sombreamento ou borradura e contorno duplo — 2,7% e 

39,4% dos desenhos mostram sombreamento ou borradura no 

interior e no contorno do pescogo, respectivamente. Os rapa- 

zes e o grupo de 15-18 anos apresentam maior porcentagem de 

sombreamento, principalmente no contorno, que as mogas e o 
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grupo de 12-14 anos. O sexo da figura nao introduz variagoes 

signif icantes. 

Contorno duplo aparece apenas em 1,3% e omissoes em 

4,8% dos desenhos, sem diferengas significantes quanto ao se- 

xo e idade do autor e sexo da figura. 

Conclusao — Adolescentes quase sempre poem pescogo 

nas figuras humanas. Fazem-no, em media, de comprimento 

b grossura medios ou proporcionados e predominantemente na 

forma comum. A maioria desenha uma linha separando o pes- 

:jogo da cabega. Apenas uma pequena porcentagem desenha 

•iecote em V. Quase metade dos desenhos apresenta borradu- 

-:a ou sombreamento no pescogo, enquanto o contorno duplo e 

•;aro. Detalhes — como colar na figura feminina e porno de 

Adao na masculina — sao raros. Sexo e idade dos autores in- 

troduzem pequenas variagoes. 

XXIII — Tronco 

Nesta cotegoria sao muito numerosos os aspectos a estu- 

dar, uma vez que alem da conformagao geral e do sombrea- 

mento ou borradura, assumem valor proprio as varias partes 

do tronco, como ombro, torax, cintura, cadeiras e nadegas, 

seios e genitais. fistes aspectos integram os itens que, na co- 

dificagao exposta no apendice I, aparecem sob os numeros de 

146 a 176, inclusive. 

Apresentamos a seguir a analise das tabelas XXX, XXXI 

e XXXII que trazem os resultados do exame, sob esse ponto 

de vista, dos desenhos em estudo. 

Presenga e conformagao — 99,7% dos desenhos possuem 

tronco, sendo que 31,4% apresentam-no de forma oval ou elip- 

tica; 23,0% como um duplo trapezio; 18,4% de forma quadran- 

gular; 10,6% retangular; 8,2% triangular e 4,8% em format© 

redondo. Os rapazes, em relagao as mogas, desenham com 

maior freqiiencia tronco oval e redondo e em menor porcen- 

tagem o duplo trapezio. O grupo de 15-18 anos apresenta maior 

incidencia de oval e duplo trapezio que o grupo de 12-14 anos. 

Na figura feminina se observa mais freqiientemente a forma 

de duplo trapezio e na figura masculina mais as formas qua- 
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drangular e oval. Enquanto 55,2% dos desenhos mostram li- 

nhas arredondadas, 41,7% apresentam-nas angulosas. Os ra- 

pazes e o grupo de 15-18 anos fazem mais freqiientemente li- 

nhas arredondadas; as mogas e o grupo de 12-14 anos mais an- 

gulosas. O sexo da figura nao se associa a variagoes signifi- 

cantes. 

Distorgoes na forma aparecem em 2,8% dos desenhos, sen- 

do um pouco menos freqiientes no grupo de 15-18 anos em 

relagao ao de 12-14 anos, e nos desenhos das mogas em rela- 

^ao aos dos rapazes. 

Lacuna no tragado do tronco, predominantemente na par- 

te inferior, aparece apenas em 1,1% dos desenhos. Omissao do 

tronco e apresentagao so da parte superior do mesmo sao mui- 

to raros. 

Ombros — 12,1% dos desenhos destacam-se pelos ombros 

grandes e 1,2% por ombros pequenos e mirrados. Os rapazes 

desenham um pouco mais freqiientemente ombros pequenos 

que as mogas. A figura masculina mostra maior incidencia de 

ombros grandes que a feminina. 

Cadeiras ou nddegas — Apenas 2,2% das figuras apresen- 

tam cadeiras ou nadegas avantajadas. Apesar do reduzido in- 

dice, pode-se ver que a figura feminina apresenta esse trago 

com freqiiencia um pouco mais elevada que a masculina. 

Seios — Sao desenhados em 20,6% das figuras femininas, 

com incidencia um pouco maior nas figuras de frente que nas 

de perfil. O grupo de 15-18 anos desenha-os mais freqiiente- 

mente que o grupo de 12-14 anos. Apenas 0,7% dos desenhos 

apresentam mamilo em destaque, as vezes sem o delineamen- 

to dos seios e mesmo na figura masculina. Sexo e idade do 

autor e sexo da figura nao introduzem variagoes significantes. 

Genitais — Apenas 2,2% dos desenhos mostram a regiao 

genital assinalada ou os orgaos genitais delineados. A figura 

masculina acusa maior freqiiencia desse trago que a figura 

feminina. 

Cintura — 64,0% das figuras apresentam a cintura de- 

senhada, fazendo-a, com maior incidencia sob a forma de cin- 

to comum ou de um simples trago. Cintura bem apertada apa- 
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rece em 8,2% das figuras, em especial na feminina e nos de- 

senhos das mogas. Os rapazes, menos freqiientemente que as 

mogas, poem cintura em seus desenhos; o grupo de 15-18 anos 

o faz com freqiiencia um pouco menor que o de 12-14 anos. A 

figura feminina apresenta mdice mais alto de incidencia de 

cintura que a masculina. 

Sombreamentto ou borradura — A tabela XXXII revela 

que 84,7% dos desenhos apresentam o contomo do tronco som- 

breado, borrado ou confuso, sendo que a maior incidencia se 

verifica nos ombros e no torax. As cadeiras ou nadegas mos- 

tram pouco sombreamento. O contorno do tronco todo borra- 

do aparece apenas em 3,0% das figuras. A borradura no con- 

torno em con junto, aparece mais freqiientemente no grupo de 

15-18 anos e na figura masculina. Nos detalhes pode-se ob- 

servar freqiiencia um pouco mais alta de contorno sombreado 

no torax da figura masculina e nas cadeiras da feminina. Em- 

bora no con junto nao se apresente diferenga entre rapazes e 

mogas, estas fazem menos freqiientemente o tronco todo bor- 

rado. 

Sombreamento ou borradura intema aparece em 20,7% dos 

desenhos, sendo que predominantemente na cintura. Nos seios 

o sombreamento aparece em 4,8% dos desenhos e no torax, ab- 

domem e genitais a incidencia e bem baixa; menor ainda e a 

da borradura em todo o tronco. O fenomeno, de maneira geral, 

nao apresenta variagao significante em fungao do sexo e idade 

do autor e do sexo da figura desenhada. Contorno duplo do tron- 

co (ou do torax ou das cadeiras) aparece apenas em 0,9% dos 

desenhos e pelos no peito em 1,0%; o primeiro trago desenha- 

do por rapazes e o segundo predominantemente na figura 

masculina. 

XXIV — Bragos 

Para analise dos bragos nos desenhos das figuras huma- 

nas, planejamos os itens que se podem ver no apendice I, dis- 

tribuidos do n.0 177 a 196, inclusive. 
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As dimensoes: comprimento e grossura, tal como as do 

pescogo, foram estabelecidas por um criterio comparativo com 

o resto do corpo, principalmente o tronco. Assim, os bragos 

seriam classificados como longos quando atingissem a altura 

dos joelhos; medios, quando chegassem ate o meio da coxa e 

curtos, quando nao ultrapassassem os quadris. Seriam tam- 

bem considerados finos ou delgados, medios e grosses em re- 

lagao ao tamanho do tronco. 

Dada a impossibilidade de obter medidas objetivas, busca- 

mos garantir a uniformidade do julgamento, adotando a cau- 

tela da avaliagao realizada sempre pela mesma pessoa. 

A posigao dos bragos foi abrangida por varies itens, a pre- 

senga e numero deles por outros, assim como o sombreamen- 

to ou borradura e detalhes tais como pulseira, enfeite, punho 

com botao, bolsa no brago, etc. 

As tabelas XXXIII e XXXIV apresentam os resultados da 

analise dos desenhos em fungao dos aspectos mencionados. 

Numero e posigao — 96,8% das figuras humanas tern bra- 

gos. Enquanto 39,3% apresentam-nos pendentes ao longo do 

corpo; 20,6% os mostram estendidos para o ambiente; 15,6% 

e 15,2%, respectivamente, voltados para a frente e para tras 

do corpo; apenas 2,3% trazem um para cima e outro para bai- 

xo; 1,9% um para tras e outro para a frente e 1,6% mostram 

ambos flexionados para cima. 

As mogas desenham mais freqiientemente que os rapazes 

6s bragos voltados para tras do corpo; o grupo de 15-18 anos 

cferece menor incidencia de bragos estendidos para o ambien- 

te que o grupo de 12-14 anos; a figura feminina apresenta em 

porcentagem um pouco maior os bragos voltados para tras do 

corpo. 

As omissoes dos dois bragos (3,2%) sao mais freqiientes que 

a de um brago nas figuras de frente (0,4%). Nas de perfil, a 

omissao de um brago alcanga a porcentagem de 4,3%, mas em 

se considerando os casos em que a perspectiva da figura suge- 

rira a presenga de um so brago, podemos afirmar ser muito 

pequena a incidencia da omissao dos bragos. Ela ocorre um 

pouco mais freqiientemente nos desenhos dos rapazes. 
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Detalhes — 4,3% dos desenhos apresentam pulseira ou ou- 

tro detalhe no brago. No grupo de 15-18 anos, em compara- 

gao com o de 12-14, diminui um pouco a incidencia desse tra- 

go, mas o sexo do autor ou da figura nao introduzem diferen- 

gas significantes. 

Dimensoes — A tabela XXXIV permite ver que 57,0% dos 

desenhos trazem bragos curtos, 29,0%, medios e 10,5% longos. 

As mogas e o grupo de 15-18 anos desenham mais freqiiente- 

mente bragos de comprimento medio que os rapazes e o grupo 

de 12-14 anos; neste se encontram com maior freqiiencia bra- 

gos curtos. O sexo da figura nao e acompanhado de variagoes 

significantes. 

Enquanto 6,1% dos desenhos tern bragos grosses e 34,6%» 

bragos de grossura media, 49,2% apresentam bragos finos, por- 

centagem essa que aumenta com a dos bragos desenhados com 

uma so linha (6,8%). O grupo de 15-18 anos, em relagao ao 

de 12-14 anos, desenha com maior freqiiencia bragos grossos e 

de grossura media e, com menor incidencia, bragos finos. 0 

sexo do autor e o sexo da figura nao introduzem variagoes 

significantes. 

Sombreamento ou borraldura — 60,0% dos desenhos apre- 

sentam sombreamento ou borradura no brago, seja no con tor- 

no (55,0%), seja no interior (4,9%). O grupo de 15-18 anos 

faz mais sombreamento nos bragos que o de 12-14 anos. O se- 

xo do autor e o da figura nao se associam a variagoes signi- 

ficantes . 

XXV — Maos e dedos 

As maos, elemento de especial interesse para a interpre- 

tagao dos desenhos de figuras humanas, foram analisadas em 

nosso trabalho sob varios aspectos: presenga e tamanho, som- 

breamento ou borradura e pormenores de execugao dos dedos. 

Com referencia ao tamanho devemos repetir o que ja foi 

relatado para outras categorias: os itens maos grandes, medias 

e pequenas exprimem uma comparagao das maos com o resto 

do corpo, principalmente com o brago. Como nao nos pareceu 
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vlavel o estabelecimento de medidas fixas, buscamos conser- 

var a imiformidade necessaria mediante julgamento por uma 

unica pessoa. 

A analise das tabelas XXXV e XXXVI, resultantes do es- 

tudo dos varios itens referentes a maos e dedos, e apresentada 

a seguir. 

jpresenga — 70% dos adolescentes colocam maos nas figuras 

humanas que desenham. A ausencia de maos se verifica com 

um indice de certo valor, sendo interessante observar que nes- 

se grupo a colocagao atras das costas alcanga porcentagem su- 

perior a da simples omissao, vindo depois, em ordem decrescen- 

te, maos aos bolsos e atras de objetos. As mogas omitem a mao 

um pouco mais freqiientemente que os rapazes, principalmen- 

te com referenda a colocagao atras das costas; o mesmo aconte- 

ce com o grupo de 15-18 anos em relagao ao de 12-14 anos. Nas 

figuras femininas ha freqiiencia um pouco mais alta de coloca- 

gao atras das costas e nas masculinas de colocagao nos bolsos. 

Tamanho — 45,3% das maos sao de tamanho medio; 28,2% 

pequenas e 26,4% grandes. Mogas desenham mais freqiiente- 

mente maos pequenas e menos grandes; o grupo de 15-18 ano^ 

quando comparado com o de 12-14 anos, bem como a figura fe- 

minina em relagao a masculina, apresentam menor porcentagem 

de maos grandes. 

Detalhes — Apenas 0,3% das figuras e 0,4% das maos apre- 

sentam luvas. 

Sombreamento ou borradura — 57,3% das maos apresen- 

tam sombreamento ou borradura, quer no contorno (45,3%), 

quer no interior (12,0%). O fenomeno se apresenta um pouco 

mais acentuado nos desenhos dos rapazes e do grupo de 15-18 

anos. O sexo da figura nao introduz variagoes significantes. 

Dddos — Os dedos aparecem em 89,0% das maos, sendo 

que em 15,3% delas se apresentam como elementos exclusivos, 

isto e, dedos sem indicagao de outras partes da mao, saindo 

diretamente do brago. Este fenomeno aparece em porcentagem 

um pouco mais alta no grupo de 12-14 anos que no grupo de 

15-18 anos. 
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A mao sem dedos, isto e, como punho cerrado, aparece em 

17,4% das figuras, sem varia^oes significantes em fungao do 
sexo e da idade do autor ou do sexo da figura. Enquanto 23,4% 

das maos apresentam dedos compridos, 21,6% mostram dedos 

como garras ou pontudos, 14,9% dedos "como palitos", 13,4% 

dedos "em petala", 10,5% dedos arredondados e 5,3% dedos en- 

cerrados por uma linha. Pequenas variagoes se podem notar 

com relagao ao sexo e a idade dos autores: mogas desenham mais 

vezes dedos pontudos ou como garras e menos dedos encerra- 

dos por uma linha, compridos e arredondados; o grupo de IS- 

IS anos apresenta dedos como "palitos" em menor freqiiencia 

que o grupo de 12-14 anos. O sexo da figura nao se associa a 

variagoes significantes. 

Apenas 2,0% das maos apresentam um numero de dedos 

maior que o normal, mas 21,9% mostram um numero menor 

que cinco. A porcentagem de numero menor que o normal di- 

minui com a idade, enquanto aumenta a de numero maior. O 

sexo do autor e o da figura nao sao acompanhados de varia- 

goes significantes. 

Unhas aparecem em 7,7% das maos, sendo que o fenome- 

no nao varia significantemente com o sexo e a idade do au- 

tor nem com o sexo da figura desenhada. 

XXVI — Pemas 

Para o estudo das pernas nos desenhos das figuras huma- 

nas, a semelhanga do que ja foi descrito para as outras partes 

do corpo, destacamos alguns aspectos como: presenga, dimen- 

soes e sombreamento ou borradura. 

A presenga nao foi analisada apenas em um item, mas des- 

dobrada em cinco para possibilitar melhor consideragao do ti- 

po de ausencia das pernas: diferenciar omissao de uma pema 

da de ambas, assim como distinguir a simples omissao do fato 

mais complexo da ausencia de pernas por nao caberem no pa- 

pel ou por estar a figura com traje comprido. 

Com respeito as dimensoes, cabe afirmar que representam 

sempre avaliagoes relativas. Os itens: pemas longas, medias e 
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curtas, assim como finas, medias e grossas, se referem a uma 

relagao entre o tamanho da perna e o resto da figura, princi- 

palmente o tronco e os bragos. 

Apresentamos a seguir a analise da Tabela XXXVII, re- 

sultante do exame dos desenhos em estudo. 

Presen^a — 97,0% das figuras humanas apresentam per- 

nas. Omissao simples das pemas se verifica apenas em 0,8% 

dos desenhos, ja que alguns casos sao de pernas ausentes ou 

so iniciadas por nao caberem no papel (1,2%); alem disso al- 

gumas figuras femininas sao apresentadas em traje comprido, 

portanto com pemas ocultas (0,9% dos desenhos ou 1,8% das 

figuras femininas). O sexo e a idade dos autores nao intro- 

duzem variagoes significantes. 

Dimensoes — 48,5% dos desenhos trazem pernas curtas; 

?8,5% de comprimento medio e apenas 9,9% compridas ou lon- 

gas. As mogas desenham mais freqiientemente pemas de com- 

primento medio e menos pemas curtas que os rapazes, o mes- 

mo acontecendo com o grupo de 15-18 anos em relagao ao de 

12-14 anos. A figura masculina recebe pemas de comprimento 

medio com freqiiencia um pouco mais elevada que a feminina. 

Enquanto 45,1% apresentam pemas de grossura media, 

42,5% tern pernas finas (porcentagem esta acrescida de 6,2% 

de pemas feitas com uma so linha) e apenas 9,9% pemas gros- 

sas. O grupo de 15-18 anos desenha menos vezes que o de 12-14 

anos, pernas finas e mais, as de grossura media; a figura femi- 

nina recebe mais freqiientemente pemas finas e a masculina 

mais as de grossura m6dia. 

Sombreamento ou borradura — 53,3% dos desenhos apre- 

sentam sombreamento ou borradura nas pernas, predominante- 

mente em seu contomo (50,2%). O fenomeno ganha intensida- 

de no grupo de 15-18 anos e aparece mais nos desenhos dos ra- 

pazes e na figura feminina. 

Conclusao — Adolescentes quase sempre desenham pernas 

nas figuras humanas; sao predominantemente curtas e de lar- 

gura media, podendo ser curtas e finas, assim como mddias tan- 

to em comprimento quanto em grossura. Em geral recebem 

borradura ou sombreamento no contomo. As mogas fazem mais 
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freqiientemente pernas de dimensoes medias, enquanto os ra- 

pazes mais pemas curtas, e com maior incidencia de sombrear 

mento; o grupo de 15-18 anos apresenta indice mais elevado de 

pernas com dimensoes medias e borradas, enquanto no de 12^ 

14 se encontra maior porcentagem de pernas curtas e finas. A 

figura feminina apresenta mais freqiientemente pemas finas 

e com sombreamento; enquanto a masculina, mais pemas de 

dimensoes medias. 

XXVII — Pes e dedos 

No desenho da figura humana, os pes assumem significa- 

ios especi'ficos conforme o tamanho, a posigao, o fato de esta- 

rem sombreados ou borrados e os detalhes que apresentam, en- 

tre os quais a presenga de dedos e unhas. 

Para abranger esses varies aspectos, incluimos na analise 

dezessete itens, que podem ser vistos no apendice I, sob os nu- 

meros 230 a 246, inclusive. 

O tamanho se expressa por uma avaliagao relativa as di- 

mensoes do resto do corpo, e em especial das pemas. Nao sen- 

do conveniente aos propositos desta pesquisa estabelecer medi- 

das fixas, buscamos garantir a necessaria uniformidade de jul- 

gamento com a sua realizagao feita sempre pela mesma pessoa. 

As tabelas XXXVIII e XXXIX trazem os resultados do exa- 

me dos pes e dedos nos desenhos estudados. A analise dessas 

tabelas vem a seguir. 

Presen^a e tamanho — Em 90,7% das figuras encontramos 

p^s, sendo que 45,2% deles sao pequenos, 41,5% de tamanho 

medio e 13,6% grandes. Mogas fazem mais freqiientemente 

pes pequenos e rapazes pes de tamanho medio e grande; a 

figura feminina apresenta incidencia um pouco maior de p6s 

pequenos. A idade do autor nao introduz variagoes signifi- 

cantes. 

Posigao — 74,0% dos pes estao desenhados de perfil; 25,6% 

de frente e apenas 0,2% de costas. Os rapazes fazem mais fre- 

qiientemente pes de perfil que as mogas, as quais, por sua vez, 

desenham com maior freqiiencia pes de frente. A idade do 
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autor e o sexo da figura nao se vinculam a variagoes signifi- 

cantes. 

Sombreamento ou borradura e Omissao — 61,7% dos pes 

sao sombreados ou borrados, predominantemente no contorno 

(53,3%). 

O grupo de 15-18 anos borra o contorno dos pes com maior 

freqiiencia que o grupo de 12-14 anos. O sexo do autor e o da 

figura nao introduzem variagoes significantes no conjunto. 

A omissao dos pes e da ordem de 9,3% devendo-se porem 

lembrar que 3,0% das figuras nao apresentam pernas, o que 

dara 6,3% de figuras com pernas mas sem pes. O mdice de 

omissao dos pes aumenta no grupo de 15-18 anos, em relagao 

oO de 12-14 anos, e nos desenhos das mogas em comparag^c 

com os dos rapazes. Na figura feminina o aumento da omis- 

sao corresponde ao indice de pernas ocultas em traie de noi- 

te (0,8%). 

Detalhes: 

Sapatos — 87,9% dos pes aparecem calgados, seja por sa- 

patos bem detalhados, com indicagao de salto ou de cordao, 

botoes, etc. (40,2%), seja em sapatos esbogados apenas com as 

linhas mais fundamentais e simples (47,6%). 

As mogas desenham mais freqiientemente sapatos sem de- 

talhes e menos sapatos com detalhes; o grupo de 15-18 anos 

apresenta menor incidencia de sapatos sem detalhes. No con- 

junto dos sapatos, porem, nao aparecem diferengas significan- 

tes em relagao ao sexo e a idade do autor. O sexo da figura 

nao exerce influencia. 

Dedos — 11,3% dos pes mostram dedos, sendo que 4,8% 

deles aparecem em figura completamente nua; 4,7% em figu- 

ra vestida de forma comum, mas sem sapatos e apenas 1,5% 

em figura de traje esporte ("short", maid, etc.). 0,2% das fi- 

guras (apenas dois casos) deixaram ver os dedos no pe, com 

sandalia aberta. O grupo de 15-18 anos desenha mais freqiien- 

temente dedos no pe; o sexo do autor nao se associa a varia- 

goes significantes. A figura masculina apresenta com maior 
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freqiiencia dedos em figura nua e em figura de traje esporte; 

a feminina os mostra mais freqiientemente quando se trata da 

figura com roupa comum, mas sem sapatos; entretanto, no 

con junto dos pes com dedos nao aparecem diferengas signifi- 

cantes associados a variavel sexo da figura. 

Unhas — Apenas 0,8% dos pes trazem unhas nos dedos O 

sexo e a idade do autor e o sexo da figura desenhada nao in- 

troduzem variagao significante. 

Pes representados apenas por uma linha — Somente 0,6% 

das figuras mostram pes tragados por uma so linha, um pou- 

co mais freqiientemente na figura feminina que na masculina. 

XXVIII — Koupas e Acessorios ou Complementos 

O fato da figura estar vestida e quais os complementos ou 

acessorios que acompanham a roupa, constituem elementos de 

importancia para a interpretagao dos desenhos. 

Para abranger todos os pormenores da analise do vestua- 

rio, agrupamos os itens — que no apendice I se distribuem do 

numero 248 ao 269 inclusive — em aspectos como: presenga 

e tipo de roupa, detalhes da roupa, complementos ou acesso- 

rios e sombreamento ou borradura. 

Nas tabelas XL e XLI, cuja analise vem a seguir, vemos 

os resultados do estudo desta categoria nos desenhos de nos- 

sos adolescentes. 

Presenga e tipo 'de roupa — 84,0% das figuras humanas 

apresentam-se vestidas, sendo que 73,6% delas com traje co- 

mum completo, isto e, calga e camisa ou paleto para o sexo 

masculino e saia e blusa ou vestido inteirigo para o feminino; 

18,5% mostram traje comum incompleto, a saber so calga ou 

so saia; 3,1% tern traje esportivo, como "short", maio, calga 

comprida para a mulher, etc.; 3,1% vestem uniformes ou fan- 

tasias, como roupa de jogador de futebol, palhago, "cow-boy", 

marinheiro, macacao de trabalho, etc. e 1,5% traje de noite, 

isto e, vestido comprido. 

As mogas desenham mais freqiientemente que os rapazes 

traje comum completo e vestido de noite e menos traje co- 
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mum incompleto e uniforme ou fantasia; o grupo de 15-18 

anos, em relagao ao de 12-14 anos oferece porcentagem mais 

elevada de traje complete e mais baixa de incompleto. A fi- 

gura feminina apresenta mais freqiientemente que a masculi- 

na o traje comum complete e menos o traje comum incompleto 

e o uniforme ou fantasia. 

Detalhes da roupa — Vestidos bem decotados aparecem 

em 9,5% das figuras femininas vestidas ou 8,4% das figuras 

femininas em geral; mais freqiientemente nos desenhos das 

mogas, que nos dos rapazes. 

Calgas com vinco sao encontradas em 5,0% das figuras 

masculinas vestidas, e vistas nas calgas em 22,2%. Amoos os 

casos sao mais freqiientes no grupo de 15-18 anos, mas, vis- 

tas nas calgas aparecem mais freqiientemente nos desenhos 

das mogas. Gravatas sao vistas em 7,4% das figuras masculi- 

nas vestidas; com freqiiencia um pouco maior nos desenhos 

das mogas. 

21,0% das figuras vestidas apresentam bolsos e 34,3% bo- 

I5es nas roupas. Botoes aparecem um pouco mais freqiiente- 

mente nos desenhos feitos por mogas que nos dos rapazes. A 

figura feminina apresenta, em relagao a masculina, menor in- 

cidencia de botoes e freqiiencia nitidamente inferior de bol- 

sos em suas roupas. Meias aparecem em 4,0% das figuras ves- 

tidas; sao desenhadas com freqiiencia ligeiramente mais ele- 

vada por rapazes que por mogas. 

Complementos ou Acessorios — Chapeu ou bone aparece 

em 4,9% dos desenhos, so excepcionalmente desacompanhado 

de roupa, e predominantemente na figura masculina. Sexo e 

idade do autor nao se associam a variagoes significantes. 

5,7% das figuras apresentam adomos como flores, lengos, 

lagos ou broches na roupa, fita no cabelo, etc. A incidencia e 

maior no desenho das mogas e na figura feminina. 

5,1% das figuras apresentam-se com objetos na mao: guar- 

da-chuva, bolsa, pasta, jornal, flores, luvas, revolver, etc. O 

fenomeno nao sofre influencia do sexo e idade dos autores nem 

do sexo da figura desenhada. 
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Sombreamento ou borradura e omissao — 59,8% das figu- 

ras vestidas apresentam sombreamento ou borradura na rou- 

pa, seja no interior da blusa ou paleto (9,1%), na saia ou calga 

(20,0%) ou na barra da saia ou calga, predominantemente 

(28,1%). 

Rapazes borram o interior da roupa mais frequentemente 

que as mogas; a figura feminina apresenta maior porcentagem 

de borradura na roupa que a masculina. A idade do autor nao 

introduz variagao significante. 

Em 60,7% das roupas observamos contorno borrado, com 

al guns casos de contorno duplo englobado. O sombreamento 

do contorno da roupa aparece um pouco mais frequentemente 

no grupo 15-18 anos. O sexo do autor e o da figura desenhada 

nao se ligam a variagoes significantes. 

Omissao da roupa aparece em 16,0% dos desenhos, sendo 

que e maior a porcentagem nos dos rapazes e na figura fe- 

minina. 

Conclusao — Os adolescentes estudados, em maioria, de- 

senham figuras humanas vestidas, predominantemente com 

traje comum complete. Trajes esportivos, uniformes ou fanta- 

sias, bem como vestido comprido em figura feminina, sao ra- 

ros. Algumas variagoes podem ser notadas em relagao ao se- 

xo e idade dos autores e ao sexo da figura desenhada. 

Encontram-se alguns detalhes na roupa: mais frequente- 

mente botoes; com certa incidencia, bolsos e calgas com vis- 

tas; e mais raramente, vestido bem decotado na figura femi- 

nina, gravatas e calgas com vinco na masculina, e meias em 

uma ou outra. 

Chapeu ou bone, principalmente na figura masculina e 

adornos na feminina, assim como objetos na mao em ambas, 

sao encontrades em alguns desenhos. 

Figuras nuas sao desenhadas tambem, mais frequentemen- 

te do sexo masculine e por rapazes. Sombreamento ou borra- 

dura aparece no interior da roupa ou em seu contorno, as ve- 

zes em ambos, sendo que com freqiiencia ligeiramente mais ele- 

vada nos desenhos feitos por rapazes e na figura feminina. 
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A — ANALISE DOS RESULTADOS GERAIS DAS TABE- 

LAS E VISAO GERAL DO SIGNIFICADO ATRIBUf- 

DO AOS TRAgOS DO DESENHO DA FIGURA HU- 

MANA 

No capitulo anterior examinamos os resultados das tabelas 

e chegamos a inferencias que merecem ser retomadas para dis- 

cussao e interpretagao. 

Em relagao a cada categoria estabelecida para estudo, va- 

mos considerar agora a inferencia geral, resultante da anali- 

se das tabelas, e compara-las com os dados de outras pesqui- 

sas, feitas em nosso pais ou no estrangeiro. Sempre que pos- 

si'vel procuraremos reportar-nos a dados objetivos, mas pre- 

tendemos avangar para uma discussao do significado psicolo- 

gico atribui'do a categoria e ao item considerado. 

Comegando pela inferencia da tabela VII, discutiremos as 

demais seguindo a ordem em que foram apresentadas no ca- 

pitulo B da Segunda Parte. Nessa ordem sera feita excegao 

para as categorias "Postura da Figura" e "Movimento das Fi- 

guras", que no referido capitulo foram apresentadas, sob os 

numeros V e VI, antes das categorias "Tamanho em Relagao 

a Folha" e "Localizagao na Folha", por se constituirem em ta- 

belas de tipo aproximado as das categorias III e IV. 

I — Ordem das Figuras do par 

A figura do proprio sexo e preldominantemente desenhada 

em primeiro lugar, sem influencia significativa da idade e do 

sexo do autor. (Inferencia resultante da analise da tabela VII, 

cat. I do cap. B da Segunda Parte). 

fiste resultado concorda com a constatagao generica de Ka- 

ren Machover (1949) e as conclusoes de varies pesquisadores, 

entre os quais Butler e Marcuse (1959, pg. 302) que afirmam: 
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"Criangas com menos de 8 anos tem tendencia igualmente for- 

te para desenhar qualquer sexo, mas criangas acima dessa 

idade respondem como o adulto, desenhando primeiro seu 

proprio sexo". E ainda Bieliauskas (1960, pags. 34-35) que 

conclui: "...em geral ambos os sexos em todas as idades (5 

a 15 anos) preferem desenhar uma pessoa de seu proprio sexo; 

esta tendencia parece aumentar com a idade, particularmente 

a partir dos 9 anos". 

Passando a interpretagao do fato, entretanto deparamos com 

varies problemas. Dentro da suposigao basica de Machover 

(1949) de que a pessoa desenha de certo modo a si propria, e 

que a figura resultante e a expressao de sua imagem corporal 

(em um desenvolvimento das ideias de Schilder), conclui-se 

que o desenho do proprio sexo em primeiro lugar e indicio de 

identificagao com o papel sexual caracteristico do sexo a que 

pertence o individuo. Alias, na pag. 108 do trabalho acima ci- 

tado, Machover afirma: "Alguns sujeitos se acham tao identi- 

ficados com o sexo oposto que se mostram incapazes de dese- 

nhar sua propria imagem sexual"; e mais adiante: "Do ponto 

de vista da identificagao sexual presume-se como mais normal 

desenhar em primeiro lugar o proprio sexo. Do ponto de vista 

empirico, e de interesse notar que ha evidencia de certo grau 

de inversao sexual nos registros dos individuos que desenha- 

ram primeiro o sexo oposto...". 

Ocorre, porem, que este problema tem sido objeto de nu- 

merosas pesquisas que nos aconselham a usar tais dados com 

grande cautela. 

Alguns pesquisadores, tendo realizado estudos com sujei- 

tos portadores de desvios no comportamento sexual, conclui- 

ram: "., .consideravel duvida se coloca quanto ao postulado 

de que o sexo da pessoa desenhada em primeiro lugar pode 

servir de indice da identificagao sexual do sujeito, ou como 

evidencia de conflitos psicossexuais ou inversao sexual". (Ham- 

mer, 1954, pag. 170). E ainda: "E' corroborada, neste estudo, a 

conclusao geral alcangada por Brown e Tolor de que nao ha 

evidencia convincente de que a adequacidade da identificagao 

ou do ajustamento psicossexual se reflita na escolha do sexo 
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no desenho de figuras humanas". (Fisher, G. M., 1959, pag. 49). 

Brown e Tolor (1957, pag. 210), ademais, acrescentam no final 

de sua pesquisa: "Ate o presente, a unica conclusao e de que 

a base ou a significagao do desenho da figura do sexo oposto 

em primeiro lugar e desconhecida". Ja Frank (1955) afirma 

que os resultados de sua pesquisa apoiam a suposigao de Macho- 

ver de que o fato de desenhar em primeiro lugar uma pessoa 

de sexo oposto indica um problema de identificagao sexual. 

Granick e Smith (1953), entretanto, nao encontraram relagao 

entre o sexo da figura desenhada em primeiro lugar e as notas 

obtidas em uma escala da masculimdade-feminilidade. 

Devemos lembrar que se firmou, como hipotese basica da 

tecnica, que o sexo da primeira figura desenhada reflete a 

identificagao do sujeito com o papel sexual, a preferencia de 

papel e a orientagao sexual. 

A nosso ver, varias ideias diferentes estao imbricadas aqui, 

nem todas elas pertinentes. Por exemplo, a aceitagao de que 

o sexo da primeira figura desenhada expressa a identificagao 

com um papel sexual nao implica na conclusao de que dese- 

nhar em primeiro lugar o sexo oposto seja indicativo de inver- 

sao sexual, com todo o quadro caracten'stico do homossexualis- 

mo. Deve ser feita uma distingao entre inversao sexual (ado- 

gao dos padroes basicos de comportamento tipicos do sexo opos- 

to) e homossexualismo (atividade sexual entre dois membros 

do mesmo sexo). Ademais, estes sao aspectos de um problema 

demasiadamente complexo para ser denunciado por um unico 

elemento. Veremos mais adiante, quando da analise das dife- 

rengas nos desenhos feitos por rapazes e mogas, que o proble- 

ma volta a se colocar. 

Insistimos, com Hammer (1954 a, pag. 59), que se deve cha- 

mar a atengao para "o fato de que nenhum sinal isolado e, de 

e por si mesmo, indicagao conclusiva de alguma coisa". 

Alem do mais, convem lembrar que a ideia de analisar o 

sexo da primeira figura humana desenhada decorre da hipo- 

tese de que a imagem corporal do individuo tende a ser pro- 

jetada em seu desenho e que este sera um mdice de identifica- 
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gao sexual. Varios estudos, porem, tem mostrado que: 1) ou- 

tro pode ser o significado do desenho da figura humana e 2> 

outras variaveis podem influenciar o aparecimento, em primei- 

ro lugar, da figura do proprio sexo ou do sexo oposto. 

Com referenda ao primeiro ponto, o desenho pode ser, se- 

gundo Buck (1948), uma forma de perce^ao do eu, um tipo de 

aspiragao do eu, um reflexo do que a pessoa gosta ou aborrece 

ou ainda daquilo para com o que se sente ambivalente. Ou se- 

gundo Levy, S. (1959, pag. 260): "...o desenho pode ser uma 

projegao do auto-conceito, uma proje^ao de atitudes para com 

alguem do ambiente, uma projegao da imagem ideal do eu, um 

resultado de circunstancias extemas, uma expressao de padroes 

de habitos, uma expressao da tonalidade emocional, uma pro- 

je^ao das atitudes para com o examinador e a situagao, uma 

expressao de suas atitudes para com a vida e a sociedade em 

geral. E' usualmente uma combinagao de tudo isto". 

Em relagao ao segundo aspecto, Buck (1948a), discutindo o 

assunto, menciona como variaveis: preocupagoes momentaneas 

ou outras condigoes temporarias do sujeito, fantasias romanti- 

cas, grande relagao afetiva com o progenitor do sexo desenha- 

do, bem como variagoes nas instrugoes dadas ao administrar- 

se a prova. Nos mesmos (Lourengao van Kolck, 1962), estudan- 

do em profundidade varios casos clinicos, encontramos como 

variaveis relacionadas ao desenho do sexo oposto em primeiro 

lugar: em um dos casos, fixagao ao pai; em outro, relagao pro- 

blematica com o pai (por ex.: receio inconsciente de agressao 

por parte dele); e, em um terceiro, intensa preocupagao com 

um filho menor, do qual estava a paciente separada. 

Estamos, pois, diante de assunto muito vasto e controver- 

tido; tendo em mente que representa um dos vinte e oito as- 

pectos por nos abordados na analise dos desenhos da figura hu7 

mana, devemos resumir nossas consideragoes da seguinte for- 

ma: os estudos mencionados demonstram a necessidade de ce- 

ticismo e cautela na interpretagao do significado do sexo da 

primeira pessoa desenhada e sugerem a conveniencia de outras 

pesquisas cuidadosamente planejadas e executadas. 
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II — Tamanho relative das duas figuras do par 

A figura masculina menor que a feminina e desenhada com 

freqiiencia um pouco maior do que ambas de igual tamanho. 

A figura masculina maior que a feminina e pouco comum. As 

mogas desenham mais freqiientemente que os rapazes a figu- 

ra feminina maior e menos, a figura masculina maior. Quanto 

ao desenho de ambas as figuras de igual tamanho, nao apare- 

cem diferengas significantes entre os sexos (Tab. VII, categ. II, 

cap. B, Segunda Parte). 

Sobre este ponto as poucas pesquisas ou trabalhos que en- 

contramos para confronto fornecem dados dificilmente compa- 

raveis aos nossos. 

Assim, por exemplo, Machover (Machover, Witkin e outros, 

1954, pag. 523), em sua escala sumaria de itens do desenho da fi- 

gura humana ("Short Scale of Figure-Drawing Items"), men- 

ciona sob o n.0 41 FM: "Desenho do sexo oposto igual em tama- 

nho ou menor que o do proprio sexo. (Embora seja natural pa- 

ra os homens fazerem a mulher menor e nao natural para as 

mulheres fazerem menor o homem, empiricamente este item 

sugere atitude depreciativa para com o sexo oposto, tanto no 

homem como na mulher)". Os dados de nossa pesquisa cairiam 

dentro do procedimento nao natural para ambos os sexos, pois 

os homens desenham o outro sexo maior ou em igual tamanho, 

e as mulheres o proprio sexo maior ou igual. A seguir a in- 

terpretagao sugerida, diriamos que nossos rapazes nao tern ati- 

tude depreciativa para com o sexo oposto, o mesmo nao ocor- 

rendo com as mogas. 

Parece-nos, porem, interessante adicionar outros pontos a 

interpretagao. Machover (1949), analisando alguns casos, diz 

a pag. 140: "A fixagao matema e a confusao do papel sexual 

encontram expressao na figura feminina marcadamente maior 

no maior numero de detalhes nela posto..e a pag. 167; "A 

figura maior, com cabega proporcionalmente maior que a do 

varao, com area maior para os cabelos e tragos finos, aquili- 

nos: mais autoridade, dominio social, virilidade e afirmagao 
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pessoal para a mulher — fenomeno comumente observado em 

desenhos de adultos infantis (do sexo masculino)". 

E' verdade que para a interpretagao um dado apenas nao 

basta; alem do fato da figura feminina ser maior, e precise 

que ocorram varios outros aspectos caracteristicos para se 

concluir da maior importancia a ela atribuida, como tambem 

se pode depreender de Levy (1959, pag. 267), em um exem- 

plo: "...a figura masculina e muito menor e menos movel e 

tern bragos mais curtos que a feminina". Mas o tamanho da 

figura e ponto importante para se inferir da valorizagao a ela 

atribuida. 

Podemos portanto dizer que os sujeitos de nosso estudo 

valorizam mais a figura feminina, possivelmente a imagem 

materna; e o sexo feminino o faz em maior grau, o que e com- 

preensivel, porque a imagem materna somam a propria. 

Ill — Completamento das figuras 

A figura humana e desenhada completa, isto e, os adoles- 

centes estudados so a consideram acabada quando apresenta 

os aspectos essenciais: cabega, tronco, bragos e pernas. Muito 

raros sao os casos de omissao do tronco ou de sua parte infe- 

rior, raros os de omissao dos dois membros e inexistente o de 

omissao da cabega. (Tab. IX, cat. Ill, cap. B, Segunda Parte). 

A omissao no desenho da figura humana tern significado 

especial, de maior ou menor gravidade segundo a extensao 

e a regiao do corpo em que se verifica e o fato de se encon- 

trar associada a outros aspectos caracteristicos. 

Machover (1949, pag. 104), entre os indicadores de con- 

flito, assinala: "uma significativa omissao da mao, pemas ou 

pes e importante"; em outro livro (1956, pag. 352) escreve: "O 

conflito pode ser expresso de varias maneiras. Um individuo 

pode mostrar-se relutante em desenhar, desenhar somente par 

tes (do corpo...". Utsugi e Ohtsuki (1950) verificaram que 

delinqiientes juvenis mostram desvios como omissao das maos 

e pemas. 
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Gunsburg (1952), esfudando a deficiencia mental atraves 

do desenho da figura humana, encontra entre as indicagoes 

patologicas, em um total de 7, a de n.0 6 (a pag. 285): "Desor- 

ganizagoes e omissoes — este sinal e notado quando o dese- 

nho contem verdadeiros erros na organizagao espacial... ou a 

omissao de partes vitais como a boca ou os bragos. Este ulti- 

mo sinal pode ter uma significagao neurotica que sera discuti- 

da mais adiante". E na pag. 292: "Particularmente convincen- 

tes sao os desenhos onde a omissao de partes importantes da 

figura humana nao e somente o resultado de simples esqueci- 

mento, mas e devida a um processo inconsciente de supressao 

e de um encobrimento ou eclipse de zonas de tensao carrega- 

das de conflito". 

Kahn e Giffen (1960), discutindo os sinais denunciadores 

de neuroses e psicoses no Desenho da Figura Humana, ao la- 

do de outras tecnicas de diagnostico, dizem a pag. 109: "Omis- 

soes sao muito freqiientes entre histericos que tern reagoes de 

conversao. Os desenhos de pacientes portadores de depressao 

neurotica sao quase sempre pequenos, projetando inferiorida- 

de e reduzida emogao. A omissao dos bragos sugere isolamen- 

to ou sentimentos de extreme abandono por parte de pacien- 

tes deprimidos". E a pag. 93 encontramos como: "Indicadores 

de Esquizofrenia no DAP: Omissao de partes importantes co- 

mo bragos, maos, pernas e cabega...". Os proprios autores ad- 

vertem, porem, que o DAP so sera um instrumento util nas 

maos de psicologos bem treinados que nao tirarao conclusoes 

apressadas e que o usarao em conexao com outros testes. 

Shontz (1956, pag. 293) em DAP de hemiplegicos encon- 

trou, como sinal de disturbio do conceito do corpo, o incom- 

pletamento, isto e, a omissao de uma ou mais das seguintes 

partes: cabega, tronco. brago(s) ou perna(s). Conclui que os 

resultados desse estudo apoiam a hipotese de que disturbios da 

imagem corporal aparecem freqiientemente em concomitancia 

com a hemiplegia. 

Freitas Jr. (1957), entre os sinais de deterioragao que en- 

controu ao estudar os DAP de esquizofrnicos, paraliticos ge- 

rais e epileticos, apresenta, a pag. 76 e segs., entre outros: au- 



— 102 — 

sencia de olhos, nariz e boca; ausencia de um dos bragos; au- 

sencia de uma ou duas pemas; ausencia de uma ou duas maos. 

Atribuindo valor proprio a cada um dos sinais, chega a uma 

nota que permite situar o autor do desenho entre normals ou 

em um dos grupos patologicos estudados. 

Nessa revisao rapida dos estudos sobre a omissao pode-se 

ver como, junto a outros elementos tambem importantes, a 

ausencia de partes do desenho ou o seu nao completamento, 

pode ter um significado que vai desde sinal de conflito ate in- 

dicagao de psicose. Convem lembrar, porem, que os desenhos 

aqui estudados apresentaram omissoes da boca, olhos ou maos 

sem que por isso fossem considerados nao completes. Nosso 

objetivo neste ponto foi verificar, como um dado inicial, se os 

adolescentes desenhavam a figura humana incluindo as qua- 

tro grandes areas do corpo: cabega, tronco, bragos e pemas. 

Se uma dessas areas era completamente omitida, a figura era 

considerada incompleta (cf. Levy, 1959, pag. 261). O estudo 

das omissoes de partes menores como boca, maos, etc., sera 

feito quando da discussao do respective item, pois possuem 

sentido proprio. 

Ja o significado da recusa a completar o desenho, segundo 

Hammer (1954a), e o de um ato direto de negativismo por par- 

te daquele que desenha. A recusa a tentar desenhar seria ain- 

da mais flagrante. 

Nossa pesquisa aponta 3,5% de figuras incompletas das 

950 desenhadas pelos adolescentes estudados. A recusa a ten- 

tar desenhar as vezes uma das figuras, as vezes ambas, apre- 

sentou-se apenas em 11 casos, isto, 2,1% do total dos sujeitos 

procurados para a pesquisa. Podemos, portanto, inferir que 

esses adolescentes em geral nao apresentaram expressao di- 

reta de negativismo. 

IV — Posigao da folha 

Da analise da Tab. X, da categoria IV, do capftulo B da 

Segunda Parte, podemos inferir que: 
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A posigao do papel, com a dimensao maior vertical ao ei- 

xo do corpo, e respeitada; raras vezes e mudada para a hori- 

zontal . 

Repetindo as palavras de Machover (1949, pag. 38): "Em 

um sentido, a figura desenhada e a pessoa e o papel corres- 

ponde ao ambiente", ou entao (1956, pag. 348): "Em termos 

gerais, o desenho de uma pessoa representa a expressao do eu, 

ou o corpo no ambiente". De tecnicas expressivas como PMK 

(Psicodiagnostico Miocinetico, do prof. Mira y Lopez, 1956) e 

da obra de Caligor (1960), tambem se pode inferir que o papel 

representa o ambiente do individuo. Isso parece mais claro 

nas palavras de Edelweiss (1961, pag. 1368) a proposito do tes- 

te da arvore: "A folha e o espago disponfvel, dentro do qual o 

individuo se manifestara de certo modo, mediante o desenho. 

A realidade exterior e a folha de papel sobre a qual o sujeito 

se debrugara...". 

Nosso proposito foi verificar como os sujeitos reagiam a 

imposigao de uma forma do ambiente, pois o papel era sem- 

pre colocado com a dimensao maior vertical ao corpo, mas 

nenhuma observagao se fazia sobre a necessidade de respei- 

tar essa posigao. Um ajeitamento do papel para a posigao mais 

comum da escrita, isto e, orientar a parte inferior um pouco 

para a esquerda, nao foi considerado modificagao basica de 

posigao. Esta se daria apenas no caso da colocagao do papel 

"deitado", isto e, com a dimensao maior paralela a borda da 

mesa. 

fiste tratamento pode ser considerado como uma forma de 

reagao e de oposigao ao ambiente. Hammer (1954a) escreve a 

pag. 46: "Recusa a aceitar a folha na posigao apresentada e 

uma tendencia que tern sido observada entre indivfduos nega- 

tivistas, como manifestagao da rejeigao de sugestoes. For ex., 

tais indivfduos parecem sentir que e um sinal de fraqueza acei- 

tar as instrugoes literalmente, e sao, aparentemente compeli- 

dos a virar a pagina, mesmo que assim alterem a relagao di- 

mensional vertical-horizontal ideal e tornem a propria tarefa 

mais dificil. Esta conclusao esta de acordo com o que os clini- 

cos tern observado em outras tecnicas projetivas e parece re- 
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presenter a mesma reagao que a tendencia para virar as pran- 

chas no Rorschach". 

Pela reduzida incidencia da mudanga da posigao da folha 

em nossa pesquisa, podemos ver que os adolescentes estuda- 

dos nao revelaram reagao de oposigao ao ambiente. 

V — Tamanho em relayao a folha 

Na categoria VII do cap. B da Segunda Parte, em conse- 

qiiencia da analise da Tab. XII, podemos inferir que: 

Os tamanhos das figuras desenhadas variam entre 1/4 e 

1/32 da folha (em ordem decrescente de incidencia: 1/8, 1/16, 

1/4, 1/6 e 1/32). Sao raros os desenhos muito grandes e os 

muito pequenos. As figuras se tornam um pouco maiores com 

o aumentar da idade e ha uma incidencia um pouco maior de 

tamanho pequeno no desenho dos rapazes em comparagao com 

o das mogas. 

Muitos estudos pudemos encontrar relacionados com o ta- 

manho da figure. Focalizaremos em primeiro lugar os apre- 

sentados por Levy (1959, pags. 270-273), pela implicagao mais 

direta com nosso trabalho: "A relagao entre o tamanho do de- 

senho e o espago disponivel pode mostrar paralelo com a re- 

lagao dinamica entre o sujeito e o seu ambiente ou entre o su- 

jeito e as figuras paternas. Se o desenho e a projegao do auto- 

conceito, entao o tamanho sugere a maneira pela qual o su- 

jeito esta respondendo as pressoes do ambiente. Se a figura e 

pequena... sentimentos de inferioridade. Se a figura e gran- 

de... sentimento de expansao e agressao... Uma palavra e 

necessaria sobre o significado de grande e pequeno. O dese- 

nho medio de uma figura completa mede aproximadamente 7 

polegadas, ou 2/3 do espago disponivel (folha de 8,5 por 11 po- 

legadas)". 

Como vimos no cap. B da Segunda Parte, nosso criterio 

para classificagao dos tamanhos coloca este, de 2/3 do espago 

disponivel, no grupo dos grandes, ocorrendo com porcentagem 

bem reduzida. 
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Continuando, afirma Levy: "Se os desenhos nao sao ex- 

pressao do auto-conceito, duas outras possibilidades devem ser 

consideradas: ou o desenho e uma projegao da imagem ideal 

do eu (imagem desejada) ou e uma projegao da imagem dos 

pais. No ultimo caso, um desenho grande indica que o pai e 

forte, capaz, seguro, ou e ameagador, agressivo, punitivo. Usual- 

mente se torna obvio no contexto qual dessas interpretagdes e 

apropriada... Se as figuras sao interpretadas como projegoes 

da imagem ideal do eu, entao um desenho grande pode ser in- 

terpretado como a maneira pela qual o sujeito esta reagindo a 

sentimentos de inadequagao — com fantasias compensatorias". 

Em Machover (1956, pag. 359) encontramos: "O tamanho 

da figura refere-se ao envolvimento pela fantasia, ao grau de 

auto-consideragao realistica ou de expansibilidade do sujeito". 

Hammer (1958b, pag. 64) se expressa quase da mesma for- 

ma ao dizer do significado do tamanho nos desenhos proje- 

tivos, acrescentando: "Desenhos minusculos sao apresentados 

por sujeitos com sentimentos de inadequagao e talvez com ten- 

dencias ao isolamento. Por outro lado, desenho muito grande, 

que tende a exercer pressao contra as margens da pagina, de- 

nota sentimento de constrigao por parte do ambiente, e — isto 

e digno de nota — concomitante agao ou fantasia super com- 

pensatoria... 

Precker, tambem verificou que o tamanho exagerado po- 

de ser considerado evidencia de agressividade ou de descarga 

motora. Zimerman e Garfinkle tambem concluem que a falta 

de restrigao no tamanho dos desenhos se correlaciona com a 

agressividade e uma tendencia para soltar esta agressividade 

no ambiente". 

A este respeito, porem, queremos citar a pesquisa de Golds- 

tein e Raw (1957) sobre a validade da interpretagao dos sinais 

de agressividade no desenho da figura humana, que chega a 

seguinte conclusao, a pag. 171: "A pressao da linha e o tama- 

nho da figura nao se sustentam como sinais validos para a in- 

terpretagao da agressao... Parece ter-se formado aqui uma di- 

cotomia: resultados nao significativos foram encontrados na- 

quelas areas que medem a agressao na forma de tensao grafo- 
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motora e resultados significativos nas areas nas quais a agres- 

sao e expressa simbolicamente". 

Hammer (1958b, pag. 65), entretanto continua: "Em rela- 

gao ao tamanho pequeno, Traub e Lembke, que independente- 

mente estudaram os desenhos de criangas arrojadas e timidas, 

observaram que desenhos extremamente pequenos estavam as- 

sociados a sentimentos de inferioridade". Waehner (1946) re- 

lata que criangas cujos desenhos livres eram muito pequenos, 

foram, na base de outro criterio, consideradas ansiosas, aca- 

nhadas, inibidas ou altamente auto-controladas. 

Forno (1960) comentando a tecnica de Buck — Desenho de 

uma casa, uma arvore e uma pessoa — escreve a pag. 55: "Ta- 

manho do desenho em relagao a folha do papel: o desenho ocupa 

toda a folha: e a expansao: este modo de representagao suge- 

re: frustragao, descontentamento, incapacidade ou impotencia; 

o desenho ocupa uma porgao muito pequena da folha: e a cons- 

trigao: sentimento de inaptidao, de isolamento, de rejeigao". 

Halpern (1956), estudando o Teste guestaltico viso-motor 

de Bender, escreve a pag. 334: "O tamanho das figuras tam- 

bem deve ser avaliado. Figuras muito pequenas parecem re- 

velar uma tendencia a voltar-se para o eu e a inibir tanto a 

espontaneidade como a extraversao. Tais individuos receiam 

liberar suas emogoes ou dar-lhes expressao direta. Em con- 

traste, estao as produgoes... que algumas vezes cobrem mui- 

tas areas do papel e mostram uma falta geral de controle e 

de inibigao". 

Biedma e D'Alfonso (1955), a pag. 40 e 56: Significagao 

Psicologica da Dimensao: "Superficie grande: imaginagao, con- 

fianga em si, expansividade, energia e vitalidade, falta de pru- 

dencia. Superficie pequena: analise, objetividade, senso de ob- 

servagao, auto-dominio, prudencia e paciencia, falta de con- 

fianga em si". 

Caligor (1960, pag. 64), discorrendo sobre a altura da fi- 

gura: "+ + (25,4 cms ou mais) reflete uma acentuagao ex- 

cessiva do proprio eu e uma infravalorizagao do ambiente. A 

relagao com o meio e labil-impulsiva, algumas vezes agressiva- 

mente impulsiva, com um freqiiente agigantamento de si mes- 
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mo, exaltagao e euforia. Acontece haver propensao a uma fan- 

tasia excessiva com projegao reiterada; .. .E' freqiiente um cri- 

terio da realidade diminmdo (por exemplo: conhecimento ina- 

dequado e deformado do ambiente). O indivfduo possui um 

auto-domfnio interne precario em um ambiente que e para ele 

agressivo... (7,6 cms ou menos) reflete uma supervalori- 

zagao do meio e uma diminuigao do proprio eu. O indivfduo per- 

cebe o mundo circundante como ameagador e o proprio eu co- 

mo inadequado. Freqiientemente trata de evitar a estimulagao 

do ambiente ou dela retrair-se. Muitas vezes existem tenden- 

cias regressivas, imaturas e infantis... ou se trata de pessoas 

deprimidas". 

Alschuler e Hatwick (1951, pag. 89) verificaram que "as 

criangas que desenham figuras pequenas ou trabalham com 

massas restritas em seus desenhos tenderam como grupo a mos- 

trar, mais acentuadamente que o grupo total, isolamento ou 

afastamento e comportamento emocionalmente dependente". 

Zuk (1960), ao pesquisar desenhos de figuras geometricas 

feitos por criangas, escreve; "Os resultados mostraram que o 

tamanho e uma fungao, pelo menos em parte, da idade men- 

tal; criangas e adultos, quanto mais amadurecidos mentalmen- 

te, mais se aproximam das dimensoes do modelo. Criangas 

mentalmente menos maduras desenham consistentemente fi- 

guras menores que os outros grupos". Prosseguindo a pesqui- 

sa com o DAP (Zuk, 1962), encontrou confirmagao do fato. 

Kahn e Giffen (1960, pag. 93) apontam entre os sinais de 

esquizofrenia no DAP... "desenhos grandes com enfase na li- 

nha pesada, nos tipos grandiosos e floridos da doenga". Mas 

Reznikoff e Nicholas (1958), experimentando a validade de uma 

lista de itens indicadores da paranoia, lista essa organizada na 

base dos estudos de Machover, de Holzberg e Wexler e da ex- 

periencia clmica dos autores, chegaram a conclusao de que o 

tamanho das figuras nao diferencia significativamente o gru- 

po paranoico do nao paranoico. 

Como podemos ver da apresentagao dos estudos referen- 

tes ao tamanho dos desenhos da figura humana e seu signifi- 

cado psicologico, apesar da crftica que alguns pesquisadores 
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fazem a determinados aspectos da interpretagao, ha certa con- 

cordancia entre os autores citados. 

Lembrando que 52,5% dos desenhos por nos estudados 

apresentaram tamanhos pequenos e 38,8% tamanhos medios, 

enquanto apenas 4,5% eram muito pequenos e 5,8% estavam 

entre os muito grandes e grandes, podemos afirmar, com base 

nas interpretagoes expostas, que, em geral, nossos adolescen- 

tes revelaram sentimento de inadequagao, inferioridade, iso- 

lamento e rejeigao. 

VI — Localizagao na folha 

A analise da Tab. XIII, na categ. VIII do cap. B da Se- 

gunda Parte, nos mostra que: 

As figuras se localizam predominan/temente no quadrante 

superior esquerdo e no centro da folha e, em grau menor, na 

metade esquerda e metade superior. Portanto, orientagao do 

centro para a esquerda e para o alto da folha. As mogas usam 

um pouco mais freqiientemente o quadrante superior esquer- 

do e menos a esquerda da folha, que os rapazes; o grupo de 

15-18 anos, com freqiiencia um pouco maior o centro e a es- 

querda, que o grupo de 12-14 anos. 

Os estudos sobre a localizagao dos desenhos na folha sao 

numerosos. Iniciaremos novamente por Levy (1959, pag. 273): 

"Ha cinco possibilidades gerais de localizagao. O desenho po- 

de estar na metade superior, na metade inferior, no lado es- 

querdo, no lado direito ou no centro da folha". 

Preferimos em nosso trabalho estender para dez as possi- 

bilidades de localizagao para enquadrar os casos mais varia- 

dos, que de fato ocorreram. Algumas localizagoes, como qua- 

drante inferior direito e diagonal na folha, apareceram em 

pouquissimos casos; outras como: a direita, quadrante infe- 

rior esquerdo, metade inferior e quadrante superior direito 

tambem apareceram poucas vezes e foram consideradas ra- 

ras. Na experiencia de Levy (1959, pag. 276), igual fato se deu 

com a localizagao no lado direito da pagina (raramente ocor- 

re); "Nos poucos exemplos em que isso foi observado, varia- 
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das interpretagoes tem sido feitas. O unico fa tor comum pa- 

rece ser na diregao de negativismo ou rebeliao". 

Com referenda ao significado da localizagao na metade su- 

perior da folha, Levy distingue o fato quando ocorre no dese- 

nho das criangas ou no dos adultos. No primeiro caso, o senti- 

do seria de objetivos altos que a crianga procura atingir e no 

segundo, terfamos adultos nao seguros de si mesmos, sentindo- 

se no ar. Os desenhos no lado esquerdo da pagina denunda- 

riam acanhamento e introversao. Os da parte inferior da pa- 

gina indicariam estabilidade e calma e eventualmente depres- 

sao, enquanto os do centro denundariam pessoas adaptativas, 

auto-dirigidas e centradas em si mesmas. Lembra Levy, entre- 

tanto, que nenhuma interpretagao deve ser feita fora do con- 

texto, mas apenas quando encontrar apoio em outros dados do 

desenho e se enquadrar na configuragao total da interpretagao. 

Halpern (1956, pag. 334), discorrendo sobre o teste de Ben- 

der, afirma que "a maneira como o individuo coloca a figura 

no papel tambem pode revelar muito sobre sua orientagao ge- 

ral em relagao ao ambiente"-. O mais freqiiente parece ser co- 

megar do centro da folha para baixo e depois para a metade su- 

perior. Alguns comegam pela extremidade superior esquerda 

e vem para baixo; outros colocam de tal maneira as figuras 

que parecem aderir as margens do papel. Em cada um desses 

casos, outros dados correlates sugerem o significado mais pro- 

vavel. 

Forno (1960, pag. 56), tratando da situagao do desenho em 

relagao a folha do papel, afirma que mais freqiientemente ele 

ocupa o centro da pagina, mas que pode estar proximo a uma 

das margens laterais ou a margem superior ou inferior, na me- 

tade direita ou esquerda e pode mesmo transbordar da folha, 

sobretudo na margem superior ou nas laterais. Se o desenho 

est^ proximo a uma das margens laterais, indica ou sensibili- 

dade exagerada ou sentimento de inseguranga; se esta no alto 

da folha, tendencia ao devaneio e a fantasia; quando proximo 

ao bordo inferior, tendencia a depressao, sentimento de inse- 

guranga ou impotencia, regressao infantil; se transborda da fo- 

lha, sinal de fantasia ou sentimento de impotencia. O espago 



— 110 

a esquerda da folha, representaria o passado, o polo maternal, 

o desenvolvimento emocional; o espago a direita, o futuro, o 

polo paternal, o desenvolvimento intelectual. 

Alguns autores resumem em graficos elucidativos as id&as 

do significado das zonas do papel ou do espago utilizado. Va- 

mos nos reportar aos seguintes: 

1) O simbolismo do espago adotado por Koch (1958, pag. 

33), na base do esquema de Griinwald, o qual fomece a estru- 

tura de localizagoes que podem ser combinadas entre si: 
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Apesar das variagoes que encontramos nos estudos men- 

cionados e em outros que seria demasiado extenso citar aqui 

(Alschuler e Hatwick, 1951; Biedma e D'Alfonso 1955 e Honroth- 

Zarza, 1960), podemos procurar sintetizar as principais ideias 

dos varios autores. Acrescentamos, porem, que nao e nosso obje- 

tivo, neste ponto, criticar a validade de cada uma das inter- 

pretagoes propostas, e que a smtese que se segue e expressao 

da concordancia evidenciada quanto ao significado de cada 

zona, agora adaptada ao esquema de localizagao utilizado em 

nossa pesquisa. Teremos, entao; 

1.° quadrante (superior direito) = contacto ativo com a 

realidade, rebeliao e ataque, projetos para o future; 
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2.° quadrante (inferior direito) = forga dos desejos, im- 

pulsos, instintos, obstinagao e teimosia; 

3.° quadrante (inferior esquerdo) = conflitos, egoismo, 

regressao, fixagao a estagio primitivo; 

4.° quadrante (superior esquerdo) = passividade, atitu- 

de de expectativa diante da vida, inibigao, reserva e nostalgia. 

Metade superior (parte superior do eixo vertical da folha) 

= espiritualidade, misticismo; energia; objetivos muito altos, 

possivelmente inatingiveis; satisfagao na fantaisa; "estar no ar". 

Metade inferior (parte inferior do eixo vertical) = ma- 

terialismo; fixagao a terra e ao inconsciente; orientagao para 

o concrete; inseguranga e inadequagao com depressao. 

Metade inferior (parte inferior do eixo vertical) — ma- 

traversao, altruismo, atividade, socializagao, relagao com o fu- 

ture, progresso, comportamento equilibrado e estavel. 

Metade esquerda (do eixo horizontal) = introversao, egois- 

mo, predominio da afetividade, do passado e do esquecido, corn- 

portamento impulsive. 

Centro = seguranga, pessoa centrada em si mesma e auto- 

dirigida; emotividade; comportamento emocional e adapta- 

tivo. 

Em geral os pesquisadores concordam em que o quadran- 

te superior esquerdo e muito empregado por aqueles a quern 

se solicita um desenho, como ocorreu em nossa pesquisa. Mui- 

tos, porem, poem em duvida o significado psicologico dado ao 

fato. 

Taylor (1960), Dennis (1958) e Dennis e Raskin (1960), 

por exemplo, investigando este ponto, chegam a conclusao de 

que habitos de escrita sao mais responsaveis pelo uso do 4.° 

quadrante, que aspectos da personalidade. A localizagao do 

desenho dependeria em parte do fato do individuo, ao escre- 

ver, comegar do topo esquerdo ou direito da folha. Haveria 

uma transferencia de habitos de escrita para o desenho, e a 

localizagao deste sofreria efeito desses habitos aprendidos, em 

geral, bem cedo, na escola primaria. 

Nesse sentido, as pesquisas de Werder e Noller e de Jolles 

(apud Hammer, 1958b, pag. 70) concluem que as criangas mais 
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j ovens, na escola elementar, preferem o quadrante superior 

esquerdo e que a medida que passam do 1.° para o 8.° grau, 

gradualmente deslocam seus desenhos em diregao ao centre 

da pagina, que e a localizagao normal para criangas do 8.° 

grau. 

Aplicando a sintese de interpretagao apresentada acima 

aos dados de nossa pesquisa, podemos concluir que os adoles- 

centes estudados revelaram, atraves da localizagao dos dese- 

nhos na folha: inibigao, reserva, atitude de expectativa diante 

da vida, emotividade, predommio da afetividade e do passa- 

do, egocentrismo, ao mesmo tempo que energia, objetivos ele- 

vados, orientagao para o espiritualismo e misticismo, com pos- 

sibilidade de seguranga e de comportamento emocional e adap- 

tativo. 

VII — Postura das Figuras 

A figura e, quase sempre, desenhada de pe. Apenas duas 

figuras, em 950 desenhos, foram apresentadas uma sentada e 

outra ajoelhada. Vide Categ. V, do cap. B da Segunda Parte. 

fiste resultado parece nao concordar com a expectativa 

oferecida pelo estudo da tecnica de Machover, nao por indi- 

cagoes exatas da incidencia do fato em grupos normais ou nao 

normais, que nao aparecem nas obras consultadas, mas pelas 

informagoes constantes de certos trechos, tais como (Macho- 

ver, 1949, pag. 70). "A pessoa que se acha obrigada a guardar 

o leito, o deprimido, o desiludido ou o indivlduo fisicamente 

impossibilitado pode mostrar resistencia a desenhar os pes e 

ainda as pernas, e pode algumas vezes compo-las de tal forma 

que resulte na figura de uma pessoa sentada". Ou a pag. 99: 

"As pernas podem estar flutuando no espago, e toda a figura 

pode achar-se em posigao inclinalda, dando a impressao inde- 

finida de flutuagao e estabilidade precaria: comum em alcooli- 

cos cronicos...". 

Levy (1959, pag. 276) afirma: "Ocasionalmente o desenho 

pode representar uma pessoa sentada ou inclinada, sendo en- 
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tao freqiientemente indicativo de baixo nivel de energia, fal- 

ta de impulse, ou exaustao emocional". 

Ocorre, porem, que o desenho da figura humana em ou- 

tra posigao que nao a de pe, e mais dificil pois se trata de in- 

tegrar os elementos de um personagem em uma ordem nao 

habitual, uma vez que o desenho automatizado pela crianga 

e o do homem em pe (Wallon e Lurgat, 1958, pag. 202). 

Guiando-nos pelas interpretagoes citadas, verificamos que 

nossos adolescentes ou nao expressam baixo nivel de ener- 

gia, depressao e falta de impulse ou apresentam um tipo de 

realizagao mais propria da crianga. 

VIII — Movimento das figuras 

Da analise da Tab. XI, na Categ. VI do cap. B da Segun- 

da Parte, podemos inferir que: 

A figura e predominantemente estatica. Apenas 6,2% dos 

adolescentes desenham a figura em movimento, sendo que os 

rapazes o fazem um pouco mais freqiientemente que as mo- 

gas; ambos os sexos, todavia, apresentam esse trago com maior 

freqiiencia na figura masculina. 

Devemos esclarecer que, para objetividade de avaliagao 

dos desenhos colhidos, anotamos apenas os movimentos expli- 

citos das figuras, embora na tecnica de Machover o movimen- 

to contido tambem valha como elemento de interpretagao. 

Essa autora (1949) escreve a pag. 64: "As criangas e os jo- 

vens, mais do que os outros, mostram movimentos em seus 

desenhos — movimentos funcionais e movimentos abortados 

pertencentes a elaboragoes da fantasia... O movimento, como 

expressao da fantasia nos desenhos tende a diminuir com a ida- 

de, da mesma forma que a efetiva mobilidade do comporta- 

mento do individuo..." E a pag. 91: "A figura pode estar po- 

sando, caminhando, em combate, dando algo a alguem, orando 

ou saudando alguem. A maioria dos desenhos obtidos em um 

hospital de adultos ou populagao clinica e estatica ou quando 

muito retrata uma pessoa que esta "dando um passeio". A agao 

e mais comum nos desenhos dos pre-adolescentes do sexo mas- 
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culino. As mogas mostram marcada preferencia pelas figuras 

em exibigao... O fato de que a fantasia e a agao sao mais 

comuns nos desenhos dos rapazes corrobora a observagao de 

que as mogas sao mais realistas, praticas e orientadas para as 

exigencias sociais, enquanto os rapazes acariciam fantasias de 

poder e aventuras". Nao querendo discutir a legitimidade des- 

sa afirmagao, lembramos apenas que em nossa pesquisa, quan- 

to ao movimento, houve uma diferenga significativamente va- 

lida a favor dos rapazes e da figura masculina, apesar da re- 

duzida porcentagem de movimento explicito nos desenhos. 

Hammer (1958b, pag. 71) vem ao nosso encontro quando 

escreve: "Movimento e ocasionalmente indicado nos desenhos 

projetivos, e mais freqiientemente no das criangas". 

Waehner (1946) observou que adolescentes bem dotados 

produzem com maior freqiiencia desenhos incluindo movimen- 

to; depressivos apresentam-no raramente; tipos esquizoides e 

esquizofrenicos produtivos empregam muitos elementos de mo- 

vimento; os de baixo nfvel mental sao os que o desenham com 

menor freqiiencia. Conclui, por um lado, que sem sombra de 

duvida, a inteligencia tern papel na produgao da figura huma- 

na em movimento e que, por outro, fatores de personalidade 

tambem influem, pois a maior parte dos estudantes que nao 

apresentou figuras em movimento nao tinha boas relagoes com 

outras pessoas, quer por serem eles muito passives, quer mui- 

to agressivos e incontrolados nos contactos pessoais, provavel- 

mente como efeito de um narcisismo prejudicial. 

Neste sentido, a pesquisa de Arruda (1958) confirma a in- 

cidencia de movimento (inclusive com alguma perda da verti- 

calidade) em 77% dos casos de esquizofrenicos estudados. De- 

pois de afirmar que, como tecnica para diagnostico diferencial, 

o desenho da figura humana nao e decisivo, e que muitos dos 

caracten'sticos destacados como tipicos do grupo estudado tam- 

bem podem ser encontrados em individuos com outra psicopa- 

tologia e ainda em pessoas normais, o autor mencionado acres- 

centa, todavia, que nao ha duvida de que "certos tragos sao 

quase patognomonicos da esquizofrenia (especialmente no de- 

senho da figura humana) nao importando que sua freqiiencia 
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seja reduzida: os desenhos de figuras hermefroditas... as for- 

mas em movimento..Kahn e Giffen (1960, pags. 93-94), po- 

rem, nao colocam o movimento entre os indicadores da esqui- 

zofrenia no DAP, apesar de mencionarem que Machover (1949) 

aponta tambem outros sinais, entre os quais: desenho esquema- 

tico e movimento bloqueado. 

Denner (1954), pesquisando a representagao da agao nos 

desenhos de figuras humanas de criangas de 4 a 14 anos, ve- 

rificou que aos 4 anos apenas algumas representam esponta- 

neamente um movimento no primeiro desenho, mas que por 

volta de 10-11 anos o numero se torna grande, pois nesta idade 

as criangas animam sua personagem ja no primeiro desenho. 

Explica ela que uma personagem sem movimento e uma abs- 

tragao para o adulto e como o desenho da crianga tende, em 

sua evolugao generica, a uma representagao cada vez mais rea- 

lista, integra a representagao do homem em um todo vivo. E 

acresce ainda o fator social da influencia das revistas de qua- 

drinhos e dos livros ilustrados que se faz sentir de forma ni- 

tida precisamente nesta idade. Entre os adultos, diz a autora, 

encontramos tambem o desenho dinamico, executado com maior 

ou menor felicidade segundo as aptidoes. 

Assis Pacheco (1952), comparando o movimento no Hors- 

chach e em desenhos livres de criangas de 7 a 12 anos e meio, 

encontrou correlagao positiva do movimento nos desenhos com 

o movimento animal, mas nao com o humano no Rorschach. 

Isto parece corroborar a observagao de Waehner (1946, pag. 40) 

de que "os elementos de movimento no desenho e na pintura 

sao diferentes dos do Rorschach, mais amplos e parcialmente 

mais formais", e tambem a de que as criangas se sentem mais 

a vontade diante do conteudo animal. 

Podemos concluir que se, no piano de interpretagao dos de- 

senhos, o movimento em geral indica atividade, dinamismo, ca- 

nacidade mental e adaptagao, no caso da figura humana, nao 

^ tao simples interpretar seu significado. Entretanto, com ba- 

se na concordancia que podemos encontrar entre os pesquisa- 

dores citados, e lembrando a restrigao introduzida em nosso es- 

tudo pelo fato da objetividade de julgamento nos levar a con- 
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siderar apenas os movimentos explicitos, inferimos que nossos 

adolescentes nao revelaram muita fantasia e agao em seus de- 

senhos, mas, por isto mesmo, nao se enquadram entre aqueles 

que apresentam tragos esquizoides. 

IX — Perspectivas das figuras 

A perspectiva da figura pode ser: toda de frente, com os pes 

de perfil, com a cabega e os pes de perfil e ainda, toda de perfil. 

Outras posigoes como: so a cabega de perfil e figura toda de 

costas sao raras. Confusoes no perfil, isto e, erros series no per- 

fil do rosto sao raros tambem. Algumas variagoes se produ- 

zem com relagao a idade e ao sexo dos autores, porem o sexo 

da figura nao influi significantemente. Vide Tab. XIV, na 

categ. XIX, cap. B, da Segunda Parte. 

De acordo com Machover (1956, pag. 359) a "perspectiva 

indica o grau de auto-exposigao, o lado que a pessoa apresen- 

ta ao mundo. A apresentagao de perfil, considerada como eva- 

siva, e geralmente uma caracteristica masculina. A de fren- 

te, com sua implicagao de exibicionismo, ingenuidade e comu- 

nicabilidade social e favorecida pelas mulheres ou pessoas so- 

cialmente dependentes como as criangas. Perspectiva torcida 

pode ser vista em individuos que virtualmente se orientam, 

ao mesmo tempo, em diregoes diferentes". 

Alguns de nossos dados estao Concordes com as afirma- 

goes apontadas atras; por exemplo: os rapazes em relagao as 

mogas desenharam, com freqiiencia um pouco maior, a figura 

toda de perfil ou com cabega e pes de perfil, quase totalmen- 

te de perfil, portanto, ao passo que as mogas fizeram mais fre- 

qiientemente que os rapazes a figura toda de frente e aquela 

com a cabega de perfil apenas. Neste ponto, entretanto, os co- 

mentarios de Machover (1949, pag. 100) discordam de nossa 

conclusao. Escreve ela: "A cabega de perfil, com todo o cor- 

po de frente, se ve com freqiiencia no sexo masculino, princi- 

palmente adolescentes e rara vez e encontrada nos desenhos 

das mogas. A postura resultante e forgada e irreal. Usual- 

men te se toma como indicagao de inquietude social, de algu- 
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ma falta ou culpa em relagao aos contactos socials, talvez cer- 

to grau de desonestidade, e sem embargo, com tudo isso, exis- 

te um impulse de exibir o proprio corpo, o que impede a exe- 

cugao de um perfil consistente". 

E acrescenta: "Ocasionalmente se desenha a cabega de 

perfil, o tronco de frente e as pernas de perfil. Interpretam- 

se literalmente tais distorgoes na perspectiva como um sinal 

de escassos discernimento e perspectiva do sujeito. A mani- 

pulagao mais patologica da perspectiva se ve na confusao do 

perfil do rosto, na elaboragao dos tragos da cabega: mais co- 

mumente a fronte e o nariz estarao de perfil e os olhos e a bo- 

ca de frente. Os olhos e a boca sao, mais estritamente falan- 

do, oriffcios, e nao tern valor de projegao como o nariz, e tal- 

vez sejam mais faceis para desenhar de frente. Mais ainda, 

os olhos e a boca sao ontogenicamente mais infantis no desen- 

volvimento da habilidade pictorica. fiste tipo confuso de tra- 

tamento se encontra em culturas primitivas. Na colegao do 

autor, esta confusao ocorre em deficientes de baixo grau, em 

casos organicos com bases esquizoides que se acentuaram, e 

com freqiiencia em esquizofrenicos. O negro do sul, sem es- 

colaridade e de inteligencia deficiente, que teria apreciado 

distorgoes de percepgao, pode oferecer esta confusao de trata- 

mento da cabega sem ser psicotico". 

Neste sentido, Kahn e Giffen (1960, pag. 93) apontam ce- 

mo um dos indicios da esquizofrenia a confusao do perfil da 

fac^, tais como dois olhos ou boca e nariz colocados no cen- 

tre de um rosto de perfil. 

Machover (1949), porem, a seguir acrescenta algo que em 

nossa pesquisa nao se verificou, pois apesar de alguma dife- 

renga ter-se apresentado nao foi considerada estatisticamente 

significante: "As figuras masculina e feminina de um par de 

desenhos, apresentam-se freqiientemente em perspectivas di- 

ferentes. Muitos rapazes desenham o proprio sexo de perfil, 

enquanto tragam a mulher de frente". E acrescenta uma inter- 

'|retagao, que, entretanto, se Ihe afigura como uma das areas 

menos seguras e a exigir investigagoes posteriores. 
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Forno (1960, pag. 56), analisando varios aspectos do dese- 

nho da Casa, Arvore e Pessoa, declara que a pessoa pode estar 

de perfil ou de frente. O perfil absolute (um so brago e uma 

so perna) indicara uma recusa a apreender a realidade, uma 

tendencia a voltar-se sobre si mesmo. Hammer (1954a) consi- 

dera esse fato como provavelmente patologico, sugerindo rea- 

<^§0 paranoica; e mais: o desenho da pessoa completamente de 

costas indicaria uma severa condigao paranoica, enquanto a 

apresentagao parcialmente de costas seria uma indicagao mais 

suave dessa condigao. 

Wallon e Lugart (1958, pag. 200) afirmam: "O perfil su- 

poe na crianga a possibilidade de abstrair uma parte do corpo 

como representagao do con junto". Essa dificuldade e agrava- 

da pelo fato de que no homem, em contraste com os outros 

animais, ha menos elementos representatives no perfil por 

causa da posigao vertical. Quando o homem e desenhado sen- 

tado, entao o perfil se faz mais facil e, por isso, mais freqiien- 

te. Segundo a experiencia desses autores, ao solicitar-se a uma 

crianga o desenho de uma pessoa sentada, ela a representa mais 

freqiientemente de perfil. Nas tentativas para desenhar de per- 

fil a figuia em pe, sao os elementos moveis que, antes dos de- 

mais, indicam a orientagao: primeiro os pes, depois os bragos, 

a seguir a cabega e por ultimo o corpo. 

Segundo esta indicagao, devemos concluir que os adoles- 

centes pesquisados ainda estao vencendo dificuldades no dese- 

nhar o perfil: ja poem os pes e a cabega de perfil, ja fazem per- 

fil todo, mas tragam muitas figuras de frente. 

r'assando, agora, para o piano da personalidade, de acor- 

do com as interpretagoes mencionadas, podemos inferir que 

os nossos adolescentes sao exibicionistas, ingenuos e social- 

mente dependentes, mas tambem revelam inquietude social 

e culpa em relagao aos contactos sociais; em suma: mescla de 

impulso para exibir o corpo e atitude de fuga ou evasao. 

X — Tema dos desenhos 

A analise da Tab. XV, na categ. X do cap. B, da Segun- 

da Parte, nos permite concluir que: 
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As figuras desenhadas sao, de preferencia, de idade apro- 

ximada a do autor, ou mais velha que ele. Figuras mais jo- 

vens e estereotipos sao raros. Com o aumentar da idade dos 

autores, cresce o numero de figuras de idade aproximada, di- 

minuindo o das mais velhas. As mogas, em relagao aos rapa- 

zes, acentuam com freqiiencia bem maior a figura de idade 

aproximada, com diminuigao da porcentagem da mais velha; 

aumentam um pouco a freqiiencia da figura mais jovem e re- 

duzem a dos estereotipos. O sexo da figura so influi signifi- 

cantemente com relagao aos estereotipos (que se apresentam 

com maior freqiiencia na figura masculina) e com a figura 

mais velha (mais freqiiente na feminina). 

Machover, S. (1947), esposo da sistematizadora do DAP, 

a pag. 132 afirma: "E' raro que os adultos espontaneamente 

desenhem a figura de uma crianga, em resposta a ordem: "De- 

senhar uma pessoa". Ao faze-lo, Kathy simboliza a nostalgia 

da infancia, a dependencia e a auto-indulgencia, uma fuga das 

responsabilidades adultas, um retraimento do desafio a suas 

capacidades inerentes e um derrotado abandono de aspiragoes 

uma vez alcangadas... a expressao motora espontanea libe- 

rada leva implicagao projetiva de um desejo de identificagao 

com a infancia". 

Machover (1956, pag. 350) escreve: "Quando o desenho e 

marcadamente diferente da raga, sexo e idade do sujeito, po- 

de ser presumida alguma dificuldade na identificagao normal. 

Assim quando... uma mulher de idade faz uma figura rela- 

tivamente jovem, quando uma pessoa jovem desenha uma mais 

velha... fica patente uma instabilidade de papel na esfera em 

que ocorre o fato". 

E e ainda Machover (1949, pag. 91) quern diz: "Outro tra- 

tamento de importancia e a projegao de uma figura, na qual 

o con junto das caracteristicas graficas e marcadamente mais 

jovem ou mais velha que o sujeito. Se a figura do proprio 

sexo e mais jovem, pode-se supor alguma fixagao emocional a 

essa idade ou desejo de voltar a juventude. Se e mais velha, 

pode indicar uma identificagao com a imagem do progenitor 

(do proprio sexo)". 
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Poderiamos ver em nossa pesquisa uma identificagao maior 

com os individuos da propria idade e com os mais velhos, pos- 

sivelmente os pals; com o crescer da idade, haveria uma inte- 

gragao cada vez maior com a propria imagem; as mogas esta- 

riam mais identificadas com a propria idade e com a figura 

mais jovem, enquanto os rapazes se mostrariam mais identi- 

ficados com imagens mais velhas; o que daria em resultado 

certa imaturidade por parte das mogas. 

Com referenda ao estereotipo, que aparece em pequena 

porcentagem em nossa pesquisa, encontramos nos estudos de 

Machover (1949,pag . 90): "Quando se seleciona um carater es- 

tereotipado tal como o soldado, o vaqueiro ("cow-boy"), o po- 

licial, o "gangster", pode-se supor com elevada probabilidade 

que ate certo grau a identificagao se acha em nivel de fan- 

tasia" . 

Levy escreve (1959, pag. 282): "Quando o individuo de- 

senha figuras "aereas" ou representagoes abstratas, esse fato 

pode ser interpretado como indicativo de evasao, o que e fre- 

qiientemente caractenstico das pessoas inseguras e dubitati- 

vas. Se as figuras sao palhagos, caricaturas ou tern aparencia 

de idiota, o individuo esta expressando seu desprezo e hosti- 

lidade para com as pessoas. Isto e encontrado freqiientemen- 

te em adolescentes que se sentem rejeitados e inadequados. 

Bruxas ou tipos simiiares sao desenhados por individuos hos- 

tis e que expressam seus sentimentos extrapunitivamente". 

Gunsburg (1952) comenta que em rapazes com sentimen- 

to de inferioridade social a tentativa de compensagao pode 

resultar em desenhos de homens pequenos ou de palhagos e 

espantalhos, por efeito de um esforgo inconsciente para de- 

formar a realidade. 

Os adolescentes por nos estudados, em especial os rapa- 

zes, desenham palhago, vaqueiro ("cow-boy"), indio, mari- 

nheiro, chines, jogador de futebol, bandido, o bonequinho de 

propaganda da Esso, o "amigo da onga", bailarina, noiva, mi- 

litar (tipo Napoleao); apresentam maior freqiiencia as figu- 

ras de indio, "cow-boy" e bailarina. 
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Bardet e outros (1950), aplicando o teste de Goodenough 

em Dakar e Kombole, verificaram que o personagem de "cow- 

boy", tambem derivado para o tipo do "Zorro", e muito fre- 

qiiente; e em Dakar apenas, igualmente freqiiente o do joga- 

dor de futebol. 

Vemos, portanto, que certos estereotipos sao encontrados 

em culturas diferentes, naturalmente sob efeito da influencia 

dos veiculos de divulgagao como cinema, radio, televisao e im- 

prensa. 

Quanto aos estereotipos, podemos inferir que nossos ado- 

lescentes nao se afastam daquilo que se espera para sua idade 

e experiencia, e que a reduzida porcentagem do fenomeno pa- 

rece indicar pequena incidencia de refugio na fantasia como 

resposta aos problemas de relacionamento pessoal. 

XI — Espessura da linha e consistencia do tra^ado 

Como vimos na analise da Tab. XVI, na categ. XI, do cap. 

B, da Segunda Parte: A linha usada nos desenhos e predomi- 

nantemente de grossura media e o tra^ado e de tipo avan^o- 

recuo e contimio. A linha grossa e um pouco mais freqiiente 

que a fina; o tra^ado interrompido e o tremulo sao raros. As 

mogas fazem com freqiiencia um pouco maior que os rapazes, 

linhas de grossura media e fina. Com o crescer da idade, au- 

menta um pouco a freqiiencia do tragado avango-recuo e do 

tremulo, diminuindo a do continuo. 

Os estudiosos do desenho projetivo freqiientemente se re- 

ferem a forga ou pressao com que a linha foi feita e ao tipo 

de tragado empregado, fornecendo, porem, poucas indicagoes 

precisas sobre a forma de julgar esses aspectos. Diante da di- 

ficuldade de verificagao objetiva de varias das qualificagoes 

propostas, preferimos limitar-nos, como ja foi exposto em ca- 

pitulo anterior, aos sete itens de nosso esquema: a grossura 

da linha correspondendo a pressao com que foi executada e a 

consistencia do tragado ao que sera visto mais adiante como 

linha quebrada, interrompida, etc. 
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Resta-nos esclarecer que neste item da grossura da linha 

e consistencia do tragado nao consideramos a borradura ou 

sombreamento que se poderia apresentar. Freqiientemente 

mals local que geral, a borradura, por seu significado especi- 

fico como denunciadora de conflitos, foi analisada em item a 

parte, sempre em fungao da area em que se apresentou. 

Machover (1949, pag. 102) escreve: "A pressao, a solidez 

e a firmeza da linha usada no desenho sao consideradas mais 

basicamente caracteristicas que alguns dos outros tragos for- 

mais. A linha pode ser debil, indistinta ou grossa; pode ser 

solida, quebrada, ou reforgada; pode ser fina ou grossa". 

Levy (1959, pag. 281) tece tambem consideragoes sobre o 

tragado, que deve ser considerado com referenda a pressao, 

diregao, continuidade, angulosidade e ritmo. A pressao se re- 

laciona com o m'vel de energia: grande energia e ambigao 

dariam linhas firmes e pesadas; baixo m'vel de energia, linhas 

leves e finas. Indivfduos decididos e rapidos fariam um tra- 

gado continue de linhas retas; o tragado interrompido de li- 

nhas curvilineas seria sinal de indecisao e lentidao, enquanto 

aquele formado de pequenos tragos indicaria ansiedade e in- 

certeza. Quando o contorno da figura e claro, com linha gros- 

sa e continua, pode expressar o isolamento do individuo e sua 

necessidade de proteger-se das pressoes externas. 

Machover (1949, pags. 102 a 104) tambem insiste em que 

a linha do contorno do corpo representa a parede entre o in- 

dividuo e o ambiente e pode refletir o grau de limitagao, vul- 

nerabilidade, sensibilidade e isolamento do sujeito. Os al- 

coolicos, esquizoides cronicos, paranoides e^ aqueles que so- 

frem de temor de despersonalizagao podem tragar linhas gros- 

sas e pesadas como barreira entre eles proprios e o ambiente. 

O neurotico ocasionalmente faria linhas grossas, pela mesma 

razao que o deficiente organico: o lapis fica compulsivamen- 

te aderido ao papel como forma de afirmagao de contacto. O 

esquizofrenico ou maniaco, agudamente excitado, faria linhas 

muito grossas, por excesso de agressao motora. 

Kahn e Giffen (1960, pag. 93 e 108) apontam, entre os si- 

nais de esquizofrenia no desenho da figura humana: "...de- 
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senhos grandes com enfase na linha pesada, nos tipos grandio- 

sos e floridos da doenga"; e entre as manifestagoes neuroticas: 

"rasuras, sombreamento e reforgo da linha". 

Buck, citado por Hammer (1958b, pag. 66), verificou que 

linhas pesadas, desenhadas com grande forga, foram usualmen- 

te produzidas por pacientes organicos. Entretanto, sujeitos 

extremamente tensos as vezes tambem desenham esse mes- 

mo tipo de linha. 

Reznikoff e Nicholas (1958) concluiram que, entre os 25 

indicadores de paranoia no desenho da figura humana, estu- 

dados em sua pesquisa, a enfase na linha pesada ocorreu com 

freqiiencia significativamente mais elevada no grupo para- 

noide. 

Goldstein e Raw (1957), pesquisando a expressao da agres- 

sividade no desenho da figura humana, chegaram a conclusao 

de que a linha pesada nao e um sinal valido de agressao. 

Machover (1949 e 1956), continuando seu estudo sobre o ti- 

po de linha, refere-se a linha confusa, freqiientemente frag- 

mentada, que quase sempre contrasta com tragos de agressao 

contidos no desenho, o que significa inibigao dos impulsos agres- 

sivos no contacto social. Uma linha quebrada ou tremula, com 

pressao ligeira, e encontrada muitas vezes em alcoolatras es- 

quizoides (nao paranoides, porem). Uma linha essencialmen- 

te contfnua, como se o lapis raramente tivesse sido tirado do 

papel, sugere falta de sensibilidade, medo de empreendimen- 

tos, falta de vida e de qualidade ritmica. 

Buck, ainda citado por Hammer (1958b, pag. 66), indica 

que linhas quebradas ou indecisas, ou linhas que se tomam 

continuas apenas porque foram reforgadas, usualmente expri- 

mem inseguranga ou ansiedade. O mesmo fato e express© por 

Machover (1955, pag. 43), ao comentar os desenhos da figura 

humana de um caso em estudo: "As linhas dos desenhos sao 

hesitantes, leves, quebradas e em muitos lugares, retragadas. 

O movimento expressivo refletido nas linhas parece ser o re- 

sistir de atitudes de inseguranga e timidez na apresentagao 

do eu". 
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Para melhor analisar nossos desenhos, vamos reunir os 

dados dos trabalhos expostos com os de Biedma e D'Alfonso 

(1955), Forno (1960), Halpner (1956), Honroth-Zarza (1960) e 

Mira y Lopez (1956), que seriam por demais extensos para ci- 

tar aqui. Queremos, porem, deixar express© que esta sintese e 

feita sem objetivo de cn'tica a validade das interpreta^oes pro- 

postas e, portanto, nao implica em aceitagao completa das mes- 

mas interpretagoes. Teremos, entao: 

linha grossa ou pesada — energia, vitalidade, iniciativa, deci- 

sao, constancia, confianga em si, possivelmente agres- 

sividade e hostilidade para com o ambiente, falta de 

adaptagao, esforgo para manter o equilibrio da perso- 

nalidade (a enfase na linha pesada levaria a suspeita 

de psicose); 

linha fina — inseguranga, timidez, sentimento de incapacida- 

de, falta de confianga em si e de energia, mas tambem 

personalidade hipersensivel e artista; 

linha de grossura media — meio termo entre esses dois extre- 

mes; 

continuo — decisao, rapidez, energia, esforgo dirigi- 

do, auto-afirmagao, mas tambem falta de sensibilida- 

de e de vida, medo de iniciativas (quando muito con- 

tinuo, como se o lapis tivesse ficado aderido ao papel); 

tipo avangos-recuos — emotividade, ansiedade, falta de 

confianga em si, timidez, inseguranga, hesitagao ao en- 

contrar novas situagoes, mas tambem sentido artistico 

e plastico, intuigao, sensibilidade; 

interrompido — incerteza, temor, angustia e possivel- 

mente tendencias psicoticas; 

tremulo — medo, inseguranga, sensibilidade; e se pre- 

sente em todo o desenho: intoxicagao do eixo nervoso, 

por alcoolismo ou fadiga extrema; tragos involutivos. 

Nao podemos deixar de mencionar, entretanto, que freqiien- 

temente o desenvolvimento da tecnica do desenho leva a utili- 

tragado 

tragado 

tragado 

tragado 
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zagao do tra^ado que chamamos de avangos-recuos, e que as 

criangas, de maneira geral, fazem mais freqiientemente o tra- 

gado continuo, com linha firme e pesada. 

Com referenda a esta categoria: espessura da linha e con- 

sistencia do tragado, entre os adolescentes estudados muitos re- 

velaram nos desenhos certa emotividade, ansiedade, inseguran- 

ga e falta de confianga em si, enquanto outros ja denunciaram 

decisao, energia, vitalidade e auto-afirmagao. 

XII — Linha do solo e outros complementos 

Os desenhos raramente apresentam linha do solo, figura 

com apoio, enquadrada ou em cena, isto e, freqiientemente as fi- 

guras humanas aparecem isoladas, sem complemento fora do 

corpo desenhado. Vide Tab. XVII, na Categ. XII, do cap. B, da 

Segunda Parte, 

A respeito destes aspectos, Levy (1959, pag. 282) escreve 

que freqiientemente sao incluidos nos desenhos elementos tais 

como linha para representar o solo ou uma grade ou um mu- 

ro para apoiar o corpo, o que pode ser interpretado como ex- 

pressao da necessidade de apoio ou auxilio. Acrescenta que os 

individuos compulsives sao facilmente identificaveis por seus 

desenhos porque sao incapazes de tragar uma figura apenas e 

prosseguem adicionando detalhes em toda a area do papel. 

Machover (1956, pag. 360) diz: "Tema ou cena de fundo e 

raramente ativa nos desenhos adultos. Quando aparece tema 

ou indicagao de movimento nesses desenhos, coloca-se o pro- 

blema de uma vida de fantasia muito absorvente. Muitas ve- 

zes tais desenhos apresentam uma abundancia de detalhes que 

reflete um fluxo de pensamento super-idealizado. O fundo, 

que e visto freqiientemente em desenhos de criangas, pode apa- 

recer nos adultos sob a forma modificada de uma linha para 

apoiar ou uma base para fazer pose ou ainda uma linha de 

solo para seguranga no andar. Adolescentes podem desenhar 

parada de onibus, sinalizagao de ma, ou tema e cena de trans- 

portes, como expressao de seus transitorios estados mentais" . 
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Devemos lembrar que, em nosso trabalho, nos casos mui- 

to raros em que as figuras humanas estavam integradas em 

cenas, apareceram situagoes semelhantes as mencionadas aci- 

ma. Em geral ha concordancia entre nossa pesquisa e os es- 

tudos citados; nao, porem, no que se refere a freqiiencia dos 

fatos estudados neste item; e verdade que as informagoes aqui 

sao muito vagas, tais como: muitas vezes e freqiientemente, 

mas devemos frisar que nossos dados indicam estes aspectos 

como raros ou muito raros. 

A interpretagao desse fenomeno tern sido objeto de estu- 

dos de varios pesquisadores. 

Alguns, em desenhos de criangas, relacionam o fato com 

movimento ou dinamismo: criangas muito imaginativas ja aos 

5 ou 6 anos podem dinamizar a figura, integrando-a em uma 

cena na qual possa representar um papel tao importante quan- 

to o movimento para explicar a agao; e o caso de um menino 

de 12 anos e 8 meses que desenha um homem esperando al- 

guem na rua e toda a cena explica a atitude do personagem e 

leva a compreender de que se trata (Denner, 1953, pag. 297). 

Outros, como Honroth-Zarza (1960, pag. 70), consideram a 

ausencia de base ou solo, no desenho de um cogumelo, como in- 

dicative de "falta de seguranga, instabilidade psiquica em bus- 

ca de apoio orientador". O trago grosso, exageradamente mar- 

cado no solo, expressaria uma tendencia ao primitivismo dos 

instintos. 

No teste da arvore (Koch, 1958), a linha do solo tomada co- 

mo expressao de existencia imediata (terra), apresenta imime- 

ros aspectos e deve ser interpretada conforme esteja localiza- 

da atras do tronco, em continuagao a ele ou em torno dele, ou 

ainda seja inclinada ou em semi-circulo. Ja a colocagao da ar- 

vore em uma paisagem (o que seria correspondente a integra- 

gao da figura humana em uma cena) e tomada como um mdicer 

em sua generalidade expressando propensao ao sonho, contem- 

plagao, vida imaginativa, fuga da realidade, inseguranga men- 

tal, indecisao, influenciabilidade, perda do senso da realidade,. 

obsessao. 
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E voltando a fgura humana, em Machover (1949, pag. 98) 

encontramos: . .inseguranga na base expressada por... linha 

na parte inferior"; ou a pag. 163: "Depois de completar as per- 

nas e os pes, o sujeito acrescenta chao ou solo (apoio para a se- 

guranga ao caminhar)...". Hammer (1954a) escreve: a linha 

do solo e empregada pelo individuo para estruturar seus dese- 

nhos e serve para prover estabilidade ao todo, como compen- 

sagao de secretos sentimentos de inseguranga. 

A nos guiarmos pelas interpretagdes aqui analisadas, pode- 

riamos inferir que nossos adolescentes, em geral, nao apresen- 

tam sinais de sentimento de inseguranga, nem de vida imagina- 

tiva muito absorvente ou de grande fantasia e propensao ao 

sonho. 

XIII — Transparencias, articulagoes e linha media 

A Tab. XVIII, na Categ. XIII do Cap. B, da Segunda Parte, 

nos mostra que: 

A figura humana pode apresentar a sua linha media verti- 

calmente marcada por botoes, gravata ou linha simplesmente; 

eventualmente pode mostrar transparencia de algumas de suas 

partes, como por exemplo, do chapeu deixando ver os cabelos, 

da gravata permitindo ver a camisa, da manga mostrando o 

brago, etc.; mas raramente traz as articulagoes assinaladas. A 

linha media e um pouco mais freqiiente na figura masculina 

que na feminina, e nos desenhos feitos pelas mogas; articula- 

gdes aparecem com freqiiencia um pouco maior na figura fe- 

minina feita pelos rapazes. Com referencia a transparencia, nao 

ha diferengas significantes entre os grupos de idade e sexo do 

autor, bem como de sexo da figura. 

A respeito destes aspectos, Machover (1956) escreve a pag. 

359: "finfase na linha media da figura, quer em uma fileira de 

botdes que pode ser adicionada depois de pronto o desenho, quer 

em uma linha-eixo do corpo, indica preocupagao com o corpo 

e sentimentos de inadequagao e de dependencia. A enfase 

acentuada denuncia proporgoes patologicas. Atengao indevida 

ou excessiva as articulagoes sugere extrema preocupagao so- 



129 

matica, enquanto a apresentagao de orgaos internos e geral- 

mente evidencia de ilusoes ou enganos somaticos". E a pag. 

353: "A forma de expressao de conflito mais patologica e a 

transparencia. Vemos ai o pensamento ideo-plastico e concre- 

to da infancia e da mentalidade primitiva. Seu equivalente 

no comportamento e o julgamento pobre. Se esta confinada a 

uma area funcional especi'fica do desenho de um adulto, a fal- 

ta de julgamento se refere a essa parte. Entretanto, quando 

e caracteristica do desenho todo, indica profundo disturbio na 

capacidade de julgar que, se nao e consistente como o Q. I. e 

o desenvolvimento cultural do sujeito, pode significar esqui- 

zofrenia". 

Levy (1959, pag. 279) tambem menciona a importancia das 

articulagoes e transparencias quando escreve que se o cotovelo 

ou outras articulagoes sao delineadas, o sujeito e ou um com- 

pulsivo, e nesse caso outros aspectos do desenho o confirma- 

rao, ou e um individuo dependente e incerto que necessita de 

indicios de percepgao familiar para sentir-se seguro. Se e dese- 

nhada a anatomia interna, o sujeito e quase seguramente es- 

quizofrenico ou mam'aco. Arruda (1958) coloca a transparen- 

cia dos orgaos e musculos no conjunto dos sinais da esquizo- 

frenia, o mesmo ocorrendo com Kahn e Giffen (1960); estes 

acrescentam ainda, ao abordar as manifestagoes neuroticas no 

D.A.P., que pessoas obsessivo-compulsivas podem dar atengao 

especial a linha mediana da figura. Montague (1956) encontrou 

em figuras humanas feitas por criangas esquizofrenicas, trans- 

parencias com representagao dos orgaos internos (especialmen- 

te os relacionados com o tubo digestive), ou de objetos intro- 

jetados. 

Dentro do fenomeno "transparencia" devemos distinguir, 

como frisa Machover (1949, pag. 86), o delineamento de partes 

do corpo atraves de roupas do desenho dos orgaos internos. 

Em nossa pesquisa nao encontramos exemplos do segundo 

caso. As transparencias notadas foram do tipo mencionado pe- 

la autora: contorno do corpo da mulher atraves da saia, ou per- 

nas do homem atraves das calgas (indicadores de problematica 

sexual), bragos atraves da linha do corpo (julgamento muito 
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pobre), cabelo sob o chapeu (conduta sexual primitiva do su- 

jeito), etc. 

Essas transparencias, desde que nao generalizadas, nao tern 

um sentido patologico tao grave quanto o desenho da ana- 

tomia interna; representam, porem, uma deficiencia na evo- 

lugao, pois sao caracteristicas do desenho de criangas peque- 

nas. Quando mantidas em desenhos de criangas de mais de 8 

anos, podem ser consideradas indfcio de deficiencia mental, se 

corroboradas por outros sinais. "Entre adultos, esta caracteris- 

tica pode indicar uma ausencia muito inquietante de senso de 

realidade e constituir um indfcio de patologia, se for encon- 

trada em conjungao com outros sinais."- (Gunzburg, 1952, pag. 

284). 

Neste aspecto das transparencias, articulagoes e linha me- 

dia da figura, os adolescentes estudados algumas vezes reve- 

laram preocupagao com o corpo e sentimentos de inadequa- 

gao e dependencia, e eventualmente tambem pobreza de jul- 

gamento e certa deficiencia no senso da realidade. 

XIV — Tamanho relative da cabega 

O tamanho da cabega varia, predominantemente, entre 1/4, 

1/5 e 1/6 da figura toda. Entre os tamanhos menos freqiien- 

tes os menores (1/7 e 1/8) sao mais numerosos que os maiores 

(1/3 e metade da figura). Com o crescer da idade, nota-se ten- 

dencia para desenhar cabegas mais aproximadas do tamanho 

normal; as mogas desenham cabegas um pouco mais proporcio- 

nadas e, de modo geral, a figura masculina recebe cabega gran- 

de, mais freqiientemente que a femlnina. Vide Tab. XIX, da 

Categ. XIV no Cap. B, da Segunda Parte. 

Machover (1961, pag. 13) apresenta como tamanho normal 

para a cabega: entre 1/6 e 1/7 da figura, ou melhor, menos de 

16% da figura. Em Hurlock (1956) lemos que, por ocasiao do 

nascimento, a cabega ocupa 22% do comprimento total do cor- 

po; com o desenvolvimento, enquanto o tamanho da cabega do- 

bra, o da estatura aumenta tres vezes. Em um adulto de 6 pes, 

a cabega mediria 8 ou 9 polegadas (isto 6, entre 1/8 e 1/7 do 

comprimento total). 
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De maneira geral, nossos adolescentes desenharam com 

mais freqiiencia cabegas grandes, em relagao ao tamanho nor- 

mal. fiste fato nao e estranho; Machover (1949, pag. 40) assi- 

nala que "... cabegas desproporcionalmente grandes sao um 

trago comum nos desenhos"; e que "geralmente as cabegas 

recebem enfase, exceto nos desenhos de individuos neuroticos, 

deprimidos ou socialmente inadaptados". 

A cabega e o centro importante para a localizagao do pro- 

prio eu; junto com as feigoes facials, expressa tambem as ne- 

cessidades sociais e o contacto; e a parte do corpo consisten- 

temente mais exposta, e a forma como e tratada proj eta as 

aspiragoes intelectuais e o controle dos impulsos. 

Se a cabega e marcadamente grande, o sujeito pode ser 

muito agressivo, ter aspiragoes intelectuais, ou sofrer de dores 

de cabega ou outros sintomas somaticos (Machover, 1959, pag. 

277). Mas tambem, segundo a mesma autora, pode se tratar 

de frustragao das aspiragoes intelectuais, de deficiencia men- 

tal, de dependencia infantil, e mesmo de indicio de paranoia 

e narcisismo. 

Mogar (1962), ampliando uma pesquisa sobre os indicios 

de ansiedade no desenho da figura humana, verificou que so- 

mente o tamanho grande da cabega em relagao ao da figura 

pode ser considerado como expressao de ansiedade; mas que 

tambem a inteligencia apresenta correlagao com o tamanho 

da cabega. 

Criangas pequenas desenham cabegas grandes; Machover 

sugere que, por causa da dependencia social das criangas a ca- 

bega expressaria, nesse caso, mais o problema das interrela- 

goes pessoais que a concentragao da atividade do eu, como se 

da no desenho de adolescentes e adultos. 

A omissao da cabega nao foi encontrada entre nossos ado- 

lescentes, o que parece concordar com os dados de Machover 

(1949), quando a pag. 42 escreve: "Uma crianga oferecera uma 

cabega como uma pessoa completa; entretanto nunca fara um 

tronco isolado, pescogo, bragos ou pemas como representagao 

de uma pessoa completa". A omissao da cabega, segundo Kahn 
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e Giffen (1960), seria indicativo de esquizofrenia, como ja men- 

cionamos na Categ. Ill, deste capitulo. 

Da consideragao dos tamanhos relatives das cabegas dese- 

nhadas por nossos adolescentes, em face das interpretagoes aqui 

apresentadas, podemos inferir que certa importancia e atribui- 

da a cabega, nao, porem, de forma exagerada. Predominam as 

cabegas um pouco maiores que o normal, mas as muito gran- 

des sao vencidas, em freqiiencia, pelos tabanhos menores. Po- 

demos, portanto, concluir que nossos adolescentes denotam cer- 

ta preocupagao com os contactos sociais e com o controle dos 

impulses e algumas aspiragoes intelectuais. 

XV — Cabelos 

Como vimos na analise da Tab. XX, na Categ. XV do Cap 

B, da Segunda Parte: Os cabelos sao de comprimento medio ou 

longos, abundantes, em geral nem bem cuidados nem desorde- 

nados, mas em media sombreados ou borrados, principalmente 

em seu interior. A omissao dos cabelos e pequena, principal- 

mente na figura feminina, onde recebem tratamento especial', 

sao mais compridos, abundantes, cuidados e penteados, ao mes- 

mo tempo que tambem mais desordenados, destacados da cabe- 

ga e borrados, que os da figura masculina. Tanto mogas como 

rapazes, de modo geral, dao mais atengao a este aspecto no de- 

senho da figura feminina. 

Para Machover o cabelo desempenha importante papel na 

esfera do simbolismo sexual; relaciona-se com necessidades sen- 

suais e talvez indiretamente com a vitalidade sexual. Como 

projegao sexual, e mais primitivo e infantil que o nariz, a gra- 

vata e mesmo os caracteristicos sexuais primarios. Afirma, 

como argumento, que a pubere esta constantemente preocupa- 

da com o cabelo, assim como com os outros pelos do corpo. 

finfase no cabelo, encontrada freqiientemente em desenho de 

adultos infantis ou em regressao, e expressao de preocupagao 

sexual, de intense desejo de virilidade; em outros casos pode 

ser indfcio de pujanga viril. 
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Pode-se relacionar cabelo desordenado com desordem se- 

xual e cabelo bem penteado, ondulado e muito cuidado com 

preocupagao em deslumbrar e seduzir (freqiientemente encon- 

trada em adolescentes do sexo feminino). O cabelo destacado 

da cabega seria expressao de um carater regressivo ou esqui- 

zoide. 

O sombreamento vigoroso do cabelo pode significar confli- 

to de virilidade. Cabelos cobrindo grande area da cabega indi- 

cariam a extensao das lutas pela virilidade, enquanto cabelos 

excassos expressariam uma virilidade insegura e debil. A au- 

sencia do cabelo no caso de um delinqiiente juvenil (Machover, 

1955) serviu para expressar passividade ressentida, isolamento 

e vacuidade. Levy (1959) afirma que individuos narcisistas ou 

homossexuais dao grande atengao e cuidado ao cabelo. 

Devemos, porem, lembrar aqui a influencia do estereotipo 

social do feminino que parece estar-se denunciando no desenho 

dos cabelos da figura desse sexo, em nossa pesquisa; rapazes e 

mogas desenham com maior freqiiencia cabelos compridos e de 

comprimento medio, abundantes e bem cuidados, conferindo- 

Ihes maior atragao sexual segundo os padroes de nossa cultu- 

ra. Interpretando, entretanto, no piano da personalidade, se- 

gundo os ideias acima apontadas, podemos inferir que nossos 

adolescentes revelam certa problematica sexual, com sinais de 

vitalidade sexual e possiveis conflitos nessa area. 

XVI — Rosto 

A analise da Tab. XXI, Categ. XVI, do Cap. B, da Segunda 

Parte nos permite ver que: 

O rosto em geral apresenta contorno borrado, confuso ou 

sombreado. Pintura ou linhas dentro do rosto, alem dos tragos 

fisionomicos e sombreamento na superficie do mesmo sao raros. 

Os rapazes e o grupo de 15-18 anos fazem, com freqiiencia um 

pouco maior que as mogas e o grupo de 12-14 anos, contorno 

borrado e pinturas no rosto. E' muito rara a omissao do ros- 

to, isto e, do conjunto de tragos faciais. Omissao dos olhos, 
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boca, nariz ou orelha isoladamente pode ocorrer, como vere- 

mos mais adiante. 

Os estudos a respeito deste item nao sao abundantes. Ma- 

chover (1949) considera a importancia da cara, ou rosto, di- 

zendo ser ela a parte mais expressiva do corpo, o centre mais 

importante de comunica^ao, o trago social do individuo. "Aque- 

le que deliberadamente omite os tragos faciais, mostrando ao 

mesmo tempo um delineamento cuidadoso e agressivo do con- 

torno e detalhes de outras partes da figura, e um individuo eva- 

sive com respeito as relagoes interpessoais, pois esse tratamen- 

to do rosto e uma expressao grafica da tendencia a evitar o 

problema. A superficialidade, a cautela e a hostilidade podem 

caracterizar os contactos sociais de tal individuo... Sujeitos 

timidos e fugidios muitas vezes obscurecerao significativamen- 

te os tragos faciais, enquanto tragam com forga o contorno do 

rosto (importancia do proprio eu e forte tendencia a partici- 

pagao social, porem, egocentricamente bloqueada)". 

Mais adiante, Machover acrescenta; "Quando se adicionam 

linhas extras para dar significado expressive especial ao rosto, 

geralmente se acham presentes outras evidencias, altamente 

desenvolvidas, de elaboragao intra-psiquica. Essas linhas mais 

freqiientemente se acham na area naso-labial e na testa. Com 

enfase deste tipo se tenta dar profundidade e amadurecimento 

ao rosto". 

Levy (1959, pag. 277) menciona que "se a cabega e a face 

estao confusas, o sujeito pode ser extremamente timido e aca- 

nhado". 

Richey e Spotts (1959) chegaram a conclusao de que a exe- 

cugao evidenciada pela crianga no desenho da face se relacio- 

na com a popularidade da mesma (crianga) e que e melhor in- 

dice de popularidade que a execugao no desenho do corpo. 

Machover (1949), a pag. 45, analisa tambem o significado da 

expressao facial, afirmando ser esta "uma das caracteristicas 

que se podem julgar diretamente com consideravel confianga". 

Apesar disso nao nos resultou viavel uma avaliagao segura 

dos desenhos neste particular. Dada a grande dificuldade de 
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criterios objetivos para determinar a expressao facial, pre- 

ferimos omitir este dado da analise de nossos desenhos. 

Os outros dados colhidos, porem, sao suficientes para o es- 

tudo da personalidade de nossos adolescentes: eles nos permi- 

tem observar a importancia conferida ao rosto e fazem notar 

que atraves do sombreamento do contomo se expressa a preo- 

cupagao com os contactos sociais, possivelmente com forte ten- 

den cia a participagao social, bloqueada, entretanto, por certo 

egocentrismo. 

XVII — Bigode e barba 

Como vimos na analise da Tab. XXII, na Categ. XVII, do 

Cap. B, da Segunda Parte: Barba e bigode sao raros nos dese- 

nhos dos adolescentes estudados. 

Como parte do pelo, barba e bigode tern tambem signifi- 

cado sexual, na tecnica de Machover. Freqiientemente sao as- 

sociados com uma luta pela virilidade naqueles que tern senti- 

mentos de inadequagao sexual ou duvidas sobre a masculini- 

dade. 

Alem disso, Machover (1949, pag. 50) chama a aten^ao so- 

bre o fato de que o significado da barba decorre mais da sim- 

bologia do estereotipo social que de outro papel funcional con- 

crete. Por exemplo, barba reforgada em figura de perfil pode 

ser considerada como compensagao de debilidade, indecisao e 

temor de responsabilidade e interpretada como indfcio de forte 

impulse para parecer socialmente energico e dominante. 

E' interessante lembrar esse aspecto do papel do estereo- 

tipo social, pois, a pequena incidencia de barba e bigode nas fi- 

guras humanas de adolescentes de nossos dias forgosamente es- 

tara tambem sofrendo a influencia do desuso atual desses com- 

plementos da elegancia masculina. A barba, principalmente, 

e hoje objeto de atengao curiosa quando aparece em rosto jo- 

vem. Tambem nos desenhos, ela podera expressar o desejo de 

chamar a atengao e ser diferente. 

Parece-nos, por&n, estranho que a freqiiencia de barba e 

bigode seja tao reduzida nos desenhos estudados. Em se tra- 



136 — 

tando de sinais de afirmagao sexual, podenamos esperar que, 

apesar da influencia cultural, aparecessem em maior intensi- 

dade entre os adolescentes, pois a forga do estereotipo nao de- 

veria sobrepujar a do simbolismo. 

XVIII — Olhos 

Da analise da Tab. XXIII, na Categ. XVIII, do Cap. B, da 

Segunda Parte resulta que: 

Os olhos da figura humana sao de tamanho medio, com 

pupila, sobrancelhas e, as vezes, pestanas. Nos desenhos das 

mogas e nos do grupo mais velho estes detalhes se eviden- 

ciam mais. Os olhos sao desenhados de perfil acompanhando 

a cabega e apresentam sombreamento ou borradura intema 

ou no contorno, principalmente nos desenhos dos rapazes e 

do grupo de 15-18 anos. A omissao e rara. 

Machover (1949) escreve que uma parte consideravel da 

fungao de comunicagao social que se atribui a cabega se acha 

concentrada nos olhos do indivfduo. Em outra obra (1956) 

acrescenta: "eles sao um orgao basico para o contact© com o 

mundo exterior e constituem o ponto principal de concentra- 

gao para o sentimento do proprio eu e a vulnerabilidade do 

mesmo. Olhos grandes podem absorver o mundo visualmen- 

te, enquanto olhos pequenos e fechados podem exclui-lo. Os 

olhos podem ser o receptaculo da incerteza, perplexidade ou 

medo. O tratamento grafico do olho varia talvez tanto como 

sua propria fungao... Olhos grandes e mais elaborados cos- 

tumam ser desenhados com maior freqiiencia por moga que 

por rapazes. Indicariam curiosidade, dependencia do ambien- 

te e experiencia sociais e possivel libidinizagao da estimula- 

gao visual. Pestanas podem dar "sex-appeal" ao olho". 

Sobrancelhas aparecem tambem nos desenhos. Embora o 

seu significado nao esteja bem esclarecido para Machover, po- 

dem ser relacionadas com o do pelo em geral. Sobrancelhas 

cuidadas refletiriam refinamento pessoal enquanto a sobran- 

celha grossa revelaria personalidades primitivas, asperas e nao 

inibidas. 
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A omissao da pupila, como porgao do olho que ve, se da no 

desenho de individuos egocentricos e histericos que nunca usam 

o olho como um instrumento de discriminagao objetiva. O opos- 

to pode ser visto no agudo sinal de uma pupila sem a orbita 

do olho, o que denotaria a penetrante cautela e o limitado cam- 

po de visao da personalidade paranoide, onde o olho e usado 

primariamente como instrumento de defesa e tudo que e visto 

tern um significado circunscrito e auto-referente (Machover, 

1949 e 1956). 

Levy (1959) considera que quando os olhos sao grandes e 

os da figura masculina tern pestanas, o sujeito e quase segura- 

mente um homossexual. A presenga da pestana, porem, indi- 

vidualmente nao tern validade como sinal de homossexualidade, 

concluiram Grams e Hinder (1958). 

' Se os olhos sao grandes no contomo, mas as pupilas es- 

tao ausentes ou omitidas, o sujeito esta expressando culpa em 

relagao a tendencias escoptofilicas ou "voyeuristicas". Quan- 

do os olhos sao grandes e tern olhar fixo ou denotam espanto, 

o clinico deve investigar a possibilidade de tendencia paranoi- 

cas". (Levy, 1959, pag. 278). 

A respeito da relagao entre olho e paranoia encontramos, 

entre outros, o estudo de Reznikoff e Nicholas (1958) que na 

lista dos sinais da doenga incluiram: 1) cuidadoso detalhe das 

pestanas; 2) cuidadoso detalhe das sobrancelhas; 3) enfase na 

linha do contorno dos olhos (reforgo); 4) sombreamento dos 

olhos; 5) dois olhos em cabega de perfil; 6) olhos representa- 

dos por circulos; 7) olhos representados por pontos; 9) olhos 

representados por tragos; 10) olhos que nao veem, olhos sem 

pupilas; 11) detalhes nao usuais e ou articulagao do olho, e 12) 

olhos ausentes. Desses itens, mais os 14 restantes (referentes 

a orelhas, roupa, pressao da linha, tamanho da figura e da cabega, 

sombreamento de outras areas) resultaram validos apenas a en- 

fase no contorno dos olhos e na linha pesada do desenho, mas 

mesmo assim os autores advertem que, em um con junto de 25 

testes de significancia estati'stica, as duas diferengas obtidas 

podem ser devidas ao acaso. 
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Kahn (1960, pag. 93), porem, apresenta entre os indica- 

dores da esquizofrenia: o "tamanho exageradamente grande 

ou a enfase de qualquer parte do desenho, tais como orelhas, 

nariz e especialmente olhos". E, a pag. 19, entre as manifesta- 

t^oes neuroticas: "pacientes histericos sao propensos a fazer 

desenhos que parecem vazios, com olhos fechados ou sem pu- 

pila". 

Freitas Junior (1957) pesquisando em Recife, encontrou 

entre os sinais de deterioragao a ausencia de olhos, que rece- 

beu o mais alto escore, ao lado de mais outros tres itens. 

Em nossas pesquisas encontramos confirmagao do fato 

apontado por Machover de que as mogas, em relagao aos ra- 

pazes, costumam desenhar olhos mais elaborados, o que confe- 

re a elas maior curiosidade, dependencia do ambiente e pos- 

sivel desejo de sedugao. Em face, porem, da presenga da pu- 

pila, sobrancelha e, as vezes, pestanas nos desenhos de ambos 

os sexos, corroborada pela omissao rara dos olhos, podemos 

inferir que nossos adolescentes expressam a importancia do 

blho como ponto de contacto com o meio exterior, revelando, 

tambem, atraves do sombreamento ou borradura, a proble- 

matica que se Ihes coloca nesse piano. 

XIX — Nariz 

Como podemos ver na analise da Tab. XXIV, na Categ. 

XIX, do Cap. B, da Segunda Parte: 

O nariz desenhado por nossos adolescentes e de tamanho 

medio, as vezes com narinas; de perfil quando a cabega assim 

esta, mas, algumas vezes, de perfil em rosto de frente. Meta- 

de deles apresenta sombreamento ou borradura. Os rapazes 

desenham, com maior freqiiencia que as mogas, nariz grande 

€ borrado no contorno, assim como omitem mais freqiiente- 

mente o nariz. No grupo de 15-18 anos aparece maior inciden- 

cia de borradura que no grupo de 12-14 anos. Na figura femi- 

nina diminui a omissao do nariz e o sombreamento, em con- 

junto. 
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O nariz pode retratar um estereotipo social ou ser inter- 

pretado como simbolo falico. "Se o nariz e aquilino ou gran- 

de e inclinado, o sujeito esta expressando rejeigao e despre- 

zo. Se o desenho e uma projegao do auto-conceito, entao estes 

sentimentos estao dirigidos para o eu; se o desenho e proje- 

^ao do nao-auto-conceito ("non-self-concept"), entao estes sen- 

timentos sao dirigidos para os outros", diz Levy (1959, pag. 

278). E acrescenta: "O nariz especialmente grande esta usual- 

mente associado a sentimento de impotencia sexual. Os melan- 

colicos involucionais usualmente desenham nariz extremamen- 

te grande. Adolescentes que estao tentanto agressivamente es- 

tabelecer seu papel masculine quase invariavelmente desenham 

nariz grande". Nossos dados nao entram em choque com esta 

informagao; todavia, a diferenga entre rapazes e mogas com 

relagao ao desenho do nariz grande e pequena, embora esta- 

tisticamente significante. 

Machover (1956) afirma que o nariz e menos importante 

que os olhos e mais que as orelhas na organizagao estetica da 

face e carrega o peso do simbolismo sexual. Desde que e um 

drgao que se projeta para fora, no meio do corpo, como o penis, 

recebe freqiientemente atengao no homem com conflitos se- 

xuais. E' primariamente um simbolo masculine. De acordo 

com nossos estereotipos sociais um nariz grande e masculino e 

afirmativo ou dogmatico. 

O tratamento do nariz que denuncia conflito pode envol- 

ver sombreamento, cruzamento de linhas ou corte de uma par- 

te dele como uma especie de castragao. Pudemos verificar, co- 

mo apontamos, sombreamento ou borradura; entretanto, os dois 

outros indicadores de conflito nao foram encontrados nos dese- 

nhos estudados por nos. 

A omissao do nariz, no estudo citado de Freitas Junior 

(1957) e indice de deterioragao, da mesma importancia que a 

omissao dos olhos. 

Narinas assinaladas com alguma enfase podem ser consi- 

deradas como um acento especifico de agressividade, uma vez 

que essa interpretagao encontre apoio em outros aspectos do 
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desenho. Esta afirmagao de Machover (1949) foi comprovada 

na pesquisa de Goldstein e Rawn (1957), que concluiram: os 

detalhes especfficos do desenho (entre eles a enfase nas nari- 

nas), quando considerados em conjunto, mostraram claramen- 

te os componentes agressivos. Nas areas em que a agressao 

e expressa simbolicamente, os indices sao validos como sinais 

interpretativos. 

As narinas, entretanto, principalmente quando desenha- 

das como unica indicagao do nariz, tambem podem sugerir in- 

fantilidade, sensibilidade de temperamento, auto-afirmagao e 

provocagao ou desprezo (Machover e outros, 1954, pag. 520). 

O nariz desenhado de perfil em rosto de frente, encontra- 

do em nossa pesquisa com uma porcentagem que atinge qua- 

se 10%, parece significar certa persistencia da maneira infan- 

til de representar esse trago fisionomico. E' mais facil para a 

crianga representar a projegao do nariz em rosto de frente 

desenhando-o de perfil, freqiientemente aproveitando a linha 

de uma das sobrancelhas. 

Neste particular podemos inferir que alguns dos adoles- 

centes estudados revelaram certa persistencia de tragos infan- 

tis, o que e corroborado pela presenga de narinas. Um gran- 

de numero, praticamente metade dos adolescentes, apresenta 

sinais de conflitos ou dificuldades na area sexual, e ate certo 

ponto podemos dizer que alguma agressividade esta associada 

a essa problematica sexual. 

XX — Boca 

Da analise da Tab. XXV e XXVI, na Categ. XX, do Cap. 

B, da Segunda Parte resulta que: 

A boca e de tamanho medio ou grande; e mais freqiiente 

o tipo; boca voltada para cima que a variedade voltada para 

baixo; as vezes apresenta-se cerrada; ha certa incidencia de 

borradura ou sombreamento. Algumas bocas apresentam la- 

bios; nesse caso predominam aqueles em "arco de Cupido", 

principalmente na figura feminina. Dentes e lingua ou outro 
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objeto entre os labios sao raros, assim como omissao da bo- 

ca. As mogas desenham, com um pouco mais de freqiiencia 

que os rapazes labios grossos e em "arco de Cupido" e um 

pouco menos, boca para baixo, dentes e labios finos. No gru- 

po de 15-18 anos em relagao ao de 12-14 anos, aumenta um pou- 

co a porcentagem de boca pequena, labios em geral e som- 

breamento na boca, ao passo que diminui a incidencia de 

dentes. 

Machover (1956) diz ser "a boca uma area erogena e de fre- 

qiiente expressao de conflito, pois e um orgao de fixagoes pre- 

coces que levam a numerosas formas sublimadas de concentra- 

gao. Enfase na boca pode estar associada com dificuldades de 

alimentagao, disturbios da fala, linguagem indecente, crises de 

mau humor, intemperanga, alcoolismo e formas sutis de sadis- 

mo verbal. Podem estar representadas graficamente em bo- 

cas concavas e dependentes ou de tipo agressivo mais compen- 

satorio. Com certa freqiiencia a boca pode ser projetada como 

zona erotica e sensual. A enfase, graficamente, pode ser: ta- 

manho ou forma especiais, reforgo, sombreamento ou borradu- 

ra e omissao quando olhos e nariz estao presentes". 

Acrescenta Machover (1949 e 1954) que a boca concava e 

oralmente receptiva (por nbs denominada boca tipo para baixo) 

e encontrada em desenhos de individuos infantis e dependen- 

tes, e que funcionalmente este tipo de boca e primariamente 

passive, achando-se sempre aberto para a recepgao de alimen- 

tos. Do ponto de vista evolutive do grafismo, e mais normal 

em criangas que em adultos. A boca de linha para cima, dan- 

do o efeito de um palhago a fazer caretas (em nossa pesqui- 

sa, boca de tipo para cima) observa-se freqiientemente nos de- 

senhos dos meninos, e interpreta-se, na dependencia de ou- 

tros aspectos do desenho, como esforgo para ganhar aprova- 

gao ou ainda como afeto nao apropriado. A boca expressa por 

uma linha grossa entrecortada comunica agressao, e pode ser 

associada com personalidade verbalmente agressiva, supercri- 

tica e, algumas vezes, sadica. Em rosto de perfil, a boca pode 

estar representada por uma linha simples, com marcada ex- 

pressao de tensao, como se estivesse cerrada e apertada con- 
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tra algo (observado em desenhos de individuos que tiveram 

experiencias ativas de "fellatio"). Algo semelhante, porem 

com menos tensao na linha, pode tambem ser encontrado, com 

outra significagao (por exemplo, em um paciente que ha via 

perdido a fala depois de uma operagao da laringe). Boca com- 

prida (grande, denominamos em nossa pesquisa) da testemu- 

nho de problemas orais. 

Podem aparecer detalhes nos labios. Algumas vezes es- 

tes se expressam com uma linha bem sensual e podem ser in- 

terpretados dessa maneira. Labios elaborados como "arcos de 

Cupido", em combinagao com outros tragos de excessive cos- 

metico na figura, sao observados em desenhos de mogas pre- 

coces. Labios "em arco de Cupido", assim como boca conca- 

ca, sugerem dependencia oral em um nivel imaturo. Labios 

finos, nao sensuais, indicam repressao ou falta de manifesta- 

gao de aspectos das atitudes sexuais. Labios grosses na figu- 

ra masculina sao considerados sinal de efeminagao e apare- 

cem com outros tragos que expressam afetagao e narcisismo. 

O tratamento dos labios, assim como outros aspectos da figu- 

ra masculina em geral, difere bastante do da figura feminina. 

Nossos dados corroboram estas afirmagoes apenas no re- 

fereute a labios em "arco de Cupido", que aparecem com mais 

frequencia no desenho de mogas. No tocante aos outros de- 

talhes do tratamento da boca, algumas diferengas se apresen- 

tam, mas nao sao estatisticamente significantes. 

Machover (1949) acrescenta, a pag. 47: "Boca bem deta- 

Ihada, com dentes a vista, no desenho de um adulto e consi- 

derado indice de infantilidade e agressao oral; muitas vezes se 

observa nos desenhos de esquizofrenicos simples ou tipos his- 

tericos. As criangas e os deficientes de baixo grau poderao 

apresentar esse tratamento da boca, mas nos esquizofrenicos a 

agressao oral implicada e mais de natureza evoluida que re- 

gressiva. Ocasionalmente, ate a lingua e indicada, intensifi- 

cando a concentragao oral em um estagio primitivo e adicio- 

nando um sinal erotico". 

Uma linha entre os labios como um palito de dentes, um 

cigarro ou cachimbo, acentuaria a concentragao erotico-oral. 
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A omissao da boca, quando os olhos e o nariz estao presentesr 

significa culpabilidade em rela^ao a agressao oral, com ten- 

dencias sadicas, e se encontra em individuos patologicamente 

deprimidos. Pode tambem ser apresentada por asmaticos. 

Levy (1959) considera que a inclusao de dentes na boca 

indica agressao oral e sadismo, uma vez que outros tragos do 

desenho corroborem essa interpretagao. Quando a boca e indi- 

cada por uma unica linha, o indivi'duo pode ser verbalmen- 

te agressivo; quando e oval ou cheia e fechada, individuo de- 

pendente e erotico-oral; quando os labios sao cheios e sen- 

suais na figura masculina, o sujeito pode ser um efeminado 

ou homossexual. 

Varias destas afirmacoes veem sendo pesquisadas. Golds- 

tein e Rawn, por exemplo, em estudo ja citado, concluem que 

a boca representada por linha cerrada e dentes detalhados, ao 

lado de outros tragos, e expressao simbolica de agressividade. 

Freitas Junior, tambem em trabalho ja citado, coloca a omis- 

sao da boca entre os indicios de deterioragao, do mesmo tipo 

que a do nariz e olhos. E Gunzburg (1952) verifica que omis- 

soes de partes vitais como a boca ou o brago sao indicagoes de 

deficiencia mental, alem da significagao erotica que podem 

ter. Mas Grams e Kinder (1958), pesquisando os sinais de ho- 

mossexualidade no desenho da figura humana, entre os quais 

incluiram a presenga de sombreamento nos labios, nao encon- 

traram validade para nenhum deles, quer individual, quer co- 

letivamente. 

Voltando aos dados de nossa pesquisa e utilizando as ideias 

de interpretagao analisadas nesta categoria, vemos que os ado- 

lescentes estudados revelam alguns problemas com relagao a 

area da boca. Parecem expressar conflitos no piano erotico-sen- 

sual, assim como certa dependencia oral pouco evolufda. 

XXI — Orelhas 

Resulta da analise da Tab. XXVII, na Categ. XXI do Cap, 

B, da Segunda Parte que: 

As orelhas sao pouco desenhadas. Quando aparecem sao 

de tamanho medio ou grande, as vezes bem detalhadas; mui- 
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tas vezes apresentam sombreamento ou borradura, principal- 

mente no contorno. E' pouco frequente uma orelha so, o que 

ocorre predominantemente em cabega de perfil. Os rapazes 

fazem um pouco mais freqiientemente sombreamento e deta- 

Ihes nas orelhas e apresentam menor mimero de omissoes que 

as mogas; estas poem, com maior freqiiencia brincos na figu- 

ra feminina, a qual por sua vez apresenta mais freqiientemen- 

te cmissao da orelha, mais incidencia de orelhas pequenas e 

menor de sombreamento. O grupo de 15-18 anos desenha mais 

orelhas detalhadas, com sombreamento e brincos e apresen- 

ta menor incidencia de omissao que o grupo de 12-14 anos. 

A orelha, segundo Machover (1956, pag. 355) "apesar de 

ser um orgao menos predominante e estetico, ocupa sem du- 

vida um papel importante na vigilante economia do corpo... 

Disturbios ou distorgoes no tratamento da orelha podem sig- 

nificar algo, desde suave sensibilidade a criticismo social ate 

paranoia sistematizada, na dependencia do grau da irregulari- 

dade. Distorgoes grosseiras na forma da orelha, deslocamen- 

to acentuado ou detalhes excentricos e "atividade" da orelha 

sao usualmente mais patologicos que a enfase pelo tamanho ou 

reforgo". 

Em outra obra, Machover (1949, pag. 55) acrescenta que 

a atengao especial dispensada a orelha tambem se observa em 

individuos surdos; mas e mais freqiientemente o individuo pa- 

ranoico, com sua cautela, suspeitas e desconfiangas que poe 

enfase na orelha, com um tratamento um pouco diferente da- 

quele dado por pacientes com alucinagoes auditivas. O indi- 

viduo esquizoide com vagas ideias de referencia, freqiiente- 

mente da enfase tambem a orelha. Muitas vezes, o individuo 

com conflitos homossexuais projetara ideias de referencia e 

reagoes paranoicas na enfase especifica da orelha. O indivi- 

duo suscetivel a ofensa e resistente a autoridade pode mos- 

trar moderada acentuagao da orelha. 

Como se trata de um orgao que pouco se nota no contact© 

face a face, principalmente por estar, na maior parte das ve- 

zes, oculta pelos cabelos na figura feminina, considera-se me- 

nos significativa a omissao da orelha que a de uma outra par- 
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te mais ativa do corpo. Deve-se tambem lembrar que a esta- 

biliza^ao do desenho da orelha se apresenta mais tarde, no 

desenvolvimento do grafismo infantil, que a de outros tra^os 

fisionomicos. 

Em nossa pesquisa pudemos observar grande porcenta- 

gem de omissao da orelha, principalmente na figura femini- 

na, confirmando a influencia social do padrao feminino de 

penteado. 

A omissao da orelha na figura masculina, onde o penteado 

convencional deixa-a a mostra, e considerado por Machover 

(1954) como sinal de indiferenga em relagao ao sexo masculi- 

ne e sua aparencia, principalmente se ocorre no desenho fei- 

to por mogas. 

Levy (1959) escreve que a orelha raramente e detalhada 

e que enfase na orelha indica a possibilidade de perturbagao 

organica na area auditiva, de alucinagoes auditivas em indi- 

viduos paranoides ou de uma incapacidade auditiva. 

Kahn e Giffen (1960) colocam entre os indicadores de es- 

quizofrenia: tamanho grosseiramente exagerado ou enfase de 

qualquer parte do desenho, tais como: orelhas, nariz, e espe- 

cialmente olhos. 

Outras pesquisas, porem, nao corroboram as interpretagoes 

sugeridas pelos autores mencionados. Grams e Kinder (1958), 

por exemplo, verificaram que o desenho de uma orelha gran- 

de ou tragada com linha pesada, ou com muitos detalhes, nao 

e indfcio valido de homossexualidade. A pesquisa de Rezni- 

koff e Nicholas (1958) leva a conclusao de que sinais como: 

orelhas desproporcionalmente grandes; reforgo, isto e, enfase 

no contorno; desenho de orelhas quando nenhuma devia es- 

tar presente; sombreamento; orelhas mal situadas em relagao 

aos outros tragos da cabega; ausencia; orelhas com articula- 

gao ou/e detalhes nao usuais, nao permitem diferenciar gru- 

pos paranoides dos nao paranoides e nem distinguir os pa- 

cientes nas sub-categorias: suave, moderada e marcada pa- 

ranoia. 

Interpretando os dados de nossa pesquisa em fungao do 

que ha de concordancia nos esquemas de interpretagao aqui 
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apontados, podemos inferir que nossos adolescentes algumas 

vezes denotam sensibilidade a critica, e a ofensa pessoais. A 

grande freqiiencia de omissao da orelha, no caso da figura fe- 

minina, parece refletir a influencia de estereotipo social; no 

da masculina, porem, pode significar sinal de indiferenga a 

aparencia do sexo masculino. O fato da rara incidencia de 

orelhas detalhadas, concordando com os dados de Levy (1959) r 

pode ser visto como expressive da ausencia de sinais de maio- 

res perturbagoes ou problemas relacionados com o setor au- 

ditivo. 

XXII — Pescogo 

No Cap. B da Segunda Parte deste trabalho, analisando 

as Tabs. XXVIII e XXIX, na Categ. XXII, concluimos que: 

O pescogo e de dimensoes medias ou proporcionadas ao 

tamanho do corpo, e predominantemente na forma comum. 

Muitas vezes apresenta uma linha que o separa da cabega e 

algumas vezes decote em V. E' comum sombreamento ou bor- 

radura no contorno e raro o contorno duplo, assim como o po- 

rno de Adao na figura masculina e colar na feminina. As mo- 

gas desenham um pouco mais freqiientemente que os rapa- 

zes pescogo comprido e delgado e linha separando-o da cabe- 

ga; e com menos freqiiencia sombreamento ou borradura. O 

grupo de 15-18 anos, em relagao ao de 12-14 anos, apresen- 

ta maior incidencia de pescogo de grossura media, decote em 

V, porno de Adao e sombreamento. 

O pescogo e apontado por Machover (1956, pag. 356) co- 

mo de "grande importancia na interpretagao do desenho por 

causa de sua posigao estrategica no corpo. Funcionalmenter 

serve como ligagao entre os impulses instintivos (vindos do 

corpo) e o controle exercido pelo cerebro. Desde que esse 

controle, particularmente nas culturas coercitivas, e, em mui- 

tos individuos, um problema central de integragao do eu, o 

pescogo se torna uma freqiiente area de expressao de con- 

flitos". 
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Pescogos longos refletem um super-controle repressive e 

sugerem, como diz Levy (1959), que o sujeito esta encon- 

trando dificuldade em controlar e dirigir as forgas instintivas; 

mas tambem podem indlcar sintomas somaticos nessa area. In- 

dividuos que tern dificuldade em engulir, "globus histe^icus,' 

ou perturbagoes digestivas psicogenicas podem desenhar figu- 

ras com pescogos extremamente longos. Individuos esquizoides 

ou esquizofrenicos freqiientemente desenham figuras com pes- 

cogos exagerados. 

Machover (1949) tambem indica que o pescogo comprido e 

freqiientemente fino, resultante de severa separagao entre o 

corpo e a cabega, e observado principalmente nos desenhos 

dos esquizoides e ainda dos esquizofrenicos. Pessoas excessi- 

vamente morais, que se distinguem pelo ostentoso controle so- 

bre os impulses, sao associadas a pescogo alto e delgado (ou 

longo e fino), enquanto que ao pescogo curto e grosso se as- 

socia mau humor, obstinagao e conduta antes guiada pelos 

impulses que pelo intelecto. 

Acrescenta ainda a autora, a pag. 61, que; "ocasionalmen- 

te uma linha horizontal e especifica, separando a cabega e o 

pescogo, aparece sem explicagao alguma por parte do sujeito; 

uma forma de conseguir essa separagao e o desenho de um 

colar bem ajustado", um colarinho com lago de gravata ou ou- 

tro adorno semelhante. fistes detalhes contribuem para acen- 

tuar a separagao entre a fungao de controle da cabega e a vi- 

da de impulses do corpo; sendo que o colar, o colarinho ou a 

gravata ainda dao mais enfase ao pescogo e representam uma 

forma especifica de controle racionalizado. A linha do decote 

em V tambem pode ser desenhada. Em um caso estudado por 

Machover (1949, pag. 18), o tragado escuro dessa linha suge- 

re fixagao sexual sobre os seios, com tendencias "voyeuristi- 

cas" ou escoptofilicas, em concordancia com outros detalhes 

da figura. 

O porno de Adao e relativamente raro. Tern sido obser- 

vado mais nos desenhos dos rapazes, como expressao incons- 

ciente de masculinidade ou de forte desejo de virilidade. A 

enfase do porno de Adao restringiu-se, na experiencia de Ma- 
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chover (1949), a individuos sexualmente debeis, que mostram 

pouca diferenciagao entre as caracteristicas proprias do ho- 

mem e da mulher e que se acham perplexos acerca do pro- 

prio papel sexual. Ocasionalmente foi atribmdo a figura fe- 

mirJna (conferindo virilidade a mulher). Na experiencia de 

Kahn e Giffen (1960) um pomo de Adao proeminente e algu- 

mas vezes visto em desenhos de pacientes histericos. 

A omissao do pescogo significaria libertar-se do controle, 

e seiia um sinal de imaturidade, pois representa uma forma 

ainda infantil de desenho da figura humana. Wallon e Lurgat 

(1958) informam que o pescogo esta entre os detalhes freqiien- 

temente omitidos pela crianga. E explicam que a individua- 

lizagao do pescogo e dificil porque as agoes de que ele e sede 

nao sao individualizadas em si mesmas, mas combinadas as 

da cabega e as do tronco. 

Em geral, os dados de nossa pesquisa apoiam as constata- 

goes dos autores citados, no referente a incidencia dos seguin- 

tes fenomenos: pescogos nao extremados em suas dimensoes, 

sem distorgoes na forma, mas apresentando sombreamento ou 

borradura predominantemente no contorno, como sinal de con- 

flito nessa area. Muitas vezes, presenga da linha separatoria 

entre cabega e corpo; algumas vezes decote em V; raramente 

colar na figura feminina e pomo de Adao na masculina (nenhu- 

ma vez apareceu na figura feminina). A omissao do pescogo 

foi rara. 

Com base nas interpretagoes propostas podemos concluir 

que os adolescentes estudados denotam certos problemas no to- 

cante ao controle dos impulses, sendo que, muitas vezes, sen- 

tem necessidade de acentuar a separagao entre a cabega, com 

sua fungao de controle, e o corpo com sua vida de impulses. 

XXIII — Tronco 

Da analise das Tabs. XXX, XXXI e XXXII, na Categoria 

XXIII, do Cap. B, da Segunda Parte, pudemos concluir que: 

O tronco e sempre desenhado nas figuras humanas dos ado- 

lescentes estudados. Apresenta forma oval, de duplo-trapezio, 
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quadrangular, retangular, triangular ou em trapezio e redon- 

do, com predominio das tres primeiras. As linhas arredonda- 

das e as angulosas quase se equilibram em freqiiencia. Poucos 

desenhos trazem ombros grandes; raros sao os ombros peque- 

nos, as cadeiras avantajadas e os genitais assinalados. Seios 

na figura feminina aparecem em varies desenhos; o mamilo 

assinalado e muito raro, mas nao se apresenta apenas na fi- 

gura feminina. Distorgao na forma e lacuna no tragado da 

parte inferior do tronco sao raras. A linha da cintura e no- 

tada na maioria das figuras, com predominio na feminina e 

no desenho das mogas. O sombreamento principalmente no 

contorno, e muito comum, porem nao do tronco como um todo 

e sirr em suas partes: o ombro recebe mais sombreamento no 

contorno, e a cintura no interior. Os rapazes, em relagao as 

mogas. desenham mais freqiientemente tronco oval, linhas ar- 

redendadas, distorgao na forma e ombros pequenos; e com me- 

nos freqiiencia, a cintura. O grupo de 15-18 anos apresenta 

maior incidencia de tronco de formato oval e de duplo-trape- 

zio, linhas arredondadas, seios e borradura no contorno, e me- 

nor porcentagem de distorgao da forma e cintura. A figura 

feminina em varios pontos recebe tratamento diferencial da 

masculina, principalmente com referenda ao formato duplo- 

trapezio, que a caracteriza. 

Oferecendo base as nossas conclusdes, Machover (1949) 

afirma que o tronco raramente e omitido nos desenhos dos 

adultos. Criangas muito pequenas podem colocar apendices 

ligados diretamente a cabega, mas com a evolugao do grafismo 

o tronco passa a ser desenhado. Entre os adultos, aqueles que 

padecem de complicagdes de carater evolutive e esclerotico de 

vez em quando omitem o tronco da figura masculina, enquan- 

to borram o da feminina, expressando repudio do proprio cor- 

po e agressao a mulher. Em individuos de escassa cultura, es- 

se mesmo fato foi interpretado como rigidez e nardsismo. 

Outro tipo de tratamento se observa naqueles que resistem 

fechar a parte inferior do tronco; nossa pesquisa aponta co- 

mo muito raro este fato, que se interpreta como indicio de 

preocupagao sexual. 
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Quanto ao formato, Machover fala em oval, quadrado ou 

circular, acrescentando que a figura redonda tem sido inter- 

pretada como menos agressiva, menos desenvolvida, mais fe- 

minina, submissa e narcisista, enquanto aquela que apresen- 

ta angulos e considerada mais masculina, critica e agressiva, 

em correspondencia a principios de movimentos expressivos 

que pertencem a toda classe de proje^oes criadoras. A esse 

respeito, Halpem (1956, pag. 333), escreve que linha redonda 

"mostra impulsividade emocional enquanto a angulosa deno- 

ta um esfor^o para controle, encobrindo perturbagoes e con- 

flitos, bem como um sentimento de inseguranga". Ja Waeh- 

ner (1946), como resultado de pesquisa com criangas e adoles- 

centes, coloca entre os indicios de introversao o predominio 

das formas curvas; as angulosas ou com pontas agudas seriam 

sinai s de agressividade e extraversao. Em nossa pesquisa pre- 

ferimos separar de um lado o formato especifico do tronco e 

de outro o uso de linhas arredondadas ou angulosas, por nos 

parecerem necessarias estas duas ordens de consideragoes, fre- 

qiientemente abordadas em conjunto, por outros autores. 

Wallon e Lurgat (1958) encontram o ovoide como a mais 

freqiiente forma no desenho de criangas, e como um esquema 

geral utilizado em diferentes niveis. De inicio, o oval sumario 

da ciianga pequena, com bragos e pernas irradiando do tron- 

co; em um estagio mais evoluido, a indicagao de vestimenta 

pode aparecer sobre o tronco ovoide, introduzindo formas re- 

tangulares, que a seguir substituem a oval. A saia da figura 

feminina vai assumindo forma de trapezio, e o tronco se apre- 

senta como um retangulo fino terminado por um trapezio. 

Nossa pesquisa apontou muitas dessas formas infantis: a 

oval pura, a retangular, a quadrangular, a redonda e a trian- 

gular on em trapezio simples. O duplo trapezio ja nos parece 

mais evoluido, apesar de bem esquematizado. Devemos, po- 

rem observar que nem sempre o formato oval apresentado foi 

o que chamamos aqui oval puro, isto e, um ovoide claramen- 

te desenhado. Freqiientemente a categoria oval foi aplicada 

a troncos que, em sua conformagao geral, se aproximam de 

uma eh'pse. Para os formatos retangular e quadrangular a 
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mesma aproximagao foi empregada, mas ja o duplo trapezio 

e o triangular foram encontrados em sua forma pura. Distor- 

^oes na forma, isto e, formas estranhas foram raras. 

Analisando as varias partes do tronco, Machover (1956) 

observa que enfase no torax, ombros largos e musculosos ex- 

pres^am preocupagao com o poder fisico. Pode-se tratar de um 

adolescente fragil, sub-alimentado, efeminado, que esta com- 

pensando; ou pode ser um verdadeiro auto-retrato da "beleza 

corporal"- Como uma fase do desenvolvimento, este tratamen- 

to nao e incomum na adolescencia. Uma enfase exagerada in- 

dicaria um grau patologico de concentragao de interesse no 

corpo. Na figura feminina, a area do torax e primariamente 

reladonada ao desenvolvimento dos seios. finfase destes e en- 

contrada em desenhos de rapazes infantis e oralmente priva- 

dos, que estao presos a uma figura materna dominante. Seios 

grandes desenhados por mo^a, sao interpretados como identifi- 

cagao com mae dominante. De maneira geral, a enfase nos seios 

sugere que a feminilidade esta sendo usada agressivamente. 

No desenho de rapazes, quando a enfase dos seios e combina- 

da com a focalizagao das nadegas ou quadris, ou quando saltos 

altos ou outros aspectos femininos e de "dandy" sao encontra- 

dos na vestimenta da figura masculina, pode-se pensar em ho- 

mosrexualidade. finfase na linha das cadeiras na figura femi- 

nina, quando aparece no desenho do proprio sexo, sugere in- 

teresse pela maternidade; mas quando homens dao enfase as 

cadeiras no desenho do proprio sexo, estao implicados proble- 

mas homossexuais. A forquilha da calga, na figura masculina 

e outra area onde as atitudes sexuais podem ser expressas. 

Hammer (1954a) aponta a pag. 44: "finfase nos seios da fi- 

gura feminina implica em dependencia materna, em erotismo 

oral, em constrangimento em relagao ao proprio busto ou mes- 

mo em necessidade de alimentagao e criagao; uma interpreta- 

gao diferencial dependera da constelagao inteira". E acrescen- 

ta sobre o significado dos ombros nitidamente quadrados: ati- 

tudes hostis e super-defensivas, enquanto o dos ombros peque- 

nos ou delgados e o de sentimentos de inferioridade e/ou ina- 

dequagao. 
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Pode-se dar enfase a regiao sexual, seja desenhando mes- 

mo esses orgaos ou seja sombreando ou borrando a area. Sao 

formas de expressao de conflitos ou disturbios, naturalmente de 

intensidade variavel conforme o tipo e extensao. Gunzburg 

(1952), por exemplo, afirma que "o fato de desenhar os orgaos 

sexuais masculinos e femininos e um mdice praticamente in- 

variavel de patologia, encontrado freqiientemente entre doen- 

tes psicoticos e os epileticos". 

Freitas Junior (1957) coloca entre os sinais de deterioragao 

a representaqao dos genitals; Kahn e Giffen (1960) vem em seu 

apoio. incluindo entre os indicadores da esquizofrenia a pre- 

senga de orgaos sexuais, especialmente quando o resto do cor- 

po esta totalmente ou parcialmente vestido. 

Favez-Boutonier (1959), estudando a expressao da sexua- 

lidade no desenho de criangas, considera que para compre- 

endcr o fato e necessario situa-lo dentro da vida da crianga, 

isto e, levar em conta sua idade e as circunstancias em que 

se verificou, procurando ver principalmente em que catego- 

ria pode ele ser colocado: se expressao crua e as vezes gros- 

seira (como por exemplo: desenho dos orgaos sexuais sobre o 

corpo nu, ou quando vestido, atraves da vestimenta; repre- 

sentagao do ato sexual); se expressao realista, porem ja so- 

cializada (por exemplo: vestuario e forma do corpo, etc.); se 

mais alegorica e simbolica (onde a interpretagao se torna mais 

dificil e delicada). Feitas estas reservas, afirma que existem, 

porem, dois casos extremes que sao "anormais", estando o nor- 

mal equidistante de ambos: 1) os desenhos que representam 

cruamente os orgaos sexuais no corpo nu ou vestido: quando 

se trata de copia, a partir da idade escolar; quando se trata 

de criagao, a partir dos 5 anos (ai a persistencia do desenho 

dos crgaos sexuais torna-se um sinal de inadaptagao que se 

pode atribuir tanto a um atraso afetivo, como a uma oposigao 

agressiva ao meio, e que pode estar em relagao com um con- 

flito familiar aberto ou latente). 2) O outro caso extreme e 

^ ausencia de toda e qualquer alusao a vida sexual, atraves 

de semelhanga entre as figuras feminina e masculina, recusa 

a desenhar personagem de um dos sexos, etc. 
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Vemos, pois, a necessidade do cuidado no interpretar es- 

tes aspectos do desenho, principalmente quando constatamos 

que Grams e Kinder (1958) concluem sobre a nao validade, co- 

mo iiidice de homossexualismo, da "falha no desenhar a for- 

quilha das calgas" (area genital) e do "desenho nu dos orgaos 

genitais". 

Com referencia a linha da cintura, que foi notada na maio- 

ria dos desenhos por nos estudados, Machover (1949 e 1956) 

observa que, muitas vezes, ela aparece como a unica repre- 

sentagao da roupa e que especificamente serve para dividir o 

tronco em zonas, separando o "superior" do "inferior". O su- 

perior e a area do peito, no homem com seu sentido de forga 

fisica e na mulher com o da alimentagao da crianga, ambos va- 

lorizados; enquanto o inferior refere-se as fungoes sexuais, 

com as pernas compartindo da significagao. A enfase na li- 

nha da cintura, atraves do sombreamento, trago muito forte, 

ou cinto elaborado indicaria regressao na esfera sexual. Uma 

cintura excessivamente apertada, parecendo "cinturita", suge- 

re controle precario que pode encontrar saida em explosoes. 

Para Hammer (1954a) a enfase na linha da cintura implica em 

forte conflito entre expressao e controle dos impulses sexuais. 

Reportando-nos aos dados de nossa pesquisa, com refe- 

rencia ao tronco, vemos que alguns pontos confirmam expres- 

samente a experiencia de Machover, enquanto outros nao re- 

presentam completa discordancia. Os varios aspectos aborda- 

dos, interpretados em fungao das ideias expostas nesta cate- 

goria. indicam que os adolescentes estudados de certa manei- 

ra conservam esquemas infantis de representagao do tronco, 

e que, no piano da personalidade, parecem ter problemas com 

a expressao e controle dos impulses sexuais, revelando-se preo- 

cupados com a separagao do corpo em duas zonas, assim como 

com a beleza corporal. Em resumo, podemos falar em certa 

concentragao de interesse no corpo. 

XXIV — Bragos 

A analise das Tabs. XXXIII e XXXIV, na Categ. XIV, do 

Cap. B, da Segunda Parte nos mostra que: 
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Os bra?os sao, de preferencia, curtos e finos, ou em menor 

proporgao, de dimensoes medias; apresentam-se pendentes ao 

longo do corpo, estendidos para o ambiente, voltados para a 

irente do corpo ou voltados para tras do mesmo; freqiiente- 

mente apresentam sombreamento ou borradura no contomo e 

raramente sao omitidos. As mogas desenham mais freqiiente- 

mente bragos de comprimento medio e voltados para tras do 

corpo e apresentam menor incidencia de omissao dos bragos 

que os rapazes. O grupo de 15-18 anos faz, com maior fre- 

qiiencia que o grupo de 12-14 anos, bragos de dimensoes me- 

dias e com mais sombreamento, e menos freqiientemente, bra- 

gos estendidos para o ambiente. 

Na expressao de Machover (1956, pag. 357) "os bragos, 

com as maos, sao orgaos primariamente extensivos, com os 

quais podemos dominar o ambiente fisico. Estao relacionados 

com o contacto com os objetos e as pessoas, e seu significado 

psicologico se refere principalmente ao desenvolvimento do 

eu ^ a adaptagao social. No tratamento dos bragos e maos po- 

demos colher informagoes sobre aspectos da personalidade co- 

mo: aspiragoes, confianga, eficiencia, agressividade e, possivel- 

mente, culpa com referencia as relagoes pessoais ou a ativi- 

dade sexual. Quando os bragos sao longos e com indicagao 

grafica de poder, sugerem ambigao; se longos e fracos podem 

signilicar amplos horizontes, porem sem manipulagao do am- 

biente. Bragos curtos e finos ou fracos refletem frustragao, 

falta de ambigao e inadequagao no contacto". 

Raznikoff e Tomblen (1956) pesquisando os sinais dife- 

renciais do desenho de pacientes organicos, esquizofrenicos e 

neuroticos, concluem que bragos e pemas fracos, isto 6, pe- 

quenos e curtos sao prevalentes no grupo de pacientes orga- 

nicos. O brago como uma linha apenas, que em nossa pes- 

quisa aparece como raro, e considerado por Freitas Junior 

(1957) como sinal de deterioragao. 

Machover (1955), relatando o caso de um delinqiiente ju- 

venil, comenta que, em um desenho da figura humana, os bra- 

gos poderosos foram cortados siibitamente como para confer 

abruptamente o fluxo dos impulses. 
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Em geral, diz Machover (1949 e 1956), a diregao e fluencia 

das linhas dos bragos se relacionam com o grau e a espontanei- 

daoe da extensao dentro do ambiente. Bragos pendentes ao lon- 

go do corpo expressam inatividade; estendidos para o ambien- 

te sugerem urgencia de participagao social; voltados para a fren- 

te do corpo expressam um misto de evasao e contacto. 

A omissao dos bragos, segundo Machover (1949, pag. 67), 

"nunca deve ser tomada como descuido casual. Os bragos apa- 

recem muito cedo nos desenhos das criangas" e quando sao 

omitidos por adolescentes e adultos podem significar extrema 

depi essao, esquizofrenia ou, mais ocasionalmente, grande sen- 

timer:-to de culpa. Gunzburg (1952), considerando a omissao 

dos bragos como um sinal de patologia e Freitas Junior (1957) 

vendo nela indicio de deterioragao, corroboram a importancia 

atribmda ao fato. Kahn e Giffen (1960), que colocam a omissao 

dos bragos junto aos demais indicadores da esquizofrenia, tam- 

bem afirmam que essa omissao sugere quer afastamento, quer 

sentimento de extreme desamparo ou abandono no paciente de- 

primido. 

Os adolescentes estudados raramente omitiram os bragos 

nos desenhos da figura humana. Podemos inferir que, em ge- 

ral, nao apresentam sinais de extrema depressao nem de dete- 

rioragao especialmente do tipo esquizofrenico. Todavia as di- 

mensoes reduzidas preferentemente dadas aos bragos sugerem 

frustragao, inadequagao no contacto, e possivel falta de con- 

fianga na propria eficiencia. As posigoes dos bragos parecem in- 

dicar uma mescla de inatividade, disposigao para o contacto, 

urgencia na participagao social e atitude de fuga do contacto. 

O sombreamento ou borradura acentua a ideia central que re- 

sulta desta analise; conflitos e dificuldades no relacionamento 

com o ambiente. 

XXV — Maos e dedos 

No Cap. B, da Segunda Parte deste trabalho, vemos que da 

analise das Tabs. XXXV e XXXVI, na Categ. XXV, resulta a 

seguinte conclusao: 
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As maos sao de tamanho medio, apresentam sombreamen- 

to ou borradura particularmente no contomo, e as vezes sao 

omitidas, predominando, neste caso, a colocagao atras das cos- 

tas (inferida pela orientagao dos bragos para tras do corpo). 

Os dedos sao desenhados predominantemente no numero exato, 

compridos e pontudos ou como garras; podem tambem ser "co- 

mo palitos", "em petala", arredondados e encerrados por uma 

linha; dedos sem mao e punho cerrado tambem aparecem, mas 

todos estes seis ultimos detalhes sao pouco comuns. Raramen- 

te se veem unhas e, mais raramente ainda, luvas. Pequenas va- 

riagoes podem ser observadas em relagao ao sexo e a idade dos 

autores. 

As maos, junto com os bragos, sao orgaos de contact© e ma- 

nipuiagao como vimos atras. Levy (1959) opina que maos exa- 

geradamente grandes podem significar comportamento compen- 

satono de sentimentos de insuficiencia manipulatoria, dificul- 

dades de contact© ou inadequagao. Quando as maos apresen- 

tam muito sombreamento (interior) o sujeito pode estar ex- 

pressando ansiedade com referencia a manipulagao ou a ativi- 

dades de contacto, ou sentiment© de culpa por masturbagao. 

Mao no bolso, segundo Machover (1949), seria expressao de 

evasao, sendo encontrada freqiientemente em delinqiientes ou 

em adultos psicopaticos. finfase no contorno da mao, atraves 

de sombreamento ou de linhas imprecisas mas borradas, pode 

significar falta de confianga nos contactos sociais, na produti- 

vidade ou em ambos. 

A ausencia das maos nao parece ter o mesmo significado 

patologico apontado para outras omissoes. Machover (1949) 

afiima que o trago mais freqiientemente omitido e o das maos, 

segumdo-se depois o dos pes; e procura refutar a explicagao de 

dificuldade, alegada por aqueles que nao desenham estas partes 

do corpo; a omissao da mao seria indicativa de problemas de 

conUicto e adaptagao social e de manipulagao. Woods e Cook 

(1954), porem, afirmam que "a forma de representagao das maos 

no desenho da figura humana e uma fungao do nfvel de efi- 

cienda no desenho" e que limitagoes na interpretagao sao im- 

postas por esta relagao. Informam eles que individuos com me- 
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nor habilidade para o desenho tendem a desenhar bragos sem 

maos, ou a orientar os bragos para tras das costas. Entretan- 

to, Utsugi e Ohtsuki (1955), em pesquisa ja citada, verificaram 

que delinqiientes juvenis mostram desvios em seus desenhos 

como omissao das maos; e Freitas Junior (1957) coloca entre 

os sinais de deterioragao a omissao das maos, isto e, ausencia 

visivel em brago que fica sem terminagao. 

Entre os adolescentes estudados por nos, a ausencia das 

maos atingiu, praticamente, 30% dos desenhos, mas devemos 

lembrar que nesse grupo estavam quatro tipos: maos atras 

das costas, nos bolsos, atras de objetos e omissao simples, fis- 

te uJtimo fato podera ter um significado mais grave, pois se 

trata de um nao completamento visfvel e nao racionalizado, 

muitas vezes ocorrido porque o brago foi omitido (no total de 

7,5% de omissao simples das maos, 3,2% foram devidas a omis- 

sao dos bragos). 

Os dedos das maos, segundo Machover (1949 e 1956), sao 

extremamente importantes, pois sao os pontos reais de con- 

tacto, e sua significagao na economia funcional do corpo nao 

pode ser subestimada. Em geral, os dedos aparecem nos de- 

senhos das criangas antes das maos. Em um adulto, o desenho 

dos dedos sem a palma da mao, freqiientemente em dimensoes 

simples e feitos com grande pressao do lapis, em combinagao 

com outros sinais agressivos e primitivos da figura, expres- 

sara agressao infantil. Os dedos podem variar em sua expres- 

sividade. Podem ser desenhados em "petala", em uma arre- 

dondamento infantil, expressando pouca habilidade manual e 

infartilidade; podem ser como "palitos", primitivamente agres- 

sivos; ou longos como langas (por nos denominados compridos 

e pontudos ou como garras) com qualidades agressivas. Podem 

estar encerrados por uma linha, que corta as possibilidades de 

coutacto e que se interpreta como expressao de agressividade 

reprimida. O punho cerrado tambem sugere repressao da agres- 

sividade. Individuos ambiciosos e agressivos, com disposigoes 

aquisitivas podem desenhar mais de cinco dedos em cada mao — 

fato comum em desenhos de criangas; e individuos com senti- 
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mento de culpa por efeito de masturbagao podem alongar mui- 

to ou cortar (castrar) um dedo. 

Unhas cuidadosamente delineadas sugerem tratar-se de in- 

dividuo compulsivo ^controle obsessivo da agressividade) ou 

de expressao de dificuldades com relagao ao conceito corporal, 

como em incipiente esquizofrenia. 

Varias pesquisas foram feitas para verificagao destas li- 

nhas de interpretagao. Assim Goldstein e Raw (1957) encon- 

tram que dedos pontudos como espeto ou langa e punho cer- 

rado sao expressoes simbolicas da agressividade, ao lado de al- 

guns outros detalhes especificos da figura humana. Reznikoff 

e Tomblen (1956) concluem que dedos "em petala" ou como 

garatuja funcionam como sinais diferenciais no desenho de pa- 

cientes organicos, em relagao a grupos de esquizofrenicos e neu- 

roticcs. Kahn e Giffen (1960) informam que obsessivo-compul- 

sivos, tendendo a acentuar os detalhes, entre outros aspectos 

incluiram unhas nos dedos da mao. 

Reznikof e Nicholas (1958), dentre os vinte e cinco sinais 

da paranoia que pesquisaram, nao encontraram como valido: 

dedos como langa ou garra. Entretanto, parece-nos que essa 

ideia de que os dedos como langa ou garra significam para- 

noia nao esta claramente expressa nos escritos de Machover. 

E' verdade que em sua obra de 1949, a pag. 69, a autora men- 

ciona a concomitancia, no desenho, de tragos paranoides com 

esse tipo de dedos; mas em publicagoes posteriores o proble- 

ma se coloca de forma diferente, sem alusao direta a paranoia. 

Reportando-nos agora aos dados de nossa pesquisa vemos 

que, em face das interpretagoes aqui discutidas, os adolescen- 

tes estudados revelam, pelo sombreamento e omissao das maos, 

prob'emas no piano da manipulagao e do contacto, possivel- 

mente com sentimentos de culpa e ansiedade. Os detalhes dos 

dedos sugerem nao so agressividade, muitas vezes reprimida, 

mas tambem certa infantilidade e reduzida habilidade manual. 

Cuiioso e assinalar que, embora incluida na codificagao geral 

dos itens, a castragao de um dedo nao foi encontrada. Em rea- 

lidade, aspectos muito peculiares ou nao se apresentaram ou 
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se revelaram em diminutas porcentagens, nos desenhos estu- 

dados. 

XXVI — Pernas 

Da analise da Tab. XXXVII, na Categ. XXVI, do Cap. Br 

da Segunda Parte, resultou que: 

As pemas sao curtas e finas ou de dimensoes medias e re- 

cebem borradura ou sombreamento no contorno. A ausencia 

de pernas e rara, sendo que a omissao simples e muito rara, ja 

que o grupo de pernas ocultas em traje comprido e nao dese- 

nhadas ou incompletas por nao caberem no papel sobrepuja a 

simples omissao. As mogas desenham com maior frequencia 

pernas de dimensoes medias, enquanto os rapazes mais freqiien- 

temente fazem pernas curtas e com sombreamento; o grupo de 

12-14 anos oferece maior incidencia de pernas curtas e finas 

e o de 15-18 anos apresenta mais vezes dimensoes medias e 

bonadura. A figura feminina apresenta em maior porcenta- 

gem pernas finas e sombreadas, enquanto a masculina tern 

mais freqiientemente pernas de dimensoes medias. 

Machover (1949 e 1956) afirma que as pernas tambem re- 

presentam contacto com o ambiente, alem da fungao de man- 

ter a estabilidade espacial do corpo. Elas compartilham, com 

os bragos, da potencialidade de contacto e com a regiao infe- 

rior do tronco, da esfera sexual, e alem disso tomam toda a 

responsabilidade de suportar e equilibrar o proprio corpo e 

tornar possivel a locomogao. As pernas, e especialmente os 

pes, sao fonte de conflito e dificuldade em muitos desenhos. 

Sombreamento, reforgo, rasuras no contorno das pernas sao 

considerados manifestagoes de conflito ou de exagerada cons- 

ciencia sexual. 

Individuos que sofrem perturbagao sexual aguda podem 

recusfir-se a desenhar o corpo abaixo da linha da cintura ou 

entao apenas indicar com poucas linhas essa regiao das per- 

nas. Outras vezes, adultos afetivo-sexualmente imaturos ra- 

cionalizam sua recusa a desenhar as pernas, fazendo um tipo 
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de tragado em que uma saia comprida cortada por uma linha 

no meio da ideia de calga. 

I^evy (1959) considera que quando as pernas e os pes sao 

desenhados em primeiro lugar e recebem maior atengao que 

o resto do corpo, o individuo pode estar expressando desani- 

mo ou depressao. 

A omissao simples das pernas e considerada por Kahn e 

Giffen (1960) indicativo de esquizofrenia, por Freitas Junior 

(1957) sinal de deterioragao e por Gunsburg (1952) de defi- 

cienda mental, alem das implicagoes neuroticas que pode ter. 

Este ultimo autor menciona o caso de um adolescente perten- 

cente ao grupo dos defidentes mentais estudados, que dese- 

nhava um tronco bem feito, mas sem bragos e pernas porque 

estes membros, inconsdentemente, se tinham tornado inuteis 

para ele, como efeito de frustragoes serias no piano afetivo- 

emodonal. 

Machover (1949) dedara ainda que pernas pequenas e fra- 

geis em corpos grandes, expressam o sentimento de defiden- 

cia ou declfnio de individuos com transtomos no desenvolvi- 

mento ou entao em idade senil. Resznikoff e Tomblen (1956) 

conduiram que pernas pequenas e fracas (assim como os bra- 

gos) sao caracten'sticas dos desenhos de pacientes organicos. 

Hammer (1954a) afirma que pernas muito longas para o resto 

da tigura refletem necessidade de autonomia e que pernas co- 

mo as de pau sao feitas por individuos que se sentem inadequa- 

dos para conseguir independencia pessoal. 

Acrescenta Machover que a figura feminina, com referen- 

cia a pernas, recebe tratamento especial, pois na mulher as per- 

nas adquiriram uma significagao sexual especifica. No desenho 

elas recebem mais tratamento de conflito, isto e, rasuras, som- 

breamento, reforgo ou mudanga no tipo da linha. Os dados da 

presente pesquisa corroboram de certa forma esta afirmagao. 

Em con junto, considerando-se as duas figuras desenhadas 

por nossos adolescentes, os detalhes das pernas, em fungao das 

inteipretagoes aqui analisadas, expressam sentimento de defi- 

ciencia, possivelmente no piano sexual, assim como problemas 

ou dificuldades de equilibrio e de locomogao. 



XXVII — Pes e dedos 

Os pes sao de tamanho pequeno ou medio, desenhados pre- 

dominantemente de perfil, com contorno sombreado ou borra- 

do, e com sapatos detalhados ou em suas linhas mais simples. 

O desenho dos dedos e pouco comum e das unhas muito raro. 

A omissao dos pes e pouco comum. As mogas desenham mais 

freqiientemente que os rapazes pes pequenos e de frente e omi- 

tem um pouco mais os pes. No grupo de 15-18 anos, em relagao 

ao de 12-14 anos, cresce a incidencia de borradura e omissao e 

diminui um pouco a freqiiencia dos pes calgados. A figura fe- 

minina aparece mais vezes com pes pequenos que a masculina 

(Inferencia resultante da analise das Tabs. XXXVIII e XXXIX, 

na Categ. XVII, do Cap. B, da Segunda Parte deste trabalho). 

Em concordancia com esses desenhos Machover (1949) 

diz que o pe se destaca mais na figura masculina que na femi- 

nina e que as mogas tendem a desenhar pes pequenos enquan- 

to os rapazes, em geral, desenham pes relativamente grandes. 

fisse tratamento grafico diferencial parece referir-se a pro- 

blemas de seguranga geral no caminhar. 

Comenta Machover (1956), ademais, que o pe toca o chao 

e pode ser estendido, em contacto com ambiente horizontal, 

alem do eixo do corpo. Por tocar a terra, pode ser envolvido 

em ideias de fobias de germens, que sao freqiientemente as- 

socitidas com sexualidade e sentimento de culpa. Como um 6r- 

gao extensive e proeminente no corpo, o pe tende a assumir 

algumas conotagoes sexuais. Nos desenhos, o simbolismo do 

pe e freqiiente no adulto impotente e no adolescente ainda nao 

sexualmente desenvolvido. A analise do fetichismo, das anedo- 

tas correntes e dos significados subjetivos atribuidos pelos su- 

jeitos examinados, testemunha o simbolismo sexual do pe. Alem 

do mais, o pe tern implicagoes agressivas, pois um passo e um 

ato de afirmagao que envolve os movimentos de todo o corpo. 

Pes e maos sao as areas mais comuns de expressao de con- 

flitos. continua Machover. Como extremidades e ponto de 

contacto, eles suportam o peso da culpa, inseguranga e medo, 

reagoes que, em nossa cultura tern invadido quase todas as 
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perscnalidades. Os pes podem ser borrados ou sombreados, 

encompridados, encurtados ou distorcidos em sua forma, ex- 

pressando inseguranga no caminhar e no "estar no mundo,r, 

assim como inadequagao sexual no rapaz. 

A omissao dos pes, de igual modo, exprime a inseguran- 

ga do passo e da adaptagao sexual. Nao parece ser um fato 

comum nos desenhos; entretanto nao recebe a carga de signi- 

ficado patologico que varias das omissoes ate aqui estudadas 

apresentaram. Hammer (1954a, pag. 44), por exemplo, decla- 

ra que a "falta dos pes, ou pes que sao omitidos, porque em 

imaginagao foram estendidos alem da margem inferior do pa- 

pel, podem refletir necessidade de autonomia e independen- 

cia que o sujeito sente nao poder satisfazer", Dentre as pou- 

cas omissoes de pes encontradas em nossa pesquisa, 14,0% fo- 

ram do ultimo tipo mencionado. 

Os dedos dos pes, em contraste com os das maos, apare- 

cem raramente; algumas vezes, em sandalias abertas ou chi- 

nelas de banho; normalmente nao sao desenhados em uma fi- 

gura vestida. Neste ultimo caso, segundo Machover (1949), 

podem ser considerados como um acento de agressividade qua- 

se de natureza patologica. 

Goldstein e Raw (1957) concluiram que dedos dos pes em 

figura vestida constituem um sinal valido de agressividade, 

ao lado de outros detalhes do desenho, expressoes simbolicas 

da agressao. 

Nossa pesquisa aponta como pouco comum o desenho dos 

dedos dos pes em geral; sendo que, nesse grupo, a predomi- 

nancia se distribui entre aqueles que aparecem em figura nua 

e em figura com traje comum, mas sem sapatos. Dedos do pe 

em figura com traje esporte ou de praia foram raros, mas con- 

vem notar que raro e o traje esporte na indumentaria da fi- 

gura desenhada; sandalia aberta e ainda mais rara. 

Interpretando estes e os demais aspectos do desenho dos 

pes, segundo os esquemas aqui propostos, podemos notar que 

nossos adolescentes revelam inseguranga no caminhar e no 

"estar no mundo". Parece que, realmente, os pes se consti- 
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tuem para eles em area de expressao de conflitos a suportar 

o peso da culpa, da inseguranga e do medo. 

XXVIII — Roupas e acessorios ou complementos 

A analise das Tabs. XL e XLI, na Categ. XXVIII, do Cap. 

B, da Segunda Parte deste trabalho nos permitiu concluir 

qut. 

As figuras humanas apresentam-se vestidas, predominan- 

temente com traje comum completo, muitas vezes com botoes 

e eventualmente com outros detalhes e acessorios como bol- 

sos, vistas e mesmo vinco nas calgas, gravatas, meias, cha- 

peu, adornos e objetos na mao. Sombreamento ou borradura 

aparece no contorno ou no interior da roupa, mais freqiiente- 

menle, porem, em uma das partes como, por exemplo, na saia 

ou na calga e, mais especificamente, na barra das mesmas. 

Omissao da roupa e pouco comum. Algumas variagoes se no- 

tam de acordo com o sexo e a idade do autor e o sexo da fi- 

gura desenhada. 

Machover (1949 e 1956) lembra que a imagem corporal po- 

de ser estendida, alterada e acrescentada por meio da roupa, e 

que o significado da vestimenta desenhada na figura e similar 

aquele que se atribui a das pessoas reais. E' interpretada como 

necessidade de aparencia e de uma "fachada" social, ja que a 

fungao basica de protegao do corpo e um dos menores incen- 

tives, em nosso mundo civilizado. A roupa representaria o m- 

vel de superficie da personalidade, seja no sentido de como a 

pessoa atualmente e em aparencia, seja no de como gostaria de 

aparecer aos outros; sera entao, no desenho, o aspect© social- 

mei'ite convencional e sublimado. Conflitos expressados na rou- 

pa seriam usualmente menos profundos que aqueles manifes- 

tados no corpo propriamente. 

Segundo Levy (1959) muitos desenhos sao vestidos. Quan- 

do as figuras aparecem nuas, com os orgaos sexuais em desta- 

que, o sujeito pode estar expressando rebeliao contra a socie- 

dade (figuras patemas) ou pode estar consciente de conflitos 
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sexuais (por exemplo: individuos com elementos de "voyeuris- 

mo"!. Se a figura que expressa o auto-conceito e nua e recebe 

grande atengao, o sujeito estara expressando narcisismo pelo 

corpo; por outro lado, se ela esta cuidadosamente vestida a in- 

terpretagao sera no sentido de narcisismo social ou pela roupa. 

Ambas as formas de narcisismo sao encontradas em individuos 

infantis e egocentricos. 

Em Machover (1956) lemos tambem que sao raros os nus 

oferecidos em resposta a ordem "desenhar uma pessoa", e que, 

de im'cio, devem ser diferenciados das simples formas geometri- 

cas nao elaboradas. (Esta diferenciagao foi feita em nossa pes- 

quisa, logo no comedo, pois um dos primeiros itens da codifi- 

cagao e o da figurinha de Preisler ou desenho pedagogico; es- 

tes desenhos, em numero reduzido, foram separados dos de- 

nials, de tal forma que todo nosso estudo se refere a figuras 

humanas nao de tipo geometrico simples). Voltando a autora 

citada, verificamos ainda que a freqiiencia de nus em estudan- 

tes de arte nos leva a suspeitar que esses sujeitos constituem 

um grupo psicologicamente selecionado. Nus sao distintamen- 

te egocentricos e individualistas. Criangas e adolescentes qua- 

se nunca produzem nus, uma vez que dependem muito do 

apoio social para definigao do seu papel no ambiente. (Nos- 

sos dados oferecem uma porcentagem de nus de 16,0%, que po- 

de ser considerada pouco comum, mas nao rara e menos ainda 

muito rara). 

Pode ocorrer um tipo de apresentagao que se diferencia 

do nu simples: a roupa indicada apenas por cinto ou botoes. 

Segundo Machover (1954), esse fenomeno sugeriria falta de in- 

teresse pelas pessoas e talvez a negligencia das defesas socials. 

A vestimenta de carater infantil, considerada por nos sob 

o item traje incompleto, porque freqiientemente constituida pe- 

la indicagao da saia ou da calga apenas, sugere hesitagao no 

crescer, identificagoes infantis. Os outros tipos de vestuario 

tambem sao examinados por Machover (1949): o traje de ba- 

nho, por exemplo, expondo um corpo freqiientemente bem 

marcado pelo desenvolvimento muscular, seria indicagao do 

narcisismo pelo corpo, mencionado atras; assim como o traje 
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de noite ou o vestido bem decotado, para a figura feminina, 

principalmente quando os aspectos sexuais da roupa estao acen- 

tuados. O uniforme ou fantasia teria o significado proprio do 

estereotipo, ja analisado. 

Passando a considera^ao dos detalhes vemos que podem apa- 

recer varios deles. Meias, por exemplo, que em nossa pesquisa 

sao raras, assinaladas sob a forma infantil na figura feminina, 

expressariam a identificagao com um modelo infantil, corrobo- 

rada por outros aspectos do desenho. Meias na figura masculi- 

na, ao lado de vinco nas calgas, indicariam a preocupagao com 

o vestuario que caracteriza os narcisistas pela roupa. O deli- 

neamento das vistas nas calgas, como acentuagao da zona geni- 

tal, sugere preocupagao com o problema da masturbagao. 

Botoes, segundo Machover (1949), sao encontrados mais 

freqiientemente nos desenhos feitos por rapazes que pelas mo- 

gas, e mais no de criangas que no de adultos. (Nossos dados nao 

corroboram esta afirmagao, pois as mogas desenharam com mais 

freqiiencia botoes e principalmente na figura masculina, e a 

idade dos autores nao introduziu diferengas estatisticamente sig- 

nificantes). Usualmente, indicam uma personalidade infantil, 

dependente e inadequada. Quando os botoes sao desenhados 

ao longo da linha media do corpo, podem revelar preocupagoes 

somaticas. Quando sao desenhados cuidadosamente no punho 

da camisa (tivemos um exemplo, apenas, em nossa pesquisa) 

ou em outras areas igualmente conspicuas, o sujeito provavei- 

mente e obsessivo-compulsivo, o que podera ser verificado tam- 

bem na presenga de sulcos na roupa, cordao dos sapatos, etc. 

Kahn e Giffen (1960), corroborando este ponto, afirmam 

que obsessivo-compulsivos, como seria de esperar, mostram ten- 

dencia a acentuar os detalhes: sapatos com ilhoses, cordoes e 

lagos, enfase na linha mediana, bolsos, gravata e outros as- 

pectos da roupa. 

Bolsos, da mesma forma que botoes, sao comuns em de- 

senhos de pessoas com dependencia materna (Machover, 1949 

e 1956). Podem ser usados por adolescentes como expressao 

de luta pela virilidade, que antagoniza com a dependencia emo- 
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cional da mae. Quando bolsos sao colocados no peito da figura, 

sao interpretados como sinais de privagao oral e afetiva, pri- 

va^ao essa que prolonga a dependencia materna. 

Gravatas, que constituem um dos poucos adornos da figu- 

ra masculina, sao geralmente consideradas, segundo Machover 

(1954 e 1956), sfmbolos de adequagao sexual, expressa em ni- 

vel social. Ausencia de gravata, quando o traje esta completo, 

inclusive com chapeu, sugere timidez no reconhecimento deste 

simbolo sexual socializado. Gravatas aparecem mais nos de- 

senhos de adolescentes e adultos do sexo masculine. (Em nos- 

sa pesquisa, novamente as mogas desenham-na um pouco mais 

freqiientemente que os rapazes, contrastando com a experien- 

cia de Machover). Levy (1959) acrescenta que grande cuidado 

e atengao dispensados a gravata, em uma figura efeminada por 

outros detalhes, sugerem a possibilidade do autor ser homos- 

sexual; e que uma gravata pequena pode expressar sentimen- 

tos reprimidos de inferioridade organica. 

Adornos como flores, lengos, lagos e broches na roupa, fita 

no cabelo, brincos nas orelhas, foram encontrados em nossa pes- 

quisa, predominantemente na figura feminina (9,6% de ador- 

nos em geral e 4,9% de brincos, dao 14,5% de figuras femini- 

nas com estes detalhes, em contraposigao a 1,6% de lengos ou 

lagos das masculinas). Significariam, segundo Levy (1959), 

preocupagao sexual e natureza exibicionista. 

Chapeu, de acordo com Machover (1956), aparece freqiien- 

temente em desenhos de criangas, reunindo certo aspect© fali- 

co a apresentagao social. Cigarros, cachimbos, revolver e ben- 

gala ou guarda-chuva, sao interpretados como simbolos de lu- 

ta pela virilidade. Outros objetos na mao, como livros, jomais, 

flores, pasta e bolsa podem ser vistos como expressando neces- 

sidade de contacto com algo e sugerindo, em adigao, necessida- 

de de apoio (Machover, 1961). A acentuagao dos acessorios, em 

detrimento dos itens essenciais da roupa, indicara pobreza no 

julgamento e no equilibrio sociais. 

A enfase no contomo da roupa, segundo Machover (1949) 

se refere ao conflito entre a modestia e o exibicionismo, entre 
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o impulse e o temor de expor o corpo. Sombreamento da saia 

ou das calgas, freqiientemente feito atraves de linhas breves 

sugere preocupagao sexual inibida e fortuita. A enfase na li- 

nha da bainha (da saia ou calga), atraves de sombremento ou 

reforgo, indica um interesse infantil em olhar a area sexual ou 

as pernas. Em nossa pesquisa, depois do contomo borrado, 

apresentado por 60,0% das figuras vestidas, o sombreamento 

da barra foi o mais notado: apareceu em 28,0% das roupas. 

A interpretagao deste e dos outros detalhes do vestuario, 

em nossa pesquisa, em fungao das ideias apresentadas nesta ca- 

tegoria, nos permite inferir que os adolescentes estudados re- 

velam certos problemas com referencia a sua aparencia e ne- 

cessidade de uma "fachada" social. Alguns deles, atraves do de- 

senho de figuras nuas, expressam egocentrismo e rebeliao con- 

tra a sociedade. Os demais denotam, pelo tipo de vestuario, cer- 

ta reminiscencia infantil, algum narcisismo e exibicionsmo, e 

pelos acessoros: alguns indicios de dependencia matema, luta 

pela afirmagao sexual, preocupagao sexual com narcisismo e 

exibicionismo, inseguranga e necessidade de apoio. O sombrea- 

mento de partes da roupa acentua a ideia do conflito presente 

na area da exposigao do corpo e da curiosidade e preocupagao 

sexuais. 

B — CARACTERIZAgAO PSICOL6GICA DOS ADOLES- 

CENTES ESTUDADOS 

Para termos uma ideia de alguns aspectos psicologicos pe- 

culiares a fragao da populagao brasileira constituida pelos ado- 

lescentes, passaremos agora a caracterizar, do ponto de vista 

da personalidade e com base nos dados obtidos mediante o de- 

senho da figura humana, o grupo de puberes e j ovens estudados. 

O capitulo anterior fornece os elementos necessaries, uma 

vez que, apos a comparagao critica de nossos dados com os re- 

sultados de outros estudos e pesquisas, pudemos chegar a al- 

gumas inferencias em relagao ao conseqiiente significado psi- 

cologico dos itens analisados. Considerando as interpretagoes 

propostas e tomando os adolescentes como um grupo, sem nos 
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determos nas variagoes individuals, poderemos chegar a uma 

descrigao psicologica dos principais aspectos do comportamen- 

to e da problematica de nossos jovens. Convem ressaltar que 

estaremos nos baseando apenas nas conclusoes apresentadas 

nesse capitulo, isto e, nos dados resultantes da interpretagao 

dos itens dos desenhos da figura humana. 

Veremos, entretanto, que nos permitem chegar a seguin- 

te caracterizagao do grupo considerado: 

' Revelando-se predominantemente identificados com o pro- 

prio sexo, nossos adolescentes valorizam a figura feminina, 

possivelmente a da mae. Apresentam mesmo, sinais de depen- 

dencia materna e de dependencia social em geral. 

Sentimentos de inadequagao e inferioridade, falta de con- 

fianga na propria eficiencia, sensibilidade a critica e a ofen- 

sa pessoais prejudicam os contactos socials, que se constituem 

em seria fonte de preocupagoes. 

A tendencia a participagao social e mesmo a urgencia nes- 

sa participagao se veem bloqueadas por certo egocentrismo e 

pela dificuldade do controle dos impulses. A conseqiiencia 

aparece em atitudes de inibigao, reserva e rejeigao do am- 

biente, mesclada com decisao e desejo de afirmagao pessoal. 

Em conjunto, podemos falar em inquietude social e posslvel 

sentimento de culpa em relagao aos contactos sociais. 

Esta descrigao parece refletir bem alguns aspectos da pro- 

blematica da adolescencia, como fase de transigao entre a in- 

fancia e a idade adulta. Poden'amos considera-los, pois, pro- 

prios da idade. 

Entretanto, ao contrario do que se poderia esperar, nos- 

sas adolescentes de maneira geral nao revelaram usar da fan- 

tasia como resposta aos problemas de relacionamento. Nao 

apresentam sinais de propensao ao sonho ou de uma vida ima- 

ginativa muito absorvente. Este fato nos chama a atengao pe- 

la discordancia com os dados da Psicologia da Adolescencia e 

parece-nos indicar certa orientagao mais realista de nossos su- 

jeitos, assim como sugerir limitagao de recursos interiores e 

intelectuais, possivelmente mal desenvolvidos ou bloqueados 

por fatores afetivo-emocionais. 



Outro ponto em que se nota discordancia e o referente a 

rebeldia e as atitudes de reaqao ao ambiente, que os autores 

especializados no estudo da adolescencia apontam como carac- 

terfsticos fundamentals da fase. Nossos adolescentes, em geral, 

nao apresentam, de maneira direta, atitudes de negativismo e 

de oposigao ao ambiente, deixando transparecer apenas certa 

forma de rebeliao contra a sociedade, e ainda assim so em al- 

guns casos e nao abertamente expressa. Isto nos coloca pro- 

blemas de compreensao e nos leva a algumas hipoteses: 

1) pode tratar-se efetivamente de um caracteristico des- 

te grupo, que nao manifestaria a agressividade propria da fa- 

se atraves das atitudes citadas, mas pela descarga natural em 

atividades musculares ou verbais; 

2) pode ocorrer, porem, que, por parte dos autores con- 

siderados as interpretagoes mais adequadas nao tenham sido 

dadas aos detalhes de realizagao no desenho da figura huma- 

na, detalhes esses responsaveis por esta conclusao; 

3) acontece ainda que possfveis diferengas de caracteri- 

zagao dos fenomenos — rebeldia e oposigao ao ambiente — 

por parte dos psicologos clinicos e dos especialistas em Psico- 

logia do Desenvolvimento, e em especial da Adolescencia, de- 

vam tambem ser consideradas. 

Ate certo ponto, estas observagoes se aplicam igualmen- 

te as consideragoes sobre a reduzida fantasia de nossos ado- 

lescentes. fistes problemas serao retomados mais adiante, 

quando passarmos a um esbogo cn'tico da interpretagao psi- 

cologica do desenho da figura humana. 

Voltando a caracterjzagao de nossos adolescentes: 

Manifestam eles emotividade e predomfnio da afetivida- 

de, revelando problemas no controle dos impulsos sexuais e 

agressivos. Procuram valorizar a capacidade de controle ra- 

cional e denotam certas aspiragoes intelectuais. Conservam, 

porem, alguns tragos infantis na realizagao, certa deficiencia 

no senso da realidade e pobreza no julgamento, ao lado de 

certa ingenuidade e dependencia social, ja mencionadas. 



— 170 — 

Vemos nesse conjunto alguns aspectos proprios da adoles- 

cencia (a emotividade, a dificuldade no controle e a enfase 

na intelectualidade), ao lado de outros (resqmcios infantis), 

que parecem estar um pouco acentuados em nosso grupo de 

sujeitos. E' possivel que o fato de se tratar de uma amostra 

tomada ao acaso na populagao total das cidades estudadas e 

nao apenas aquela que freqiienta escolas, seja um dos mais 

fortes determinantes dessa situagao. Os adolescentes conside- 

rados nao gozaram, todos eles, dos benefi'cios do desenvolvi- 

mento intelectual propiciado por escolas primarias ou secun- 

darias. 

Por outro lado, no grupo em estudo, a agressividade pa- 

rece se apresentar mais reprimida que livre em sua manifes- 

tagao. Podia-se esperar maior indice de expressao da agres- 

sividade nos desenhos considerados. Aparecem sinais de certa 

agressividade somada a problematica sexual, que, esta sim, 

se denuncia intensa, em concordancia com os dados da Psi- 

cologia da Adolescencia. Sinais de vitalidade sexual se con- 

trapoem a sentimentos de deficiencia no piano sexual; con- 

flitos se delineiam entre a necessidade de expor o corpo e a 

modestia e atitude de fuga; a curiosidade sexual se opoe ao 

controle racional; certa luta pela afirmagao sexual aparece em 

contraposigao a dependencia materna. Os conflitos no piano 

erotico-oral, com possivel culpa em relagao a oralidade, tam- 

bem se denunciam. 

Revela-se uma preocupagao em separar as duas zonas do 

corpo (a "inferior" e a "superior") e, de maneira geral, po- 

demos falar em concentragao do interesse no corpo. O narci- 

sismo se evidencia tanto atraves do interesse direto pelo cor- 

po como da atengao dada a roupa. O exibicionismo, apesar do 

conflito mencionado, parece se fazer sentir muitas vezes. 

Esses varios aspectos se nos afiguram como proprios da 

adolescencia de uma cultura baseada em sistema repressive 

como a nossa. 

Em conseqiiencia de toda a problematica apontada, como 

efeito da ansiedade e do sentimento de culpa, nao sao de es- 

tranhar as dificuldades de equilibrio e de locomogao, a gran- 
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de inseguranga no caminhar e no "estar no mundo", revela- 

das nos desenhos analisados. 

Ao lado disso, porem, notam-se indicios de energia, vita- 

lidade e orientagao para a espiritualidade, para objetivos mais 

elevados e menos materials. 

E sem duvida, a complexidade e a "beleza" da adoles- 

cencia. 

Convem assinalar ainda que os desenhos nao apresentam, 

para o grupo em conjunto, sinais de extrema depressao nem 

de deterioragao, especialmente a de tipo esquizofrenico. 

Como vimos, aplicando aos nossos desenhos as interpre- 

tagoes dadas por varios autores aos detalhes de realizagao da 

figura humana, sem o intuito previo de uma discussao da va- 

lidade das ideias expostas, a nao ser aquela possibilitada pelo 

confronto dos resultados de diversas pesquisas, pudemos che- 

gar a uma caracterizagao psicologica que se aproxima bem do 

quadro descrito para a adolescencia em geral. Algumas di- 

vergencias, como analisamos, ou sao feigoes peculiares ao gru- 

po estudado, ou resultam de outros fatos a serem discutidos 

mais adiante neste trabalho. 

De maneira geral, podemos dizer que este resultado, se 

por um lado atesta o valor da prova de Machover como tecni- 

ca de exploragao da personalidade, por outro lado fala a favor 

de nossa escolha da amostra: ela e boa na medida em que re- 

vela os caracteristicos da adolescencia brasileira. Nao deixa- 

mos, porem, de assinalar, que ambas as verificagoes sao ba- 

sicamente empiricas, ressentindo-se das limitagoes proprias. 

C — ANALISE DOS RESULTADOS ESPECfFICOS 

DAS TABELAS 

I — Tragos comuns e nao comuns ao grupo de adolescentes 

estudados 

Atendendo ao primeiro objetivo especifico apontado para 

esta pesquisa, passemos agora a determinagao dos tragos do 



— 172 — 

desenho que podem ser considerados comuns ao grupo estu- 

dado e daqueles que, por serem nao comuns constituiriam os 

"sinais individuais". 

Esta determinagao e essencial para a interpretagao dos de- 

senhos, pois o significado para o diagnostico da personalidade 

e bem diferente em um caso e outro. Ao interpretarmos um 

desenho da figura humana, podemos encontrar certos aspec- 

tos que parecem muito particulares, mas que se tornam um 

fato banal quando se verifica que os desenhos do grupo da 

mesma idade e sexo os apresentam com certa constancia. Es- 

ses aspectos devem ser considerados "sinais comuns", que sem 

duvida sao mais caracten'sticos do nfvel de evolugao ou do se- 

xo, que da personalidade propria do individuo. Sua presen- 

ga e de certa forma normal, e sera justamente pela ausencia 

que deverao chamar a atengao do psicologo, Ja com respeito 

aos aspectos que, ao contrario, sao pouco comuns, raros ou 

muito raros para a idade ou sexo considerados, a situagao se 

coloca diferentemente: esses "sinais individuais" representam 

caracten'sticas peculiares ao autor do desenho e tern valor pa- 

ra o diagnostico da personalidade. 

Como primeiro passo para a diferenciagao dos sinais co- 

muns e dos individuais, colocou-se o problema do criterio a 

adotar. Diante da ausencia de dados quantitativos na maior 

parte dos estudos consultados para esta pesquisa, nao conta- 

vamos com indicagoes precisas para comparagoes. Ja nos re- 

ferimos em capitulo anterior, quando da discussao e interpre- 

tagao dos resultados gerais das tabelas, ao fato de encontrar- 

mos apenas, nos autores especializados, referencia a "rara- 

mente, freqiientemente, eventualmente", etc. Nos tambem 

iriamos nos expressar assim, porem precisavamos fixar os cri- 

terios que nos levariam a esse ponto, a fim de garantir uni- 

formidade de trabalho e principalmente fornecer ao interes- 

sado dados objetivos de analise. 

O estudo de Machover (1949), que poderia ser tornado co- 

mo ponto de referencia, limita-se a apontar como caracteris- 

ticas da adolescencia, sem precisar as respectivas intensida- 
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des, os seguintes aspectos: bolsos, usados por adolescentes co- 

mo expressao da luta pela virilidade em antagonismo com a 

dependencia emocional da mae; gravata como simbolo sexual; 

detalhes nos sapatos desenhados por mogas; enfase no nariz; 

cabelo despenteado na figura feminina e enfase do cabelo e 

dos pelos em geral; ombros acentuados; punho cerrado em si- 

nal de rebeldia; pernas como foco de conflitos; pes pontiagu- 

dos; figura masculina de perfil e feminina de frente. 

Como veremos adiante, alguns deles sao tragos comuns 

em nossa pesquisa: detalhes nos sapatos e enfase no nariz, nos 

cabelos ou pelos em geral, e, de certa forma, nas pernas. Os 

demais, porem, podem ser vistos entre os pouco comuns e ra- 

ros, com excegao do ultimo que nao foi verificado, pois a di- 

ferenga nao foi considerada estatisticamente significante. 

Percebemos, pois, que este trabalho de Machover, neste 

particular, nao se presta a comparagoes com o nosso. Apre- 

senta dados procedentes de material diverso, colhidos sob uma 

abordagem tambem diferente, e, alem do mais, nao nos for- 

nece indicagoes sobre os criterios para a consideragao de um 

trago como caracteristico no desenho de adolescentes. 

Partindo da inexistencia de tal criterio, pelo menos ate 

onde nos foi possivel averiguar, propusemo-nos a elaboragao 

de um proprio. Os dados a analisar estao expresses em por- 

centagens, mas sendo muito variados e referindo-se a conjun- 

tos bem diferentes em sua composigao, tivemos necessidade 

de estudar cuidadosamente a questao. Por exemplo, nao bas- 

taria estabelecer que acima de 30% o fenomeno seria consi- 

derado comum; no caso de serem duas apenas as alternativas 

(presenga ou ausencia do trago, por exemplo), ainda se jus- 

tificaria tal criterio; em se tratando, porem, de uma catego- 

ria composta de mais de cinco itens, esse limite poderia ser 

muito alto; por exemplo, na categora "perspectiva das figu- 

ras", as possibilidades de variagdes, isto e, os itens, sao em 

numero de sete, portanto ai uma porcentagem mesmo inferior 

a 30, em um dos itens, poderia ser considerada comum. E que 

dizer se as possibilidades se ampliassem para dez ou mais... 
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Nao podemos esquecer que a importancia de uma porcen- 

tagem depende nao so da magnitude da mesma, mas tamb&n 

da distribuigao do fenomeno. 

Tendo em vista esses problemas procuramos, ate certo 

ponto empiricamente, estabelecer o seguinte crit£rio: 

No caso de duas alternativas ou itens: 

ate 1% — muito raro 

ate 10% — raro 

ate 30% — pouco comum 

acima de 30% — comum 

No caso de tres a cinco alternativas ou itens: # 

ate 1% — muito raro 

ate 8% — raro 

ate 25% — pouco comum 

acima de 25% — comum 

No caso de seis a nove alternativas ou itens: 

ate 0,6% — muito raro 

ate 6% — raro 

ate 15% — pouco comum 

acima de 15% — comum 

No caso de dez ou mais alternativas ou itens: 

ate 0,5% — muito raro 

ate 5% — raro 

ate 10% — pouco comum 

acima de 10% — comum 

Esclarecemos que nos pareceu util para usos posteriores 

diferenciar o comum do pouco comum, e este do raro e do 

muito raro. 

Acrescentamos tambem que, de modo geral, as avaliagoes 

sao feitas em termos de porcentagens que se referem ao total 

dos desenhos apresentados ou do grupo especffico considera- 

do, como ja foi explicado em capitulo anterior. Excegao ape- 

nas foi feita as categorias "orelhas,^ "maos", "pes" e "roupaw, 
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em que a presenga diminuta das mesmas levou ao uso de por- 

centagens relativas aos totals de orelhas, maos, pes ou roupas 

desenhadas e nao aos totals dos desenhos da figura humana. 

Como resultado da aplicagao deste criterio, chegamos aos 

seguintes dados: 

a) Sinais comuns nos desenhos ^dos adolescentes estudados. 

1 — A figura do proprio sexo desenhada em primeiro 

lugar. 

2 — A figura masculina menor que a feminiria ou de 

igual tamanho. 

3 — A figura humana desenhada completa. 

4 — A posigao do papel, vertical ao eixo do corpo, res- 

pel tada . 

5 — Tamanhos das figuras entre 1/4 e 1/32 da folha, is- 

to e, nem muito grandes nem muito pequenas. 

6 — Localizagao das figuras no quadrante superior es- 

querdo e no centre da folha, e em menor grau na 

metade esquerda e na superior. Em resumo: orien- 

tagao do centro para a esquerda e para o alto da 

folha. 

7 — A figura desenhada em pe. 

8 — A figura desenhada estatica. 

9 — Figura toda de frente ou apenas com os pes de per- 

fil, ou ainda com a cabega e os pes de perfil. Com 

referencia a esta ultima, notam-se variagdes segun- 

do a idade e o sexo do autor: para as mogas e o gru- 

po de 15-18 anos, ela e pouco comum. A figura toda 

de perfil e comum para o grupo de 15-18 anos e para 

os rapazes. 

10 — Figuras de idade aproximada ou mais velhas que o 

autor. A ultima, porem, nao e comum para o gru- 

po de 15-18 anos e para o sexo feminino. 

11 — Linha do desenho de grossura media e tragado ti- 

po avangos e recuos. 



— 176 — 

12 — Ausencia de linha do solo, de apoio ou de enquadra- 

mento para a figura, que tambem nao aparece in- 

tegrada em uma cena. 

13 — Ausencia de transparcncias, articulagoes ou linha 

media. 

14 — Cabega de tamanho entre 1/4, 1/5 e 1/6 da figura 

toda; tamanhos mais aproximados do normal mais 

freqiientes que os muito grandes ou muito pequenos. 

15 — Cabelos de comprimento medio e longo, abundan- 

tes, cuidados ou penteados e sombreados ou borra- 

dos, principalmente no interior. Na figura femini- 

na recebem tratamento especial: sao mais compridos, 

abundantes, cuidados e borrados. 

16 — Rosto com contorno borrado ou sombreado. 

17 — Figura masculina sem barba ou bigode. 

18 — Olhos de tamanho medio ou grande, com sobrance- 

Ihas e pupilas, sombreamento no interior e desenha- 

dos de perfil quando a cabega esta nessa posigao. 

19 — Nariz de tamanho medio, com borradura ou sombrea- 

mento no contorno e de perfil quando a oabega as- 

sim esta. Os rapazes fazem nariz grande e as mogas 

pequeno, como sinais comuns. 

20 — Boca de tamanho medio ou grande, com borradura 

ou sombreamento, tanto dentro como no contorno. 

21 — Orelha omitida, e principalmente na figura femini- 

na. Pode ser omissao das duas em cabega de frente 

ou de uma em cabega de perfil. Quando aparece, a 

orelha e de tamanho medio ou grande e apresenta 

borradura no contorno. 

22 — Pescogo com dimensoes medias ou entao comprido e 

de grossura media, com formato comum, borradura 

ou sombreamento no contorno e uma linha a sepa- 

ra-lo da cabega. As mogas e o grupo de 12-14 anos 

desenham pescogo delgado e os rapazes pescogo gros- 

so, como sinais comuns. 

23 — Tronco de formato oval e, ou duplo-trapezio na fi- 

gura feminina, ou quadrangular na masculina. Pode 
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ser de linhas arredondadas ou angulosas. Apresenta 

ombros e cadeiras proporcionadas e cintura assina- 

lada, mais freqiientemente por um cinto comum ou 

apenas um trago. Nota-se sombreamento ou borra- 

dura no contorno de partes do tronco, principalmen- 

te no ombro e no torax. 

24 — Bragos pendentes ao longo do corpo, estendidos para 

o ambiente ou voltados para a frente. A posigao: bra- 

gos voltados para tras do corpo so e comum nas fi- 

guras femininas feitas por mogas. Os bragos sao cur- 

tos e finos ou de dimensoes medias e trazem sombrea- 

mento no contorno. 

25 — Maos de tamanho medio e, em menor porcentagem, 

pequenas ou grandes; com sombreamento ou borra- 

dura no contorno e apresentando dedos no mimero 

exato, compridos e pontudos ou como garras. Dedos 

como "palitos" sao comuns apenas para as mogas e o 

grupo de 12-14 anos; para este tambem sao comuns os 

dedos em menor numero que o normal. 

26 — Pernas curtas e finas ou de dimensoes medias e com 

sombreamento ou borradura no contorno. 

27 — Pes de tamanho pequeno ou medio, desenhados de 

perfil, com sombreamento ou borradura no contor- 

no e com sapatos detalhados ou em linhas simples. 

As mogas tambem apresentam pes de frente como si- 

nais comuns. 

28 — Figura vestida com traje usual complete; muitas ve- 

zes, com botoes e eventualmente com outros detalhes 

e acessorios. O sombreamento ou borradura apare- 

ce no contorno ou no interior da roupa, freqiiente- 

mente, porem, em uma das partes e nao na roupa 

toda. 

b) Simais individuals, isto e, pouco comuns, raros e muito raros 

1 — A figura do proprio sexo desenhada em segundo lu- 

gar (pouco comum). 



— 178 — 

2 — A figura masculina maior que a feminina (pouco co- 

mum) . 

3 — Figura incompleta, isto e, sem o tronco ou sem os 

dois membros (raro). 

4 — Mudar a posi^ao do papel (raro). 

5 — Tamanhos grandes ou muito grandes (folha toda, 2/3 

e metade da folha — raros; 1/3 da folha — pouco 

comum) e muito pequenos (1/128 e 1/64 — raros). 

6 — Localizagao no quadrante inferior direito, em dia- 

gonal na folha, a direita, no quadrante inferior es- 

querdo, na metade inferior e no quadrante supe- 

rior direito (todos raros). 

7 — Figura sentada ou ajoelhada (muito raro) e deita- 

da (nao encontrada). 

8 — Figura em movimento, principalmente no desenho 

feito por mogas (raro). 

9 — Figura toda de costas (muito raro); confusoes no 

perfil e so cabega de perfil (raros); figura toda de 

perfil, com excegao do grupo de 15-18 anos e dos 

rapazes (pouco comum). A figura de cabega e pes 

de perfil e pouco comum nos desenhos das mogas 

e nos do grupo de 15-18 anos. 

10 — Estereotipo e figura mais jovem que o autor (ra- 

ros) . A figura mais velha e pouco comum apenas 

para o grupo de 15-18 anos e para as mogas. 

11 — Tragado tremulo (muito raro) e interrompido (ra- 

ro) ; linha fina e grossa (pouco comuns). 

12 — Figura enquadrada, com apoio e em cena (muito 

raros); com linha de solo (raro). 

13 — Articulagoes (raros); transparencias e linha media 

(pouco comuns). 

14 — Cabega muito grande ou muito pequena, sendo que 

os tamanhos 1/3 e 1/7 da figura sao pouco comuns 

e os de metade e 1/8 da figura sao raros. 

15 — Cabelos desordenados, destacados da cabii^i :ur- 

tos, escassos e com borradura no contomo (pouco 

comuns), assim como a omissao do item 
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16 — Omissao do rosto e sombreamento no interior do ros- 

to (muito raros); pintura ou linhas extras no mes- 

mo (raro). 

17 — Bigode e barba na figura masculina (raros). 

18 — Omissao dos olhos (raro); pestanas, olhos pequenos 

e contorno borrado (pouco comuns). 

19 — Omissao do nariz (raro), assim como nariz de perfil 

em rosto de frente; sombreamento no interior do na- 

riz, presenga de narinas, tamanhos: grande no de- 

senho feito por mogas e pequeno no desenho feito 

por rapazes (pouco comuns). 

20 — Omissao da boca (raro), assim como lingua ou qual- 

quer objeto entre os labios, dentes e labios finos; 

labios grosses, em "arco de Cupido" e labios em ge- 

ral, boca pequena, voltada para baixo ou para cima 

e boca cerrada (pouco comuns). 

21 — Orelha: uma, em cabega de frente (muito raro); brin- 

co (raro); orelha pequena, detalhada, com distorgao 

da forma e borradura interior (pouco comuns). 

22 — Distorgao da forma do pescogo (muito raro); porno 

de Adao na figura masculina, contorno duplo do pes- 

cogo, borradura interior e colar na figura feminina 

(raros), assim como omissao do pescogo; decote em 

V, pescogo curto, pescogo grosso (com excegao dos 

desenhos feitos por rapazes) e o delgado so nos de- 

senhos feitos por rapazes (pouco comuns). 

23 — Omissao do tronco ou desenho so da parte superior 

(muito raros), assim como borradura no interior de 

todo o tronco, lacuna no tronco, contorno duplo, ma- 

milo e pelos no peito; ombros pequenos, cadeiras 

grandes, genitals assinalados, distorgao na forma do 

tronco, borradura no contorno de todo o tronco, bor- 

radura no interior do torax, do abdomem, dos geni- 

tals ou dos seios e tronco de formato redondo (ra- 

ros); formato triangular e retangular do tronco, om- 

bros grandes, cintura apertada, cintura borrada, ca- 

deiras de contorno borrado e seios (pouco comuns). 
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O formato quadrangular na figura feminina e pou- 

co comum; e o duplo-trapezio na masculina 6 raro. 

24 — Um bra50 em figura de frente (muito raro); bragos 

flexionados para cima, um para tras outro para fren- 

te do corpo, um para cima outro para baixo, omissao 

dos bragos, pulseira, sombreamento no interior, bra- 

gos grosses e com uma linha apenas (raros); bragos 

longos (pouco comum), assim como bragos voltados 

para tras do corpo na figura masculina feita por ra- 

pazes. 

25 — Luvas na mao (muito raro); dedos em maior nume- 

ro que o normal, colocagao das maos atras de obje- 

tos, colocagao nos bolsos, dedos encerrados por uma 

linha, unhas, omissao simples da mao e borradura 

interior (raros); punho cerrado, dedos arredondados, 

"em petala" e como "palitos" (este ultimo com ex- 

cegao do grupo de 12-14 anos e das mogas), dedos sem 

mao, colocagao atras das costas, dedos em menor nu- 

mero (o ultimo com excegao do grupo de 12-14 anos) 

e omissao das maos em conjunto, isto e, abrangen- 

do as quatro variantes (pouco comuns). 

26 — Ausencia de pernas em geral, borradura no interior 

e pernas de uma linha so (raros), sendo que a omis- 

sao simples das pernas e muito rara; pernas longas 

e grossas (pouco comuns). 

27 — Pes de costas, dedos em sandalia aberta, pes como 

uma linha so e unhas (muito raros); dedos do pe em 

figura de traje esporte, em figura nua e em traje 

comum mas sem sapatos, e sombreamento no inte- 

rior do pe (raros); omissao dos pes, presenga de de- 

dos em geral, pes grandes e de frente (este ultimo 

com excegao dos desenhos feitos por mogas) (pouco 

comuns). 

28 — Figura feminina trajada com vestido comprido, som- 

breamento de toda a roupa, uniforme ou fantasia, tra- 

je esporte, calgas com vinco, meias, chapeu ou bone, 

objetos na mao, adornos e gravata (raros); vestido 
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bem decotado em figura feminina, sombreamento na 

saia ou calga, bolsos, calgas com vistas, sombreamen- 

to na blusa ou paleto, traje comum incompleto e 

omissao da roupa (pouco comuns). 

II — Critica a interpreta^ao psicologica dos desenhos da 

figura humana 

O segundo objetivo especifico proposto para nossa pesqui- 

sa foi o de realizar uma critica ao significado psicologico atri- 

buido, pelos varios autores especializados, aos aspectos do de- 

senho da figura humana. Tinhamos em mira que, possuindo 

os sinais comuns da realizagao grafica dos adolescentes, pode- 

riamos usa-Ios para verificar a adequagao das interpretagoes 

para eles apresentadas. Uma vez que os sinais comuns sao re- 

veladores das caracteristicas psicologicas do grupo e que os 

tragos fundamentais da adolescencia estao suficientemente ex- 

plorados e caracterizados na literatura psicologica, temos os 

elementos essenciais ao nosso trabalho. Propomo-nos verificar 

se os sinais comuns encontrados em nossa pesquisa sao aque- 

les cujo significado psicologico, atribuido pelos varios autores, 

coincide com os aspectos do comportamento, problematica e 

personalidade dos adolescentes em geral. 

Em caso positive poderemos concluir pela adequagao da 

interpretagao proposta; em caso de discrepancia, porem, a con- 

clusao nao sera tao imediata. Podem se apresentar duas hipo- 

teses: 1) a interpretagao proposta para o item considerado nao 

e a mais adequada; 2) dada a grande complexidade dos feno- 

menos abordados, diferentes caracterizagoes estao sendo feitas 

pelos psicologos clinicos, de um lado, e pelos especialistas em 

Psicologia da Adolescencia, por outro. 

E' o que passaremos a ver em seguida. 

Para tal, vamos tomar da caracterizagao geral da adoles- 

cencia alguns tragos basicos, embora cientes da impossibilida- 

de de se fazer um quadro universal dessa etapa de desenvol- 

vimento, bem como da conveniencia em considerar os adoles- 

centes, e nao a Adolescencia em geral. Lembramos, tamb&n, 
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que os dados dispomveis na literatura psicologica sao predo- 

minantemente os que resultaram de estudos relativos a classe 

media e ao grupo mais favorecido social-economica e educacio- 

nalmente e que focalizaram de modo especial os adolescentes 

que freqiientam escolas secundarias; alem disso, essas pesqui- 

sas, em grande maioria foram feitas em outros paises, de cul- 

tura diferente da nossa. 

Um dos pontos de acordo nos varies estudos sobre a ado- 

lescencia e que o fato de ser ela, em nossas condigoes cultu- 

rais, uma fase de transigao entre dois momentos bem definidos 

da vida (a infancia e a idade adulta), coloca o adolescente na 

marginalidade e indefinigao, que geram inseguranga e senti- 

mentos de inferioridade e inadequagao. A necessidade basica 

do adolescente e a de seguranga, compreensao e apoio. 

fistes aspectos — inseguranga, inferioridade e inadequagao 

— podem ser vistos no desenho da figura humana: o primeiro, 

pela presenga da linha do solo, pela enfase nos pes (quer pelo 

sombreamento ou borradura, quer pelo aumento ou diminui- 

gao do tamanho e distorgao da forma) ou pela omissao dos mes- 

mos; e ainda pelo tipo de linha e consistencia do tragado em 

geral: linha fina, tragados tipo avangos e recuos, interrompi- 

do e tremulo e desigualdade na pressao da linha. Os ultimos 

— inferioridade e inadequagao — englobadamente, sao denun- 

ciados pelo tamanho pequeno das figuras (em especial a do 

proprio sexo), acentuagao da linha media, atraves de botoes 

ou linha simples, bragos e/ou pernas curtas e finas. 

Nossa lista dos sinais comuns aos desenhos estudados apon- 

ta; enfase nos pes atraves do sombreamento, principalmente 

no contorno, e tragado de avangos e recuos, curiosamente acen- 

tuado nos desenhos do grupo mais velho. A valer a interpre- 

tagao apontada, devemos concluir que a inseguranga aumen- 

ta, a medida que o individuo avanga do im'cio para a fase me- 

dia da adolescencia, isto e, com a colocagao mais efetiva e real 

dos problemas, principalmente aqueles referentes ao "estar no 

mundo". Aos 15-16 anos o individuo possivelmente sente mais 

o impact© da marginalidade apontada e vive mais intensamen- 

te o drama da ausencia de um lugar definido junto a coletivi- 
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dade adulta, uma vez que decididamente nao e mais uma crian- 

^a, o que aos 12-14 anos ainda poderia ocorrer. 

Dos sinais considerados pelos autores como indicatives de 

inseguranga, a presenga de linha do solo ou de apoio para a 

figura e enquadramento da mesma, nao presentes entre os tra- 

ces comuns de nossa pesquisa, parecem carecer realmente de 

valor como tal. Alias, a linha do solo, a nosso ver, e de sig- 

nificado ambiguo, pois podera expressar justamente a segu- 

ranga da pessoa que sente a terra sob os pes e que sabe onde 

pisa. A proposito, ver a discussao geral dos resultados das ta- 

belas, no Cap. B, da Segunda Parte deste trabalho, Categ. XII. 

Dos sinais de sentimento de inferioridade e inadequagao, 

encontramos em nossa lista: bragos e pernas curtos e finos, que 

parecem se confirmar como expressivos, principalmente, da 

inadequagao no produzir, e no colocar-se no mundo; e tamanho 

pequeno da figura (os tamanhos 1/8, 1/16 e 1/32 da folha to- 

talizam 52,5% dos desenhos) que com o aumentar da idade se 

torna um pouco maior, sugerindo um decrescimo do sentimen- 

to de inferioridade e inibigao. 

Outro aspecto caracteristico da psicologia do adolescente. 

muito relacionado com o que acabamos de ver e o das dificul- 

dades nos contactos sociais ao lado da intensa necessidade dos 

mesmos. A adolescencia e a fase da sociabilidade por excelen- 

cia, em que predominam os problemas de ordem social. A ne- 

cessidade e busca dos contactos sociais ou a rejeigao deles pe- 

las dificuldades encontradas, bem como as atitudes de fuga, 

sao denunciadas, nos desenhos, pela posigao dos bragos e pela 

enfase das maos, sua omissao em geral ou colocagao atras das 

costas, em especial, e ainda pela disposigao da figura; de perfil 

para a esquerda ou de frente. Nossos dados mostram: enfase na 

mao pelo sombreamento principalmente no contorno, fato que 

aumenta com a idade; e certa margem de omissao da mesma 

(trago quase comum, mas que, em se considerando a freqiien- 

cia relativamente baixa das omissoes de partes do corpo, exce- 

gao feita as orelhas, pode ser tornado como caracteristico). Os 

bragos estendidos para o ambiente e voltados para a frente do 

corpo sobrepujam os voltados para tras do corpo, mas nao al- 
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cangam a porcentagem dos pendentes ao longo do corpo; em 

todo caso, podemos ver nos primeiros a expressao da necessida- 

de de contacto, que parece diminuir com o avangar da idade. 

A atitude de evasao das dificuldades no piano social aparece 

mais na posigao dos bragos para tras do corpo; a perspectiva 

da figura nao parece denuncia-la, pois, em que pese a dificul- 

dade do desenho de perfil (ver o Cap. B, da Segunda Parte 

deste trabalho, Categ. IX), o conjunto formado pelas figuras: 

toda de perfil, so a cabega de perfil, cabega e pes de perfil, nao 

ultrapassa em porcentagem ao das figuras: toda de frente e so 

pes de perfil. Parece, justamente, ser mais caracteristico nos 

desenhos dos adolescentes estudados a expressao de exibicio- 

nismo e, de certa forma, narcisismo, que se pode ver no fato de 

exporem a figura de frente. 

E' verdade que esses dois tragos sao tambem apontados na 

adolescencia. Como conseqiiencia do desenvolvimento afetivo- 

sexual, o periodo que se inicia com a puberdade traz, ao lado 

da reativagao da situagao edipiana, acentuagao do narcisismo. 

exibicionismo e oralidade, com aspectos de sadismo e masoquis- 

mo (este ultimo com implicagoes relativas ao sentimento de 

culpa). 

O narcisismo e o exibicionismo poderao ser identificados 

nos desenhos da figura humana, alem do aspecto mencionado, 

pela preocupagao com o corpo, sob o angulo da beleza ffsica 

ou com o vestuario e adomos; alem disso, a enfase no contor- 

no da roupa expressara o conflito entre exibicionismo e mo- 

destia. A oralidade, principalmente em seus aspectos de sa- 

dismo verbal ,tem expressao na enfase da boca e na presen- 

ga da lingua, palito ou outro objeto entre os labios. A reati- 

vagao da situagao edipiana podera ser vista na importancia 

atribufda a figura materna pelo rapaz e a paterna pela moga. 

Desses tragos podemos encontrar nos desenhos considerados: 

certa preocupagao (embora se pudesse esperar maior) com o 

vestuario e inclusive com o penteado, assim como com o cor- 

po em sua expressao ffsica; e boca grande, com sombreamen- 

to no contorno e no interior. De maneira geral, podemos acei- 

ta-los como indicatives dos tragos mencionados. So a reati- 
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vagao da situagao edipiana nao pode ser bem verificada neste 

estudo: o elemento que possuimos — tamanho relativo das fi- 

guras masculina e feminina — nao confirma a hipotese; toda- 

via, outros dados igualmente necessaries para uma conclusao 

nao puderam ser colhidos em uma pesquisa deste tipo, pois 

dizem respeito ao tratamento diferencial que um mesmo su- 

jeito da as duas figuras do par. 

A problematica sexual que se instala com o amadureci- 

mento do aparelho reprodutor, de acordo com os autores es- 

pecializados, assume nos desenhos da figura humana varies 

aspectos. A preocupagao sexual, o desejo de virilidade no ra- 

paz e de feminilidade na mocinha, ao lado do sentimento de 

inadequagao sexual proprio da fase, aparecem atraves da en- 

fase no cabelo e no pelo em geral, presenga de adomos mas- 

culinos e femininos, omissao dos pes e enfase no nariz. A 

preocupagao com a masturbagao tern sua expressao em; maos 

nos bolsos, dedos encompridados, nariz como penis, vistas nas 

calgas e presenga de cachimbo ou cigarro aceso ou de revol- 

ver; o sentimento de culpa decorrente aparece refletido nos de- 

dos castrados, nas maos atras das costas ou na omissao sim- 

ples das mesmas; as vezes se patenteia por omissao dos bra- 

gos (indicando este trago mais a depressao resultante da cul- 

pabilidade), acentuada borradura nas maos, olhos grandes e 

borrados (culpa principalmente por "voyeurismo") e omis- 

sao da boca (culpa mais em relagao a agressividade oral). 

Os desenhos estudados revelam, dentre os tragos do pri- 

meiro grupo: enfase no nariz e no cabelo (sinais comuns) e 

omissao dos pes (pouco comum), parecendo confirmar esses 

pressupostos de interpretagao; entre os do segundo: dedos com- 

pridos (comum), nariz comprido (pouco comum, porem mais 

observado nos desenhos das mogas), que podemos considerar 

como certa indicagao do fenomeno, embora nao seja a teorica- 

mente esperada. Do ultimo grupo, referente ao sentimento de 

culpa, aparecem como comuns aos desenhos estudados: a boi- 

radura nas maos, se bem que principalmente no contomo e 

mais nos desenhos dos rapazes, e os olhos grandes e borrados; 

e como pouco comum, mas ainda express!vo: a colocagao das 
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maos atras das costas (fato que indica tambem a dificuldade 

de contacto, alias possivelmente por esta mesma causa — sen- 

timento de culpa). Os demais sao raros em nossos desenhos; 

em conjunto, entretanto, podemos concluir que o sentimento de 

culpa decorrente da problematica afetivo-sexual se expressa 

nos desenhos dos adolescentes considerados. 

A agressividade, intimamente relacionada com o conjunto 

acima focalizado, mas digna de um estudo em separado, tam- 

bem pode evidenciar-se nas figuras humanas, segundo Macho- 

ver (1949), pelos seguintes detalhes: 1) tamanho grande da 

figura; 2) linha escura, tragada com forte pressao; 3) coloca- 

gao da figura no centro da folha; 4) dedos em forma de "pali- 

to'', pontudos como garras ou muito compridos; 5) unhas e ar- 

ticulagdes detalhadas nos dedos das maos; 6) mais de cinco de- 

dos na mao; 7) narinas; 8) dedos do pe em figura vestida; 9) 

pes grandes (com implicagoes agressivas) e com sombreado 

forte; 10) boca como uma linha cerrada e forte, e com dentes 

— expressao de agressividade oral; 11) punho cerrado e dedos 

encerrados por uma linha, como detalhes de repressao da agres- 

sividade. 

Destes sinais, os de numero 1 e 2, isto e, tamanho grande 

da figura e linha escura, tragada com forte pressao, nao com- 

provaram validade na pesquisa de Goldstein e Raw (1957). A 

localizagao no centro da folha, por sua vez, como ja foi dis- 

cutido no Cap. B, da Segunda Parte deste trabalho, Categ. VIIT, 

expressaria mais especificamente a necessidade de auto-afir- 

magao e de libertagao pessoal, principalmente em relagao a fa- 

mflia no caso de adolescentes. 

Restam, portanto, oito sinais. Nos desenhos por nos estu- 

dados so os de numero 5, 6 e 8 sao raros, ao lado de parte do n.® 

10 (dentes) e parte do n.0 11 (dedos encerrados por uma li- 

nha); os demais variam entre comuns e pouco comuns consti- 

tuindo em conjunto certa expressao da agressividade dos ado- 

lescentes considerados. 

Essa agressividade pode, porem, assumir formas de oposi- 

gao ao ambiente, negativismo e rebeliao contra tudo e contra 

todos, como resultado da confluencia dos varies problemas que 
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afligem o adolescente. A localiza^ao no quadrante superior di- 

reito, o uso da folha em posigao diferente daquela em que fci 

colocada, a recusa a completar o desenho e, mesmo, a recusa 

a tentar desenhar sao vistos, pelos autores especializados, co- 

mo indi'cios desse fato, mas na pesquisa em curso apareceram 

apenas raramente. 

Isto nos leva, de um lado, a duvidar da validade dos sinais 

apontados e de outro, a uma reflexao mais cuidadosa sobre o 

fenomeno, que pode ser passivel de expressao direta, mas que 

tambem pode nao ser tao caracterfstico dos adolescentes estu- 

dados. 

A energia vital necessaria as atitudes de oposigao e rebel- 

dia, expressa no desenho da figura humana em tamanho gran- 

de e em sua localizagao na parte superior da folha, de certa for- 

ma esta presente nos desenhos considerados; mas sinais de de- 

pendencia como botoes, bolsos e linha media da figura tam- 

bem aparecem, e verdade que um pouco mais freqiientemente 

nos desenhos feitos por mogas. 

Tudo isso nos alerta para a complexidade dos tragos e 

atitudes coexistentes no mesmo individuo e para a dificuldade 

de sua projegao simples e direta nos desenhos. Agressividade, 

rebeldia, negativismo e oposigao ao lado de dependencia afe- 

tiva; grande entusiasmo e idealismo ao lado de grande ceticis- 

mo, atitudes radicais, intransigentes e contraditorias — eis o 

adolescente, isto e, aquele que ainda nao atingiu a moderagao, 

prudencia e equilibrio da idade adulta. 

Aquele que esta ainda com problemas de controle da vida 

emotiva e instintiva, pois a emotividade elevada e instavel co- 

loca em foco a necessidade de controlar os impulses e de agir 

mais racionalmente em face das situagoes. Essa enfase no con- 

trole racional, expressa no desenho da figura humana pelo 

tamanho grande da cabega, pescogo comprido e presenga de li- 

nha a separar a cabega do pescogo, nos desenhos estudados se 

denuncia seguramente. O controle obsessivo-compulsivo da 

agressivididade que, nos desenhos e manifestado pela enfase nos 

detalhes da roupa, do sapato, das unhas da mao e ate das do 

pe, parece ser algo presente em nossos adolescentes, pois dos 
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tres indicios, apenas o ultimo e raro nos desenhos estudados. 

Podemos falar de um aumento da obsessividade na adolescen- 

cia, como conseqiiencia da imperiosidade dos impulses e afe- 

tos desatados pela evolugao afetivo-sexual. 

Da analise feita, podemos concluir que a inseguranga; os 

sentimentos de inadequagao e inferioridade; a problematica 

sexual com seus aspectos de preocupagao sexual, narcisismo 

e exibicionismo, sadismo e oralidade, atividades auto-eroticas 

e sentimento de culpa; as dificuldades de contato, a agressi- 

vidade, oposigao e dependencia; a necessidade de controle dos 

impulses e da emotividade, sao evidenciados nos desenhos em 

estudo. 

De maneira geral encontramos no grupo estudado, expres- 

sas nos desenhos da figura humana, as principais caracteris- 

ticas apontadas pelos especialistas em Psicologia da Adoles- 

cencia. 

Podemos, portanto, concluir que, com pequenas excegoes 

— analisadas no texto precedente — comprovaram-se como ex- 

pressivos os sinais considerados evidenciadores de aspectos da 

personalidade. 

Com base nas ideias apresentadas de inicio, concluimos 

pela adequagao, em geral, das interpretagoes propostas pelos au- 

tores especializados, para os itens do desenho da figura humana. 

Ill — Diferengas entre os grupos de idade 

Como um dos objetivos especificos para a presente pesqui- 

sa, foi estabelecido o do estudo das diferengas de realizagao 

em fungao da idade. 

Pareceu-nos importante considerar a influencia que a pas- 

sagem dos anos teria sobre a realizagao grafica e nos deparamos 

com o problema da abordagem a adotar: se examinar as va- 

riagoes dos desenhos, ano a ano, ou considera-las apenas em 

termos de dois grupos de idade. 

Ao iniciar o trabalho, procedemos a tabulagao dos dados 

dos desenhos idade por idade, em parte por se tratar de aspectos 

gerais presumivelmente mais simples que os especiais e, em 
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parte, por ser um imcio, que poderia nos sugerir qual o melhor 

processo a seguir. E de fato isto se deu: a medida que as tabe- 

las e os quadros iam sendo organizados verificamos a pequena 

conveniencia, e inclusive a inconveniencia, da distribuigao dos 

dados em fungao de cada idade, alem do sexo do autor e do sexo 

da figura. A dispersao a que se chegava, principalmente na 

analise dos aspectos mais especificos do desenho, em que ate 

10 altemativas do mesmo fato se apresentavam, nos levou a 

concluir que um agrupamento em dois blocos de idade seria 

mais fecundo. 

Assim convencionamos separar os desenhos, quanto a ida- 

de, em dois grupos; o de 12-14 anos e o de 15-18 anos. Tal se- 

paragao foi determinada por dois motives: um de ordem teori- 

ca, pois os tres anos que compoem o primeiro grupo etario 

abrangeriam a adolescencia inicial, mais exatamente, e os qua- 

tro ultimos a adolescencia media; outro de ordem pratica: pro- 

curamos organizar grupos aproximadamente iguais quanto ao 

numero de sujeitos, em face da concentragao destes nas pri- 

meiras idades, decorrente de circunstancias eventuais da cole- 

ta dos dados. 

Devemos, porem, insistir no aspecto convencional desta 

separagao, adotada para maior sistematizagao do trabalho. Nao 

pretendemos situar dentro da adolescencia dois grupos distin- 

tos; sabemos que o fator cronologico, principalmente a partir 

desse pen'odo da vida, nao funciona eficazmente para a delimita- 

gao de momentos tipicos e que deve ser usado mais como ponto 

de referencia. Com Gesell (1958) aprendemos que o tempo 

cronologico nao coincide com o tempo evolutivo. Alem do 

mais, nao ha acordo entre os especialistas com referencia as 

subdivisoes dessa fase: para Hurlock (1955, pag. 4) seriam: 

pre-adolescencia de 10 a 12 anos; adolescencia inicial de 13 a 

16 anos; adolescencia final de 17 a 21 anos; para Cole (1945, 

pag. 6); pre-adolescencia de 10 a 12 anos; adolescencia inicial 

de 13 a 15 anos; adolescencia media de 16 a 18 anos e adoles- 

cencia final de 19 a 21 anos; para Biihler, Ch. (1947, pag. 36): 

pre-puberdade de 10 a 12 anos, puberdade e adolescencia de 12 

ou 13 a 18, 20, 21 ou 22 anos. 
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Outro reparo devemos fazer antes de passar a analise das 

diferen^as apontadas pelas tabelas: e o de que os dados a serem 

considerados sao sempre de urn grupo em relagao ao outro, e 

nao indicativos da importancia do fato dentro do mesmo grupo. 

Assim, se falarmos de "cabelos abundantes e penteados" nas 

figuras desenhadas pelo grupo de 15-18 anos, isso nao significa 

que esse aspecto seja o mais expressivo da realizagao basica 

desse grupo, mas que em relagao ao grupo de 12-14 anos, com o 

qual esta sendo comparado, o grupo de 15-18 anos oferece 

maior porcentagem de figuras com cabelos abundantes e pen- 

teados . 

As diferengas encontradas foram sempre testadas estatis- 

ticamente e so foram consideradas para esta analise aquelas 

significantes ao m'vel de 5% pelo menos. 

Dada a grande variabilidade dos elementos analisados, 

pois se trata de trinta (30) categorias em que muitas vezes 

apenas uma apresenta dez ou mais variagoes, dando um total 

de 279 itens, afigurou-se-nos muito dificil, senao impossivel 

neste tipo de trabalho, a consideragao da magnitude das di- 

ferengas encontradas. Sen'amos levados a estabelecer tabelas 

de atribuigao de importancia, segundo a magnitude da dife- 

renga, mas tambem em fungao da distribuigao do fenomeno. 

Isso resultaria em algo muito complexo, que pode facilmente 

ser substituido por uma consulta direta as tabelas apresenta- 

das no Cap. B, da Segunda Parte deste trabalho. 

Assim, na caracterizagao que apresentamos a seguir, as 

diferengas sao apontadas sem mengao a magnitude das mes- 

mas, reservando-se ao interessado a possibilidade de consulta 

rapida e imediata as tabelas correspondentes, para uma veri- 

ficagao complementar. 

CARACTERISTICAS DOS DOIS GRUPOS DE IDADE 

1 — Tamanhos 1/3 e 1/4 da 1 — Tamanhos 1/16 e 1/32 

15-18 anos 12-14 anos 

folha — tamanhos me- 
dios portanto. 

da folha — tamanhos 
pequenos, portanto. 
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2 — Localizagao no centre 2 
e esquerda. 

3 — Figura toda de perfil e 3 
confusoes no perfil. 

4 — Figura de idade apro- 4 
ximada a do autor. 

5 — Tragado tremulo e ti- 5 
po avangos e recuos. 

6 — Articulagoes. 6 
7 — Cabega do tamanho de 7 

1/6 da figura. 
8 — Cabelos abundantes e 8 

penteados. 
9 — Rosto sombreado no 9 

contorno e linhas ex- 
tras no rosto. 

10 — Olhos de tamanho me- 10 
dio; pestanas e som- 
breamento no contor- 
no. 

11 — Nariz sombreado, tan- 11 
to no interior como no 
contorno. 

12 — Boca pequena e som- 12 
breada, principalmen- 
te no contorno, labios 
em "arco de Cupido" 
e labios em geral. 

13 — O r e 1 h a sombreada, 13 
principalmente no con- 
torno; brincos. 

14 — Pescogo de grossura 14 
media, com sobreamen- 
to no contorno princi- 
palmente; decote em 
V; porno de Adao na fi- 
gura masculina. 

Localizagao no qua- 
drante superior esquer- 
do e no superior direito. 
Figuras: com os pes de 
perfil e cabega e pes de 
perfil. 
Tragado continuo. 

Cabega de tamanho de 
1/4 e metade da figura. 
Cabelos escassos. 
Olhos pequenos. 

Dentes. 

Orelha pequena e omis- 
sao da orelha. 

Pescogo delgado. 

Tronco de formato qua- 
drangular, retangular e 
redondo; linhas angu- 
losas, distorgao da for- 
ma e cintura assinala- 
da. 
Bragos curtos e finos; 
estendidos para o am- 
biente e com pulseira. 

Maos grandes; dedos 
em menor numero que 
o normal, em forma de 
palitos e dedos saindo 
diretamente do brago 
(dedos sem mao) 
Pemas curtas e finas. 
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15 — Tronco de formato oval 15 — Sapato sem detalhes. 
e duplo trapezio, linhas 
arredondadas ; seios ; 
sombreamento do om- 
bro; borradura na cin- 
tura e nos seios. 

16 — Bragos grosses e de di- 16 — Traje comum incom- 
mensoes medias; som- pleto. 
breamento principal- 
mente no contorno; 
voltados para tras do 
corpo e um brago em 
figura de perfil. 

17 — M a o s de tamanho 

medio; sombreamento 
principal men te no con- 
torno; colocagao atras 
das costas, ausencia de 
maos em geral; dedos 
em maior numero que 
o normal. 

18 — Pernas de dimensoes 
medias; sombreamento, 
principalmente no con- 
torno. 

19 — Pes sombreados no con- 
torno; omissao dos pes; 
dedos no pe, em con- 
junto. 

20 — Traje comum comple- 
te, sombreamento no 
contorno da roupa; cal- 
gas com vinco e com 
vistas. 

Interessante sera compararmos os resultados acima expos- 

tos com os apresentados por outros autores. Entre estes, os 

de Machover poderao ser tornados como ponto de referencia; 

devemos, porem, advertir que nao se prestam a um confront© 

completo com os nossos, pois sao apresentados de forma dife- 

rente, atendendo a outros objetivos e tecnicas de abordagem. 

Alem do mais, nao trazem a indicagao explicita do significado 

dos termos usados na comparagao da realizagao de um grupo 
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com a de outro: nao podemos saber, da leitura do trabalho, se 

o "mais" resulta da analise das diferengas estatisticamente en- 

tre os dois grupos ou se exprime a posigao de maior importan- 

cia do fenomeno dentro do grupo considerado. 

Apesar dessas ressalvas, podemos ver em Machover (1961) 

que aos 15 anos, em relagao aos 13 anos, os rapazes apresentam 

nas figuras humanas: maior incidencia de tema e "background" 

(sombreamento em torno da figura, grades, cadeiras e ate 

mesmo trem); cabelos mais freqiientemente sombreados; rara 

omissao das feigoes faciais; olhos maiores e mais freqiientemen- 

te com pupilas; boca menos receptiva e mais ativa; com maior 

incidencia de labios; nariz mais forte, com maior interesse 

agressivo; maos e dedos mais trabalhados, com tratamento fun- 

cional maior e muitas vezes segurando alguma coisa; vestimen- 

ta mais elaborada e integrada no corpo, com aparecimento de 

trajes esportivos e roupas de trabalho com uso de gravata. 

Comenta Machover que esses aspectos evidenciadores do 

aumento do interesse pelo ambiente e pela atividade, vem a 

par do acrescimo da ansiedade, expressa em sombreamento 

mais ativo e postura mais precaria. Mas o indicio de preocupa- 

gao corporal e pobre ajustamento, isto e, a transparencia da 

roupa, diminui bastante, indicando mesmo a passagem do in- 

teresse pela organizagao somatica para o empenho na explora- 

gao ambiental. Aos 17 anos os desenhos dos rapazes, em rela- 

gao as idades anteriores, indicam que se esta processando uma 

integragao desses dois aspectos: concentragao no corpo (eu) 

e ajustamento ao ambiente: "background" mais trabalhado, 

com tratamento mais amadurecido e integrado; indicagoes da 

roupa mais definidas, seguras e integradas; detalhes mais pro- 

dutivos e numerosos. 

Considerando aqueles pontos em que a comparagao se faz 

possivel, podemos ver que apenas em alguns nossa pesquisa 

oferece concordancia: maior freqiiencia de labios, roupa mais 

elaborada (possivelmente, uma vez que a natureza dos dados, 

aqui, e diferente) e sombreamento em geral. Com referenda 

a este ultimo, fazendo excegao dos cabelos, nota-se pleno aeor- 
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do: o grupo de 15-18 anos apresenta mais sombreamento ou 

borradura que o de 12-14 anos. Se a interpretagao desse fato 

for: ansiedade, entao poderemos dizer com Machover que o 

grupo esta pagando esse prego pelo seu crescimento e desen- 

volvimento. 

fisse desenvolvimento pode ser visto nos desenhos do gru- 

po de 15-18 anos atraves de varios pontos: 

1) aumento da auto-afirmagao e da definigao do proprio 

papel social, simbolizadas pela localizagao do centro da 

pagina; 

2) diminuigao da introversao, do desejo de isolamento e 

fuga do ambiente, expresses pelo uso do quadrante su- 

perior esquerdo e da figura pequena; 

3) a identificagao se faz agora mais com figuras de idade 

aproximada e menos com pessoas mais velhas; 

4) a socializagao da sexualidade se denuncia mediante in- 

teresse maior pela aparencia, revelado nos cabelos pen- 

teados e abundantes, olhos com pestanas, boca mais 

de tamanho pequeno e bem cuidada, geralmente com 

labios e, em especial, labios em "arco de Cupido", brin- 

cos nas orelhas, calgas com detalhes e roupa mais com- 

pleta e cuidada, enquanto o porno de Adao, na figura 

masculina e os seios na feminina, um pouco mais fre- 

qiientes, sugerem maior necessidade de diferenciagao 

sexual nas figuras; 

5) a diminuigao do sentimento de inadequagao, inferiori- 

dade e incapacidade e conseqiiente inibigao, expressa 

no aumentar do tamanho da figura e nas dimensoes dos 

bragos e das pernas, agora medios em vez de curtos e 

finos; 

6) modificagoes na enfase da agressividade, aparentemen- 

te mais no sentido de auto-afirmagao e auto-diregao, 

pelo uso do centro da folha e menor porcentagem de 

dentes e de dedos em forma de palito. 

A expressao de inseguranga, porem, conforme ficou res- 

saltado em paginas anteriores, aumenta com a idade; e o in- 
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teresse no proprio eu parece converter-se em preocupagao so- 

matica, pois as articulagoes, embora raras no con junto dos de- 

senhos. apresentam-se com porcentagem estatisticamente mais 

altas no grupo 15-18 anos. E, como vimos atras, a ansiedade e 

maior neste grupo que esta enfrentando realmente os proble- 

mas e as dificuldades da luta por um lugar na coletividade 

adulta. 

IV — Diferengas nos desenhos feitos por rapazes e por mogas 

Um dos objetivos propostos para a presente pesquisa foi o 

estudo da realizagao grafica em fungao do sexo do autor. 

Embora os psicologos especializados, principalmente Go- 

odenough (1926) e Machover (1949) tenham se preocupado com 

as diferengas caracteristicas nos desenhos feitos por um e outro 

sexo, seus trabalhos nao fornecem dados direta e exclusimente 

referentes a adolescencia, nem trazem indicagoes explicitas 

sobre o criterio usado para a determinagao de tais caracteristi- 

cas. Como veremos mais adiante, quando da discussao dos re- 

sultados que encontramos neste particular, as comparagoes se 

dificultam, se nao chegam a serem prejudicadas completamente. 

Outros trabalhos serao tambem analisados aqui, para efei- 

to dessa comparagao; todavia podemos afirmar que, pela tecni- 

ca de abordagem e pelo grupo a que se aplica, a presente pes- 

quisa e original, especialmente em se considerando o meio 

brasileiro. 

Lembramos que, a exemplo do sucedido no sub-capitulo 

anterior, os dados a serem apresentados se referem a diferen- 

gas estatisticamente significantes, nao importando sua magni- 

tude, entre as realizagoes de rapazes e de mogas; nao expres- 

sam pois, a distribuigao da importancia dos fenomenos dentro 

de cada grupo. 

Para uma visao mais clara, esses dados aparecerao no qua- 

dro seguinte expresses em termos de caracteristicas masculi- 

nas e femininas. 
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Caracteristicas Masculinas 

1 — Figura masculina maior 
que a feminina. 

2 — Figuras de tamanho pe- 
queno. 

3 — Localizagao a esquerda 
da folha. 

4 — Figura em movimento. 
5 — Figura toda de perfil, 

e com cabega e pes de 
perfil. 

6 — Figura mais velha e es- 
tereotipo. 

7 — Linha grossa no traga- 
do da figura. 

8 — Articulagoes. 
9 — Cabega de 1/3 da figu- 

ra toda. 
10 — Cabelos desordenados e 

sombreados no interior. 
11 — Sombreamento no con- 

torno e linhas extras no 
rosto. 

12 — Sombreamento no in- 
terior do olho e omis- 
sao do olho. 

13 — Nariz grande e som- 
breamento no contor- 
no; de perfil em cabe- 
ga de perfil. 

14 — Boca para baixo, labios 
finos, dentes e boca de 
perfil. 

15 — O r e 1 h a detalhada e 
sombreamento no con- 
tomo. 

16 — Pescogo curto e gros- 
so; sombreamento, prin- 
cipalmente no contor- 
no; porno de Adao na fi- 
gura masculina. 

Caracteristicas Femininas 

1 — Figura masculina me- 
nor que a feminina. 

2 — Figuras de tamanho 
grande ou muito pe- 
queno. 

3 — Localizagao no qua- 
drante superior esquer- 
do. 

4 — Figura estatica. 
5 — Figuras: toda de fren- 

te e so cabega de perfil. 

6 — Figura de idade apro- 
ximada e mais jovem. 

7 — Linha fina e de gros- 
sura media. 

8 — Linha media na figura. 
9 — Cabega de 1/4 da figu- 

ra toda. 
10 — Cabelos penteados ou 

cuidados. 
11 — Olhos de tamanho gran- 

de. 

12 — Pupilas, pestanas e so- 
brancelhas. 

13 — Nariz pequeno, narinas 
e sombreamento no in- 
terior; de perfil em ca- 
bega de frente. 

14 — Labios grosses e em 
"arco de Cupido". 

15 — Distorgao na forma da 
orelha; brincos e omis- 
sao da orelha. 

16 — Pescogo comprido e del- 
gado, linha separando 
o pescogo da cabega. 
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Tronco de formato du- 
plo-trapezio; linhas an- 
gulosas; cintura dese- 
nhada, principalmente 
a assinalada por um 
trago apenas e a aper- 
tada como "cinturita". 
Bragos de comprimen- 
to medio e voltados pa- 
ra tras do corpo. 
Maos pequenas, coloca- 
das atras das costas e 
ausencia da mao em ge- 
ral; dedos pontudos ou 
como garras. 
Pemas de comprimento 
medio. 
Pes pequenos, pes de 
frente;omissao, sapatos 
sem detalhes. 

Roupa: traje comum 
completo; vestido com- 
prido e vestido decota- 
do (ambos na figura fe- 
minina); gravata e vis- 
tas nas calgas (na fi- 
gura masculina); bo- 
toes e adomos. 

Passando a discussao desses resultados, comparemo-los ini- 

cialmente com os apresentados por Goodenough (1926, pag. 

61). Verificamos certa concordancia nos seguintes aspectos: 

nos caracteristicos masculinos — a perspectiva e o movimento 

da figura e os detalhes do sapato; nos caracteristicos femininos 

— olhos com sobrancelha, pupila e pestana, cabelos bem pen- 

teados e cuidados, boca em "arco de Cupido", narinas e pes 

pequenos. Podemos ver, porem, que a diferente caracterizagao 

dos itens, nos dois trabalhos considerados, dificulta a compara- 

gao, quando nao a prejudica completamente. o que se da 

com os seguintes aspectos citados por Goodenough: calgas com 

17 — Tronco de formato oval 17 — 
e redondo; linhas arre- 
dondadas, distorgao da 
forma; ombros peque- 
nos, sombreamento do 
contorno de todo o tron- 
co e contorno duplo. 

18 — Bragos: um em figura 18 — 
de perfil e omissao. 

19 — Maos grandes, sombrea- 19 — 
mento no interior; de- 
dos encerrados por uma 
linha, dedos compridos 
e arredondados. 

20 — Pemas curtas e som- 20 — 
breamento no interior. 

21 — Pes grandes e de tama- 21 — 
nho medio; pes de per- 
fil, sombreamento no 
interior; sapatos com 
detalhes. 

22 — Roupa: traje comum in- 22 — 
completo, uniforme ou 
fantasia; meias; som- 
breamento no interior 
da roupa e omissao da 
mesma. 
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base em forma de sino, cabega maior que o tronco, compri- 

mento dos bragos nao maior que o da cabega, cabelos crespos 

ou encaracolados. Dos outros, nao encontram confirmagao em 

nossa pesquisa: caracten'sticos masculinos — acessorios como 

cigarro, cachimbo, guarda-chuva, etc., bragos longos, calgas 

transparentes e gravata; caracteristicos femininos — indicagao 

das magas do rosto. Os tres primeiros (acessorios, bragos lon- 

gos e calgas transparentes) nao se denunciaram em nossa pes- 

quisa, estatisticamente diferentes nos desenhos dos rapazes e 

das mogas; o quarto (gravata) apareceu mais nos desenhos das 

mogas e o quinto (magas do rosto), apesar de nao ter sido dire- 

tamente pesquisado por nos, encontra correspondencia nas li- 

nhas extras do rosto, que aparecem entao como caracteristica 

masculina. 

Convem lembrar que esse estudo de Goodenough se repor- 

ta a desenhos de criangas de 4 a 10 anos, obtidos com tecnica 

diferente da usada por nos. A comparagao deve ser tomada 

com essa ressalva, mas nao pode ser omitida, uma vez que o 

trabalho de Goodenough e pioneiro e pega classica no genero. 

Alem do mais, poucos sao os outros estudos acessiveis. O 

de Machover (1960), por exemplo, muito interesasnte e com- 

plete, pouco se presta a este tipo de analise comparativa, por 

efeito da dificuldade criada pela diferenga de abordagem e 

apresentagao dos dados, alem de se referir tambem ao periodo 

infantil. E verdade que os dados referentes aos 12 anos podem 

ser comparados com os desta pesquisa, mas nao rigorosamente, 

pois as diferengas aqui analisadas dizem respeito ao grupo de 

12-18 anos em con junto, sem discriminagao de idade e o estudo 

de Machover focaliza mais a evolugao dos aspectos graficos em 

fungao da idade, que propriamente as diferengas de realizagao 

entre os sexos. A comparagao dos dados de Machover relatives 

aos 12 anos, com os nossos, ficaria falseada e sem sentido, uma 

vez que a autora, ao caracterizar a realizagao do menino de 12 

anos e depois a da menina de igual idade, faz sempre referencia 

as idades anteriores, isto e, as diferengas sao analisadas nao de 

um sexo para outro, como em nossa pesquisa neste particular, 

mas de uma idade para outra dentro do mesmo sexo. 
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O estudo de Moya (1958, pags. 111-113), realizado com 

adultos, combinando dados de Goodenough e de Machover, 

permite-nos alguma compara^ao; mas tambem ai o esquema de 

trabalho, bem diferente do nosso, nao possibilita analises mais 

completas. Podemos apenas verificar que entre as caracteris- 

ticas masculinas, segundo Goodenough: cabega e pes de perfil, 

"figura que caminha ou corre", saltos no sapato, coincidem com 

os nossos, como ja foi visto. Dos acrescentados pelo autor, na 

base da tecnica de Machover, apenas a "figura em seu unifor- 

me" pode ser considerado em concordancia com os nossos da- 

dos, pois "maos escondidas" para nos seria mais caracterfstico 

feminino, e "desenho dos orgaos genitais", em nossa pesquisa 

nao apresenta diferenga entre os desenhos feitos por rapazes e 

por mogas. 

Pesquisas como a de Zausmer (1954) — feita em Sao Paulo, 

com criangas de 4 a 7 anos, e de Bardet e outros (1960) — em 

Dacar e Khombole, com criangas de 7 a 14 anos, oferecem al- 

guns dados de comparagao para o sexo feminino, que se de- 

nuncia mais fertil em caracteristicas graficas. Lembramos, po- 

rem, que a ressalva feita a comparagao com os dados originais 

de Goodenough cabe tambem aqui. 

Homowski (1961), trabalhando com a prova de Goodenough 

aplicada no inicio da adolescencia, conclue que o sexo feminino 

faz desenhos ligeiramente melhores que os do sexo masculino 

e que as diferengas mais marcantes entre os sexos sao de na- 

tureza mais qualitativa que quantitativa. Como outros dados 

nao sao apresentados no rapido resume, uma comparagao que 

se anunciava promissora fica apenas em proposito. 

Mas e o livro basico de Machover (1949) que nos oferece 

melhores perspectivas de comparagao. Encontramos ai, como 

caracteristicos do desenho feito por mogas: 1) figura de frente; 

2) cabega maior; 3) olhos maiores e mais trabalhados; 4) tron- 

co de linhas arredondadas; 5) bragos mais curtos; 6) pemas 

mais curtas; 7) pes menores; 8) detalhes nos sapatos. E como 

caracteristicas masculinas: 1) agao mais freqiiente; 2) figura 

toda de perfil ou cabega de perfil em corpo de frente; 3) tron- 

co de linhas angulosas; 4) maos em geral maiores; 5) p^s com 
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mais slnal de conflito; 6) bolsos e botoes mais freqiientes; 7> 

em conjunto, mais sinais de problemas. 

Explica a autora essa diferenga de tratamento da figura 

humana pela exigencia de expectativa social, variavel para 

cada um dos sexos. Escreve, a pag. 43, que "enquanto as mogas 

somente tern que ser bonitas e decorativas para chamar a 

atengao em sociedade, os rapazes se sentem compelidos a al- 

cangar rapidamente o maior desenvolvimento fisico possivel, o 

maior poder sexual, a maior habilidade como atletas, a fim de 

destacar-se em seu ambiente"... "Mais se espera de um rapaz 

que de uma moga. A competigao, com os formidaveis atributos 

paternos pela frente, tende a levar os rapazes ao desconcerto e 

a ansiedade e ainda a busca de apoio materno, precipitando 

problemas que, em geral, nao atingem as mogas nessa idade". 

E em outro trabalho, corroborando este ponto de vista, Ma- 

chover (1960) fala da dificuldade de identificagao do menino 

americano com os padroes masculinos, dificuldade que se re- 

flete no desenho da figura humana. Escreve entao: "Embora 

disponha de similar equipamento intelectual, a menina e, de 

longe, melhor ajustada que o menino... A predominancia da 

autoridade feminina e de modelos de "ego feminino" no am- 

biente imediato, oferece a menina um modelo funcional e for- 

te, reforgado e consistente apoio para seu papel sexual. Apren- 

dizagem, socializagao e desenvolvimento e assim um processo 

natural, facil e compensador. O menino, ao contrario, e con- 

fundido por inconsistentes solicitagoes a ser asperamente mas- 

culino, independente e agressivo por um lado, e passivo e obe- 

diente as mulheres, por outro. Nao tendo modelos ativos e fun- 

cionais de forga masculina adulta em sua experiencia diaria, 

os meninos buscam na fantasia estereotipos substitutivos co- 

mo "cow-boys", pilotos e mesmo um super-homem". 

E verdade que na sociedade brasileira a situagao nao se 

coloca de forma tao definida e poden'amos argumentar que os 

modelos de identificagao, para o sexo feminino, nao sao assim 

tao consistentes; o fato e que os estereotipos sao um pouco mais 

freqiientes entre os rapazes de nossa pesquisa. 
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Convem lembrar, porem, que ocorreram em porcentagem 

multo pequena, e tambem que as observagoes de Machover se 

referem mais a idade escolar primaria, pois por ocasiao da 

puberdade poderia se dar uma reversao dos padroes menino- 

menina. Nao temos elementos, no momento para verificar es- 

sa afirmagao, neste aspecto especifico. 

Em relagao aos demais caracterfsticos apontados por Ma- 

chover, podemos verificar certa concordancia com os nossos 

dados. A discordancia aparece em cinco dos tragos femininos: 

cabega maior, detalhes do sapato, figura arredondada e pemas 

mais curtas (justamente, caracten'sticos masculinos, para nos) 

e bragos mais curtos, que nao constituem fato significativo em 

nossa pesquisa; e em quatro dos masculinos: figura mais an- 

gulosa, botoes, cabega de perfil em corpo de frente (todos mais 

caracten'sticos do desenho feminino, em nossa pesquisa) e 

bolsos, em que nao encontramos diferenga estatisticamente 

significante entre rapazes e mogas. O detalhe referente ao 

formato do tronco, frontalmente oposto nos dados aqui analisa- 

dos, inicialmente pode ser explicado pelo fato de predominar 

entre os desenhos feitos por mogas o esquema da representagao 

do corpo pelo duplo-trapezio, enquanto nos dos rapazes e o 

formato oval que leva a dianteira. Esta explicagao, porem, pos- 

sivelmente nao seja mais que uma tentativa de adiar a com- 

preensao do fato, pois poder-se-a perguntar: por que usam es- 

tas mogas o esquema do duplo-trapezio anguloso e nao o for- 

mato oval e outras formas arredondadas? 

Como pudemos ver, apesar da precariedade da compara- 

gao ressaltada no im'cio desta analise, os dados encontrados por 

nos como caracten'sticos masculinos e femininos na realizagao 

grafica de adolescentes, em especial da figura humana, se apro- 

ximam de certa forma dos apontados por Machover, princi- 

palmente em relagao ao sexo masculino. 

O rapaz brasileiro apresenta apreciavel numero de tra- 

gos considerados tipicos da realizagao masculina norte-ame- 

ricana, enquanto a mogas se destacam por maior discordancia. 

Influencias culturais estarao agindo de maneira a podermos 

concluir que realmente nao se verifica entre nos a situagao 
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descrita por Machover de maior facilidade de identificagao do 

^elemento feminino com modelos consistentes e seguros no am- 

biente familiar? Parece-nos que essas influencias nao podem 

.ser negligenciadas e que, de qualquer forma, a caracterizagao 

do masculino e do feminino atraves do desenho da figura hu- 

mana necessariamente deve ser feita em termos socio-econo- 

mico-educacionais proprios do grupo estudado. 

Da caracterizagao resultante de nossa pesquisa poder-se-a 

partir para o estabelecimento de uma escala de sinais denuncia- 

dores da maior masculinidade ou feminilidade por parte dos 

autores dos desenhos. Faz-se mister, porem, completar estes 

■estudos com outro tipo de pesquisa, de orientagao clinica e 

em pequenos grupos, para focalizar tambem o complexo pro- 

blema da inversao sexual e orientagao homossexual. Nosso tra- 

balho, neste particular, fornece dados introdutorios, mas im- 

prescindiveis para o inicio de pesquisa nesse campo. 

Y — Diferengas no desenho das figuras masculinas e femininas 

O ultimo objetivo especifico proposto para nossa pesquisa 

foi o do estudo da diferenciagao sexual das figuras humanas 

desenhadas. 

Uma vez que a tecnica da prova solicita o desenho de uma 

figura humana de cada sexo, possibilita-se uma serie de dados 

interessantes como resultado do tratamento diferencial dado 

as figuras. 

Podem estar nitidamente diferenciadas em fungao do sexo 

que representam, ou apenas apresentar os indicios mais evi- 

dentes e secundarios de caracterizagao sexual, como pegas ba- 

sicas do vestuario, tratamento dos cabelos, etc. 

Em muitos dos caracten'sticos de diferenciagao a influen- 

cia dos padroes culturais se faz sentir de forma decisiva e nao 

podemos esquecer que estamos tratando de adolescentes bra- 

sileiros, sob agao de fatores culturais proprios. 

Temos conhecimento de alguns estudos sobre a diferencia- 

gao sexual no desenho da figura humana, desenvolvidos nos 
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E.E.U.U., ou na Franga, mas, como se vera mais adiante, nem 

todos eles se referem a realizagao de adolescentes e, alem do 

mais, apresentam tecnicas de abordagem bem diferentes da 

nossa. 

Lembramos que nossa analise foi feita tomando o conj un- 

to das figuras masculinas e femininas e nao um par de figu- 

ras de cada vez; e que as conclusoes a que chegamos resultam 

da consideragao das diferengas estatisticamente significantes 

— ao m'vel de 5%, pelo menos — entre os desenhos das figuras 

dos dois sexos. Como foi explicado nos sub-capftulos anterio- 

res, a magnitude das mesmas diferengas nao foi levada em 

conta e a caracterizagao a ser apresentada exprime o que a fi- 

gura masculina apresenta com maior freqiiencia em rela- 

gao a feminina e vice-versa, nao podendo ser tomada como 

expressao da importancia dos fatos dentro de cada grupo con- 

siderado. 

Figura Masculina Figura Feminina 

1 — Menor que a feminina. 1 — Maior que a masculina. 

2 — Localizagao na parte in- 2 — Tamanho: metade e 1/6 
ferior da folha. da folha, portanto gran- 

de e medio. 

3 — Em movimento. 

4 — Estereotipo. 4 — Figura mais velha que 
o sujeito. 

3 — Estatica. 

5 — Linha media. 5 — Cabelos compridos, 
abundantes, penteados 
ou bem cuidados, ao 
mesmo tempo que des- 
tacados da cabega, de- 
sordenados e borrados 
em seu interior e no 
conjunto. Em suma, 
maior atengao voltada 
ao cabelo. 

6 — Cabega de tamanho 
grande, isto e, 1/3 e me- 
tade da figura. 

6 — Nariz borrado ou som- 
breado no interior. 
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7 — Cabelos de comprimen- 7 
to medio ou comum, 
curtos e escassos, bor- 
rados no contomo e 
omitidos. 

8 — Barba e bigode. 8 

9 — Nariz sombreado no 9 
contorno e omitido. 

10 — Orelhas de tamanho me- 10 
dio, detalhadas e borra- 
das, principalmente no 
contomo. 

11 — Linha separando o pes- 11 
cogo da cabega, pomo 
de Adao. 

12 — Tronco de formato oval 12 
e quadrangular, ombros 
grandes, genitals assi- 
nalados, contorno do to- 
rax sombreado ou bor- 
rado e pelos no peito. 

13 — Maos grandes e colo- 13 
cadas nos bolsos. 

14 — Pernas de dimensoes 14 
medias. 

15 — Pes: dedos em figura 15 
nua e com traje espor- 
te. 

Labios em "arco de 
"Cupido". 

Omissao da orelha, ore- 
lhas pequenas e com 
brincos. 

Colar no pescogo. 

Tronco em forma de 
duplo-trapezio, cadei- 
ras grandes, cintura as- 
sinalada, principalmen- 
te a apertada, seios, bor- 
radura no contorno das 
cadeiras. 

Bragos voltados para 
tras do corpo. 

Maos atras das costas. 

Pernas finas e borra- 
das, principalmente no 
contomo. 

Pes pequenos, dedos em 
figura vestida com tra- 
je comum, mas sem sa- 
patos. 

Roupa: traje comum 
complete, adornos, ves- 
tido decotado e de noi- 
te, sombreamento no 
interior da roupa, em 
con junto e principal- 
mente na saia e na rou- 
pa toda. 
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16 — Roupa: traje comum in- 
complete), unifonne ou 
fantasia, bolsos e bo- 
toes, chapeu, gravata e 
vistas nas calgas, som- 
breamento ou borradu- 
ra da calga e omissao 
da roupa. 

Podemos ver da caracterizagao acima apresentada que, 

com excegao do tamanho, as figuras masculina e feminina re- 

velaram os atributos proprios do sexo que representam. 

Assim, na figura feminina vemos atributos considerados 

femininos: cabelos compridos, abundantes, penteados ou entao 

destacados da cabega, denunciando a maior atengao de que 

sao alvo; omissao da orelha, por causa do penteado, ou entao 

orelhas pequenas e, as vezes com brincos; labios em "arco de 

Cupido"; tronco em forma de duplo-trapezio, muitas vezes com 

linhas arredondadas; cadeiras grandes e de contorno sombrea- 

do; cintura assinalada e, em especial, cintura bem apertada; 

seios; pes pequenos; adornos, colar no pescogo; vestido decota- 

do e de noite, as vezes. As pernas e que parecem escapar a es- 

se con junto, pois sao mais caracterfsticas as finas, quando se- 

ria de se esperar as de grossura media e, mesmo, as mais gros- 

sas. Interessante e notar que outros aspectos completam esse 

quadro e parecem refletir a atitude e os problemas, possivel- 

mente inconscientes, dos adolescentes estudados, em relagao a 

figura feminina: bragos voltados para tras do corpo, menor in- 

cidencia de omissao da roupa, apresentagao mais freqiiente de 

traje completo, menor porcentagem de movimentagao na fi- 

gura que, em geral, e mais velha que o autor e maior que a mas- 

culina. 

A representagao do sexo masculino de igual forma apre- 

senta alguns detalhes que exprimem o estereotipo das diferen- 

ciagoes sexuais: cabelos de comprimento comum ao homem ou 

entao mais curtos, escassos e algumas vezes omitidos; barba, 

bigode e porno de Adao, as vezes; formato do tronco oval ou 

quadrangular, ombros grandes, pelos no peito; maos grandes; 

bolsos e botoes na roupa, chapeu, gravata, vista nas calgas, e, 
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as vezes, ate vinco. Outros aspectos expressam a atitude e os 

problemas, nem sempre conscientes, do adolescente de ambos 

os sexos, em relagao a figura masculina: cabega grande, con- 

tomo do torax sombreado, genitals assinalados, maos nos bol- 

sos, linha separando o pescogo da cabega, traje comum incom- 

plete e uniforme ou fantasia, maior incidencia de omissao da 

roupa, linha media na figura, que, em geral, e menor que a 

feminina, porem mais dinamica. 

Procurando na literatura psicologica especializada analises 

semelhantes, deparamo-nos com varios problemas. 

A obra basica de Machover (1949), por exemplo, alem de 

alguns trechos esparsos, que podem ser utilizados para uma 

comparagao incipiente com nossos dados, pouco mais nos ofe- 

rece. Encontramos a pag. 184, entre os sinais do masculino: 

"forga nos ombros e porno de Adao"; as pags. 78-79: "Pemas 

mais sexuais e com mais sombreamento na figura feminina"; 

a pag. 49: "labios mais trabalhados e em "arco de Cupido", 

tambem na feminina"; e a pag. 72: "o pe se destaca mais na 

figura masculina que na feminina". 

Todavia, o capitulo que vai da pag. 107 a 109, denominado 

"Tratamento Diferencial das Figuras Masculina e Feminina", 

aparentemente adequado a uma comparagao com nosso estudo, 

na realidade nao se presta a isso. A autora discute ai as dife- 

rengas de tratamento que o mesmo sujeito da as figuras mas- 

culina e feminina do par, enquanto em nossa pesquisa, como 

ja foi assinalado, o tratamento dado ao material colhido foi 

completamente diferente. A analise de Machover, sem duvida 

de grande importancia quando se interpretam as produgoes de 

determinado sujeito, nao foi feita por nos, pois levaria ao aten- 

dimento de objetivos que nao nos haviamos proposto, dado o 

tipo de pesquisa definido no inicio deste trabalho. 

Em todo caso, das consideragoes tecidas por Machover 

nesse capitulo, podemos mencionar algumas que fundamen- 

tam afirmagoes por nos apresentadas acima, com referenda aos 

caracteristicos das figuras masculina e feminina: "as atitudes 

do sujeito para com os sexos sao consideradas o determinante 

basico no tratamento diferencial das duas figuras" (pag. 109), 
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e "freqiientemente os defeitos sao projetados na figura do sexo' 

oposto" (pag. 108). Outras, porem, nos levariam a um campa 

bem mais complexo em suas implicagoes. Por exemplo: "o ti- 

po particular de tratamento em relagao ao par de figuras de- 

senhadas por um sujeito pode estar associado com o grau de 

identificagao com o papel masculino e o feminine, que e ca- 

racterfstico do sujeito" (pag, 108), e "quanto maior a confusaa 

das caracteristicas sexuais nas figuras masculina e feminina 

de um par, mais se pode inferir do desajuste sexual do autor'* 

(pag. 108). 

fisse piano do ajustamento sexual de um individuo, enx 

termos do grau de identificagao com o masculino ou com o 

feminino, expresso pelo desenho da figura humana, alem do 

aspecto aqui apontado por Machover — o tratamento diferen- 

cial das figuras masculina e feminina — abrange o fato da fi- 

gura do proprio sexo ser feita em primeiro lugar ou nao, bem 

como o respeito as caracteristicas consideradas masculinas e 

femininas do desenho. Uma abordagem do problema atraves 

de cada um desses angulos isoladamente resultara deficiente e 

insatisfatoria. Para o estabelecimento de criterios de determi- 

nagao do grau de masculinidade-feminilidade e possivel homos- 

sexualismo ou outros problemas afetivo-sexuais, faz-se neces- 

sario um estudo de conjunto, em bases experimentais. Nao nos 

parece possivel, no tipo de pesquisa que empreendemos, chegar 

a completa-lo; entretanto, os dados aqui apresentados serao de 

proveito para o prosseguimento dos estudos nessa linha. 

Outros trabalhos sobre a diferenciagao sexual no desenho 

da figura humana, como o de Swensen (1955), tambem nao se 

prestam a uma comparagao completa com nossos dados. Feito 

com orientagao diferente, na base de analise das duas figuras 

de cada par, apresenta as mesmas limitagoes comentadas em re- 

lagao ao de Machover. 

Swensen chega a construir uma escala de nove pontos pa- 

ra graduar a diferenciagao sexual, escala que vai de pobre 

(niveis baixos) a excelente (limites superiores). Em outra 

pesquisa, Swensen e Newton (1955), aplicando essa escala de- 

diferenciagao sexual aos desenhos de criangas e adolescentes. 
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encontraram variagao em fungao da idade e do sexo dos su- 

jeitos. Assim: de 6 a 12 anos, as meninas tenderam a diferen- 

ciar os sexos significantemente melhor que os meninos, mas 

na idade de 13 anos a diferenciagao sexual dos meninos alcan- 

gou-as e, a partir dai, nao se notaram diferengas significantes. 

Murphy (1957, pag. 88), pesquisando esse fato com adultos 

de nivel educacional inferior ao dos sujeitos estudados por 

Swensen e colaborador, encontrou que "os sujeitos do sexo 

feminino diferenciaram a figura feminina da masculina mais 

adequadamente que os sujeitos masculinos, embora com pe- 

quena diferenga na maturidade grafica dos dois grupos". 

Cutter (1956), usando a escala de Swensen com psicopatas 

sexuais, concluiu ser ela uma medida de deficiencias psicolo- 

gicas gerais associadas ao grau de integragao da personalidade. 

Verificou que, em termos de grandes sindromes clinicas: pa- 

cientes com desvios sexuais explicitos, isto e, homossexuali- 

dade e exibicionismo, receberam as melhores classificagoes da 

escala, enquanto os portadores de serias desorganizagoes da 

personalidade, como os alcoolicos e os psicoticos em remissao 

colocaram-se nas piores e os neuroticos nas intermediarias. 

Esta conclusao, de que quanto mais claro ou evidente o desvio 

sexual tanto melhor a diferenciagao entre as figuras desenha- 

das, contraria a opiniao clinica prevalente e chama a atengao 

para a dificuldade do problema. 

A pesquisa de Sipprelle e Swensen (1956) tambem fala 

a favor dessa dificuldade, pois, estudando adolescentes em tra- 

tamento psicoterapico, nao encontraram relagao significativa 

entre os ajustamentos sexuais dos pacientes e as caracterfsti- 

cas sexuais de seus desenhos de figuras humanas. 

Haworth e Normington (1961) procuraram estabelecer uma 

escala de diferenciagao sexual nos desenhos de criangas, que 

parece possibilitar um indice de desenvolvimento psico-sexual; 

afirmam, porem, que maiores investigagoes sao necessarias pa- 

ra se determinar em que extensao a possibilidade de diferenciar 

entre os sexos das figuras desenhadas pode ser considerada uma 

medida de identificagao com o papel sexual. 
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Ademais, Sherman (1948, pags. 170-171) questiona o valor 

da escala de Swensen, concluindo de sua pesquisa que: "1) nao 

ha diferengas significantes nas notas em diferenciagao sexual 

obtidas por grupos de pacientes e nao pacientes em um hospital 

psiquiatrico; 2) ha uma relagao significantes entre os graus de 

diferenciagao sexual e as avaliagoes artisticas dos desenhos, o 

que sugere ser a escala mencionada mais uma medida da habi- 

lidade artistica do que de uma variavel basica da personalida- 

de". 

Vemos, pois, que este e um aspecto do problema a exigir 

tambem maiores pesquisas. Outro e o focalizado por Gunsburg 

(1952) que, em estudos com deficientes mentals, conclui, a pag. 

283: "E raro que o sexo feminino seja indicado, senao pelos 

cabelos longos, nos desenhos que obtiveram notas baixas. A 

maior parte dos desenhos feitos por deficientes de niveis baixos 

nao apresentam nenhuma diferenciagao entre os sexos. Uma 

qualidade de desenhos um pouco superior contem cabelos; mas 

se os tragos fisionomicos, o peito ou os orgaos sexuais sao indi- 

cados, constituem-se mais em sinal de duvida da simples fra- 

queza de espfrito. A indicagao dos orgaos sexuais, e em si mes- 

ma quase de natureza patognomica e sera discutida mais adian- 

te. Nos desenhos feitos por verdadeiros deficientes nao pato- 

logicos, raramente sao encontrados seios e mamilos, e nao mais 

que os indices de uma consciencia sexual, tais como indecisao 

diante das regioes sexuais, bloqueio ou outras perturbagoes". 

Da analise comparativa desses varies trabalhos resulta bem 

clara a necessidade de novas pesquisas, que, partindo do levan- 

tamento realizado por nos, se proponham abordar os diversos 

angulos do problema. 
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A — CONCLUS6ES 

Das consideragoes expendidas na primeira parte deste tra- 

balho, principalmente as que se referem ao desenho da figura 

humana como tecnica projetiva, da analise dos resultados da 

pesquisa e, alem do mais, da discussao e interpretagao desses 

mesmos resultados, podemos chegar a uma serle de conclusoes 

que, apesar de identificaveis no texto, devem ser aqui resumi- 

das. Sao as seguintes: 

I — O desenho da figura humana, na tecnica de Machover, 

mostra-se eficiente para estudo da personalidade de adolescen- 

tes brasileiros. A interpretagao na linha basica de Machover 

comprova-se funcional para o grupo estudado. 

II — E possivel estabelecer os tragos comuns e os nao 

comuns ou individuals nos desenhos da figura humana feitos 

por adolescentes, os primeiros expressando mais a realizagao 

basica do grupo de idade e os segundos as peculiaridades pro- 

prias do autor do desenho e nao as do grupo a que pertence. 

A caracterizagao dos sinais comuns e dos individuais constitue 

auxilio precioso para a interpretagao da prova: os ultimos ofe- 

recem maior valor para o diagnostico da personalidade, mas 

os primeiros tambem trazem sua contribuigao, com sentido di- 

verse, que se toma necessario precisar claramente. Enquanto 

dos primeiros a ausencia e que sera objeto de maior preocupa- 

gao, dos segundos a presenga deve ser considerada e bem ana- 

lisada. Uma relagao dos tragos comuns e dos individuais, en- 

contrados na realizagao propria de determinado grupo, e pois 

essencial para o bom uso da prova. No cap. C da Terceira Parte, 

as pags. 171 a 177 pode ser consultada a relagao a que chega- 

mos com a presente pesquisa. 

III — importante determinarem-se tambem as diferencas 

na realizagao do sexo masculino e do feminino, em face do de- 

senho da figura humana. O julgamento da "normalidade" de 
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uma realizagao, em fungao do sexo de seu autor, e necessario 

para a cgmpleta interpretagao da prova. Sera facil determinar 

ate que ponto um desenho de figura humana feito por um ra- 

paz apresenta os caracteristicos da realizagao basica de seu 

sexo, mediante consulta a relagao apresentada as pags. 192 a 

193 no Cap. C, da Terceira Parte deste trabalho. Pode-se par- 

tir dessa caracterizagao para o estabelecimento de uma escala 

de sinais de masculinidade-feminilidade no desenho da figura 

humana. 

IV — A diferenciagao sexual das figuras humanas desenha- 

das, ponto tambem crucial na utilizagao completa da prova, 

pode ser verificada atraves da lista comparativa dos aspectos 

diferenciais da figura masculina e feminina a que chegamos 

com nossa pesquisa, e que pode ser encontrada no cap. C, da 

Terceira Parte, as pags. 199 a 201. Na analise do DAP de um 

adolescente, a maneira como a figura masculina e a feminina 

sao tratadas fornece dados complementares sobre a identifi- 

cagao com um papel sexual e os problemas correlatos. fisse es- 

tudo ficara facilitado com a consulta a nossa lista, que se apre- 

senta como ponto de referencia para a diferenciagao sexual das 

figuras desenhadas por adolescentes. 

V — Dentro da adolescencia e conveniente separar os gru- 

pos: adolescencia inicial, media e final, pelos aspectos tipicos 

que apresentam. Em face das idades dos sujeitos estudados 

(de 11 a 18 anos) foi possivel estabelecer a realizagao tfpica no 

desenho da figura humana, para os dois primeiros grupos, ape- 

nas. A consulta a essa caracterizagao, que se pode ver no cap. 

C, da Terceira Parte deste trabalho, as pags. 187 e 188, permi- 

tira uma interpretagao mais ajustada a idade do autor do dese- 

nho. 

VI — £ possivel, partindo do conjunto de tragos comuns 

aos desenhos de figuras humanas feitos por adolescentes, che- 

gar-se a uma caracterizagao do grupo considerado. Os resulta- 

dos a que chegamos, expostos as pags. 164 e 167, no cap. C, 

da Terceira Parte, nos permitem usar uma t^cnica projetiva 

baseada em desenho para estudar o grupo como um todo. De 
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certa forma esses resultados constituem prova da eficiencia do 

DAP como tecnica de explora^ao psicologica. 

VII — A analise dos aspectos tfpicos do desenho da figura 

humana feito por adolescentes, quando considerada em relagao 

com os tragos basicos indicados pela Psicologia da Adolescen- 

cia, nos permite chegar a outro testenumho da eficacia da tec- 

nica de Machover. Se temos, por um lado os tragos tfpicos da 

realizagao de adolescentes e, por outro, conhecemos os aspec- 

tos caracterfsticos da personalidade e problematica da adoles- 

cencia como fase da vida, podemos verificar ate que ponto sao 

encontrados, entre os primeiros, aqueles que expressam justa- 

mente a existencia dos segundos. Como podemos ver as pags. 

177 a 184, do cap. C, da Terceira Parte deste trabalho, na rea- 

lizagao grafica do grupo considerado foi assinalada a presenga 

de grande numero de tragos, cujo significado psicologico coin- 

cide com a problematica, comportamento e personalidade dos 

adolescentes. 

VIII — Podemos concluir pelo valor positivo da interpre- 

tagao proposta por Machover e outros especialistas aos tragos 

do desenho da figura humana. Apesar de nao podermos deter- 

minar a validade do DAP, em sentido estritamente estatfstico, 

chegamos a resultados que falam a favor desse fato. Se por um 

lado, na base da realizagao grafica de um grupo de adolescentes, 

chegamos a uma descrigao psicologica que se aproxima daquela 

esperada para a fase evolutiva em questao, e se por outro lado, 

partindo da crftica a interpretagao, encontramos na mencionada 

produgao grafica os tragos indicatives ou expressivos da proble- 

matica do adolescente, podemos concluir que a interpretagao 

proposta funciona bem, e que a prova atinge aquilo que pre- 

tende. 

IX — Varias diferengas de realizagao entre nossos adoles- 

centes e aqueles estudados pelos autores especializados devem 

ser atrihuidas a influencia de padroes culturais. Como vimos 

na conclusao anterior, a tecnica de Machover funcionou eficien- 

temente para o grupo estudado. Entretanto, as diferengas de 

realizagao apontadas neste trabalho, mostram a necessidade do 
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estabelecimento de normas de interpretagao proprias ao ado- 

lescente brasileiro. Essa exigencia de aferi^ao, peculiar aos 

testes psicologicos, encontra seu primeiro elemento nos resulta- 

dos a que chegamos neste particular. 

X — Partindo da realizagao tipica evidenciada no desenho 

da figura humana, e possivel chegar-se a caracterizar psicolo- 

gicamente os piiberes e jovens na adolescencia media, fisses 

dois momentos diferentes na adolescencia se revelam nos de- 

senhos atraves de uma serie de caracteristicos que denotam o 

desenvolvimento psicologico do grupo da adolescencia media 

em relagao ao de puberes. As pags. 187 a 191, do cap. C, da 

Terceira Parte, alem de fornecerem os aspectos tipicos do de- 

senho dos dois grupos, permitem ver a caracterizagao psicolo- 

gica diferenciada dos dois grupos. 

XI — Com base em varias das conclusoes anteriores, pode- 

mos afirmar que os estudos de Psicologia da Adolescencia se 

beneficiarao do uso do DAP como tecnica exploratoria da per- 

sonalidade e da problematica pessoal. O desenho da figura hu- 

mana podera ser usado com proveito para o conhecimento de 

grupos determinados de adolescentes. 

XII — A constatagao de algumas divergencias entre os es- 

tudos de Machover e as pesquisas de outros autores especiali- 

zados nos leva a concluir pela necessaria atitude de cautela na 

interpretagao do desenho da figura humana. Essa atitude, alias, 

e a recomendada para todo aquele que trabalha com testes psi- 

cologicos, em especial com os de personalidade. Varias vezes, 

no decorrer do cap. B, da Segunda Parte, chamamos atengao 

para o significado possivelmente multiple, em todo caso nao 

umvoco, de um determinado trago constatado em um desenho 

da figura humana. 

XIII — Com referencia a interpretagao, tambem podemos 

dar enfase a uma das ideais centrais da tecnica: a de que um 

trago nao deve ser considerado isoladamente como indicador 

exclusivo de determinado fenomeno ou problema, mas anali- 

sado no context© do desenho de que faz parte, para adquirir o 

sentido mais adequado. 
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XIV — Com respeito a administragao da prova, podemos 

concluir que a tecnica de coleta recomendada por Machover 

funcionou bem com os nossos adolescentes. Nao apresentaram 

eles problemas para a execugao dos desenhos solicitados; as re- 

jeigoes e os desenhos inacabados foram raros. Nao houve neces- 

sidade de motivagao especialmente conduzida. A solicitagao 

do desenho de uma arvore anterior ao de uma figura humana, 

se nao nos permite concluir pela eficiencia de sua inclusao, pe- 

lo menos nos leva a inferir de certo efeito facilitador. O redu- 

zido numero de re jeigoes fala a favor do fato, embora a pes^ 

quisa nao tenha sido organizada para comprovagao desse as- 

pecto da aplicagao do DAP. 

XV — De igual maneira, a coleta dos desenhos em situagao 

individual, no prdprio domicilio do adolescente, levou a re- 

sultados satisfatorios. Nao podemos concluir comparativamen- 

te com outras situagoes, pois nossos objetivos nao se orientaram 

para esse aspecto; a administragao individual, porem, e a que 

se coaduna com o tipo da prova. 

XVI — Apesar de, em conseqiiencia dos objetivos propos- 

tos, a orientagao dada a esta pesquisa ser analftica, pois con- 

sidera individual men te os tragos do desenho da figura huma- 

na, procuramos sempre conservar em foco o sentido geral do 

conjunto desenhado. A interpretagao aqui estudada foi aquela 

considerada "molecular" por muitos autores americanos, por- 

que baseada nos itens ou detalhes do desenho. Entretanto, e 

a unica viavel para este tipo de trabalho e aquela que e comu- 

nicavel aos outros, pois a interpretagao "molar" do desenho da 

figura humana, assim como a dos desenhos em geral, se cons- 

titue em algo tao subjetivo que dificilmente podera ser trans- 

mi tida sob forma pedagogica. 

XVII — Varios dos problemas abordados quando da dis- 

cussao e interpretagao dos resultados da presente pesquisa nos 

levam a afirmar a necessidade do prosseguimento dos estudos 

para o aperfeigoamento da tecnica do DAP, e, em especial, de 

sua utilizagao com adolescentes brasileiros. Algumas das in- 

terpretagoes exigem melhor elaboragao, ■ outras comprovagao 
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experimental; ao mesmo tempo que se tornam necessarias pes- 

qulsas para o prosseguimento dos estudos destinados a elaborar 

criterios para identificagao do grau de masculinidade-feminili- 

dade atraves da figura humana. 
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C — SUMARIO 

O presente trabalho relata uma pesquisa feita sobre o de- 

senho da figura humana em adolescentes de ambos os sexos de 

idades entre 12 e 18 anos inclusive, e provenientes de quatro 

grandes centres urbanos do pais. 

O material de estudo foi colhido em cerca de quinhentos 

adolescentes, segundo a tecnica de Machover, que consiste em 

solicitar o desenho de uma pessoa e, a seguir, de outra do sexo 

oposto ao da primeira. Obteve-se assim um numero duplo de 

desenhos e a amostra com que se trabalhou contava com 475 

figuras masculinas e 475 femininas. Os sujeitos, aqui denomi- 

nados autores dos desenhos, foram caracterizados em fun^ao de 

idade, sexo, escolaridade, interesses profissionais e nivel socio- 

economico-cultural, este ultimo atraves da ocupa^ao dos pais. 

Procedeu-se a analise dos desenhos seguindo uma enume- 

ragao exaustiva dos itens da realizagao grafica e passou-se a 

elaboragao dos quadros e tabelas. 

A interpretagao e discussao dos resultados expresses nas 

tabelas permitiu chegar a uma critica dos significados psicolo- 

gicos propostos aos itens do desenho da figura humana; a uma 

caracterizagao psicologica do grupo de adolescentes estudados; 

ao estabelecimento dos tragos comuns e nao comuns a realiza- 

gao grafica do grupo; e finalmente a determinagao das diferen- 

gas caracteristicas em fungao dos sub-grupos de idade, em ter- 

mos de desenhos feitos por rapazes e por mogas e em relagao 

as figuras masculina e feminina tipicas. 

Como fecho da pesquisa, resultante da confluencia de va- 

rias das conclusoes parceladas, pode-se provar a eficiencia da 

tecnica de Machover, ao mesmo tempo que acentuar a neces- 

sidade de prosseguimento dos estudos para a determinagao de 

escalas de masculinidade-feminilidade atraves do desenho da 

figura humana. 
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A caracterizagao psicologica do grupo, possibilitada pelo 

uso das interpretagdes propostas pelos autores especializados 

aos itens do desenho, chama atengao para o beneficio do em- 

prego do DAP nas pesquisas de Psicologia da Adolescencia. 

O estabelecimento de tragos comuns e nao comuns a reali- 

zagao grafica dos adolescentes, bem como a determinagao das 

diferengas em fungao do sexo e da idade do autor e do sexo da 

figura, fornecem aos interessados valiosos auxilios para o bom 

uso da tecnica de Machover. 

Alem do relato da pesquisa, o presente trabalho contem, 

em sua parte introdutoria, estudos sobre o desenho, tal como e 

abordado em Psicologia, especialmente no piano da projegao da 

personalidade; e sobre o desenho da figura humana, com o 

problema correlato das pesquisas sobre o conceito de imagem 

corporal e suas implicagoes na personalidade. 

SUMMARY 

The present report is about research on the human figure 

drawings by male and female adolescents, whose age ranged 

from 12 to 18 inclusive, from four large urban center in Brazil. 

The date for this study were gathered from five hundred 

adolescents, using the Machover technique. This technique 

consists of asking the subject to draw a human figure and, 

immediately after, the subject is requested to draw another 

figure of the opposite sex. In this way, a pair of drawings was 

obtained from each subject providing a work sample of 475 

male figures and an equal number of female figures. The data 

were obtained on the subjects'age, sex, years of school atten- 

dance, professional interests and parental socio-economic and 

cultural level. 

The analysis of the drawings followed an exhaustive enu- 

meration of the items concerning the performance; the next 

step dealt with the elaboration of charts and tables. 

The interpretation and discussion of the results, as pre- 

sented in the tables, made possible a critical analysis of the 
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psychological meanings contained in the items of the human 

figure drawing. 

It also enabled a psychological characterization of the 

group of adolescents studied, as well as the stablishment of 

common and uncommon trait patterns in the graphic products. 

Finnally, it was possible to determine the characterist diffe- 

rences for the subgroups of age, in terms of the graphic pro- 

ducts of male and female adolescents and in relation to the 

typical masculine and feminine figures. 

The effectiveness of the Machover technique could be 

proved by the convergence of several partial conclusions. It 

was also clear the need to continue the present study in order 

to determine the masculinity and femininity scales derived 

from the human figure drawing. 

The psychological characterization of the group elicited 

by the interpretation of the items, as it is done by the specialized 

authors, emphasizes the benefit of the D.A.P. in research in' 

Adolescent Psychology. 

The stablishment of common and uncommom trait patterns 

in the graphic products of adolescents as well as the determi- 

nation of differences in relation to the subjects age and sex 

and the sex of the figure are helpful to those interested in the 

use of the Machover technique. 

In addition to the research findings, the present report 

contains in the Introdution a study on drawing as it is approa- 

ched in Psychology, especially in the field of personality 

projection. It is also included a discussion of the related pro- 

blem of research on the concept of body image and its impli- 

cations for personality. 

SOMMAIRE 

Ce travail rapporte une recherche concernant les dessins 

de la figure humaine recuellis parmi des adolescents des deux 

sexes, ages de 12 'a 18 ans inclus, et habitant quatre grands 

centres urbains du pays. 
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Le materiel d'etude a ete recolte parmi pres de cinq cents 

adolescents d'apres la technique Machover, oil I'examen d'un 

dessin est immediatement suivi de I'examen d'un autre dessin 

compose par un individu du sexe oppose. On a obtenu, par 

consequent, un nombre double de representations, la collection 

etudiee renfermant 475 figures males et 475 figures feminines. 

Les sujets, ici nombres auteurs des dessins, ont ete caracterises 

en fonction de leur age, leur sexe, leur formation ecoliere, 

leurs interets professionnels et, selon le metier de leurs pa- 

rents, leur degre socio-economique et culturel. 

Apres I'analyse des dessins oil Ton a suivi une fatiguante 

enumeration des items de la realisation graphique, on a passe 

a I'elaboration des tables et des tableaux. 

L'interpretation et la discussion des resultats exprimes 

dans les tables a proportionne une evaluation des significations 

psychologiques proposees aux items du dessin de la figure 

humaine; a une caracterisation psychologique du groupe des 

adolescents etudies; a I'etablissement des traits communs et 

pas communs a la realisation graphique du groupe; a la deter- 

mination, enfin, des differences caracteristiques en fonction 

des sub-groupes en age, dans des termes de dessins executes 

par des gargons et des filles et en rapport aux figures male et 

femmelle typiques. 

Comme clef de la recherche et resultant de la convergence 

de plusieurs des conclusions parcellees, on a pu demontrer, en 

meme temps, I'efficacite de la technique Machover et marquer 

le besoin d'une poursuite des etudes visant la determination 

des echelles de masculinite-feminilite a partir de la represen- 

tation de la figure humaine. 

La caracterisation psychologique du groupe, rendue possi- 

ble grace a Tempioi des interpretations que les auteurs specia- 

lises proposent pour les items du dessin, nous eveille sur le 

benefice de Temploi du DAP dans les recherches ay ant rapport 

a la Psychologie de TAdolescence. 

L'etablissement de traits communs et pas communs a la 

realisation graphique des adolescents, aussi bien la determina- 

tion des differences en fonction du sexe et de Tage de Tauteur 
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et du sexe de la figure offrent aux studieux des elements 

inestimables pour le bon emploi de la technique Machover. 

Outre le compte rendu de la recherche, ce travail contient, 

dans son introduction, des etudes sur le dessin tel comme il 

est envisage en Psychologie et specifiquement sur le plan de 

la projection de la personnalite; ^t sur le dessin de la figure 

humaine, renfermant le probleme correlatif des recherches sur 

le concepte de Timage corporelle et ses implications dans la 

personnalite. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende arbeit giebt eine nachforschung wieder 

ueber das zeichnen von menschlichen figuren ausgefuehrt von 

jungen maennern und maedchen im alter zwischen 12 und 18 

jahren, die aus vier verschiedenen grossen stadt-zentren des 

landes stammen. 

Das material fuer das studium wurde zusammengefasst 

von ca. 50.0 jungen menschen wobei die technik von Machover 

angewandt wurde. Diese besteht darin, zuerst eine menschliche 

figur zeichnen zu lassen und darauf eine zweite figur des ande- 

ren geschlechtes als die erste, ausfuehren zu lassen. Dadurch 

wurde eine doppelte zahl von zeichnungen erreicht und als 

ergebnis fuer die nachforschung waren 475 maennliche figuren 

und 475 weibliche zur verfuegung. Die ausfuehrenden jungen 

menschen, die wir hier autoren der zeichnungen nennen wollen, 

wurden in kategorien nach den verschiedenen altersstufen, 

sexo, schulbildung, berufliche interessen und ihrem sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen niveau nach eingeteilt. Das 

kulturelle niveau wurde festgelegt nach der beschaeftigung 

der el tern. 

Die analise der zeichnungen wurde vorgenommen durch 

erschoepfende bezeichnung durch nummem der verschiedenen 

einzelpunkte der grafischen verwirklichung und danach wur- 

den die einzelnen tabellen und statistischen angaben aufges- 

tellt. 
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Die folgemngen und diskussionen der ergebnisse, welche 

die tabellen anzeigten, erlaubte eine kritik der psychologischen 

bedeutungen zu den einzelnen punkten der zeichnungen der 

menschlichen figur; ferner konnte man jede gruppe von jungen 

menschen die studiert wurde, psychologisch charakterisieren: 

es konnten festgestellt werden in ein und derselben gruppe 

bestimmte linien als allgemein gueltig wie aber auch andere 

linien, die von allgemeinen abwichen bei der verwirklichung 

der zeichnungen; und schliesslich konnte man die unterschiede, 

welche charakteristisch waren, feststellen und die sich bezogen 

auf: unter-gruppen der verschiedenen jahresklassen, auf die 

ausfuehrungen der zeichnungen durch jungen oder durch 

maedchen und auch auf die typisch weiblichen oder maenn- 

lichen figuren. 

Als abschluss der nachforschungen, ergebniss der zusam- 

menfassung von verschiedenen einzel-resultaten, konnte die 

genauigkeit der Machover-Technik bewiesen werden. Gleich- 

zeitig muss die notwendigkeit betont werden, fortzufahren im 

studium zur festlegung der einordnungen von masculinidade- 

feminilidade durch das zeichnen der menschlichen figur. 

Die charakterisierung der psychologic einer gruppe, die 

ermoeglicht wird durch den gebrauch der folgerungen, welche 

von den autoren, spezialisiert in den einzelnen punkten der 

zeichnung, vorgeschlagen wird, macht aufmerksam auf den 

vorteil der anwendung des "DAP" bei den nachforschungen 

der psychologic junger menschen. 

Die festlegung allgemein gueltiger und nicht allgemein 

gueltiger linien bei der grafischen ausfuehrung durch junge 

menschen, ebense wie die feststellung der verschiedenheiten 

in bezug auf sexo und alter der autoren und dem sexo der 

gezeichneten figur, geben den interessierten wertvolle hilfsmit- 

tel fuer eine geneue anwendung der Machover-Technik. 

Ausser der wiedergabe der forschung, enthaelt die gegen- 

waertige arbeit, in ihrem einfuehrenden teil, studien ueber 

zeichnungen, wie sie in der psychologic erlaeutert werden, 

besonders in betrachtung als ausdruck der persoenlichkeit; 
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und ueber die zeichnung der menschlichen figur in zusammen- 

hang des problems der nachforschungen ueber den begriff der 

koerperlichen imagination und seinen einfluss auf die persoen- 

lichkeit. 

D — APfiNDICES 

I — Codificagao dos itens do desenho da figura humana 

000 — Recusa a desenhar 
00 — Desenho desintegrado 

0 — Figura de Preisler (desenho pedagogico) 
1 — Figura do proprio sexo em 1.° lugar 
2 — Figura do proprio sexo em 2.° lugar 
3 — Figura masculina e feminina de igual tamanho 
4 — Figura masculina maior que a feminina 
5 — figura masculina menor que a figura feminina 
6 — Figura completa 
7 — Figura incompleta ou abandonada 
8 — Posigao vertical da folha 
9 — Posigao diferente (horizontal) 

10 — Tamanho: folha toda ou quase 
11 — Metade da folha 
12 — 2/3 da folha 
13 — 1/3 da folha 
14 — 1/4 da folha 
15 — 1/6 da folha 
16 — 1/8 da folha 
17 — 1/16 da folha 
18 — 1/32 da folha 
19 — 1/64 da folha 
20 — Centre 
21 — Esquerda 
22 — Direita 
23 — Metade superior 
24 — Metade inferior 
25 — 1.° quadrante 
26 — 2.° quadrante 
27 — 3.° quadrante 
28 — 4.° quadrante 
29 — Diagonal 
30 — Em pe 
31 — Sentada 
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32 — Deitada ou ajoelhada 
33 — Estatica 
34 — Em movimento 
35 — Figura toda de perfil 
36 — Cabega de perfil, corpo de frente 
37 — Cabega e pes de perfil 
38 — Pes de perfil so 
39 — Confusao no perfil (erros serios) 
40 — Figura toda de frente 
41 — Figura toda de costas 
42 — Estereotipo 
43 — Mais jovem que o autor 
44 — De idade aproximada 
45 — Mais velha que o autor 
46 — Figura com titulo 
47 — Linha fina 
48 — Linha media 
49 — Linha grossa 
50 — Tragado tremulo 
51 — Tragado de avangos e recuos 
53 — Tragado continuo ou firme 
54 — Transparencias 
55 — Linha do solo 
56 — Apoio para a figura 
57 — Enquadrada (em janela, quadro, elevador, etc.) 
58 — Em cena (outros elementos da situagao) 
59 — Cabega: 1/8 da figura 
€0 — 1/7 da figura 
01 — 1/6 da figura 
62 — 1/5 da figura 
63 — 1/4 da figura 
64 — 1/3 da figura 
65 — Metade da figura 
66 — Omissao 
67 — Cabelos: compridos 
68 — Medios 
69 — Curtos 
70 — Destacados da cabega 
71 — Abundantes 
72 — Escassos 
73 — Penteados e cuidados 
74 — Desordenados 
75 — Sombreamento ou borradura 
76 — Contomo imprecise, borrado ou confuso 
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77 — Omissao 
78 — Rosto: pintado ou com linhas extras 
79 — Sombreamento ou borradura 
80 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
81 — Omissao dos detalhes faciais 
82 — Olhos: grandes 
83 — Medios 
84 — Pequenos 
85 — Um so olho em cabega de perfil 
86 — Um so olho em cabega de frente 
87 — Pupila 
88 — Pestanas 
89 — Sobrancelhas 
90 — Sombreamento ou borradura 
91 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
92 — Omissao 
93 — Nariz: grande ou comprido 
94 — Medio 
95 — Pequeno 
96 — De perfil em cabega de perfil 
97 — De perfil em cabega de frente 
98 — Narinas 
99 — Sombreamento ou borradura 

100 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
101 — Omissao 
102 — Boca: grande 
103 — Media 
104 — Pequena 
105 — Para cima, tipo palhago 
106 — Para baixo ou concava 
107 — De perfil 
108 — Cerrada 
109 — Lingua, palito, cigarro ou outro detalhe 
110 — Dentes 
111 — Labios finos 
112 — Labios grosses 
113 — Labios em arco de Cupido 
114 — Sombreamento ou borradura 
115 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
116 — No lugar do nariz 
117 — Omissao 
118 — Bigode 
119 — Barba 
120 — Orelhas: grandes 
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121 — Medias 
122 — Pequenas 
123 — Uma so orelha em cabega de perfil 
124 — Uma so orelha em cabega de frente 
125 — Orelhas bem detalhadas 
126 — Brincos 
127 — Forma estranha ou distorgao na forma 
128 — Sombreamento ou borradura 
129 — Contorno imprecise, borrado ou confuso 
130 — Omissao 
131 — Pescogo: alto ou comprido 
132 — Proporcionado na altura 
133 — Curto 
134 — Delgado ou fino 
135 — Proporcionado na largura ou grossura 
136 — Grosso 
137 — Colar ou outra joia 
138 — Linha cortando o pescogo 
139 — Porno de Adao (na figura masculina) 
140 — Decote em V 
411 — Distorgao na forma 
142 — Sombreamento ou borradura 
143 — Contorno imprecise, borrado ou confuso 
144 — Contorno duplo 
145 — Omissao 
146 — Tronco; completo 
147 — Da cintura para cima, so 
148 — Distorgao na forma ou forma estranha 
149 — Lacuna no tronco 
150 — Omissao 
151 — Quadrangular 
512 — Oval ou eliptico 
153 — Linhas arredondadas 
154 — Linhas angulosas 
155 — Ombros grandes musculosos 
156 — Ombros pequenos e mirrados 
157 — Ombros de contorno sombreado ou borrado 
158 — Seios de frente 
159 — Seios de perfil (em figura de perfil) 
160 — Acentuagao do mamilo 
161 — Seios sombreados ou borrados 
162 — Qrgaos genitais ou regiao genital assinalada 
163 — Qrgaos genitais sombreados ou borrados 
164 — Cadeiras e nadegas avantajadas 
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165 — Cadeiras de contomo sombreado ou borrado 
166 — Pelos no peito ou na regiao genital 
167 — Torax: sombreamento ou borradura 
168 — Contorno imprecise, borrado ou confuso 
169 — Contorno duplo 
170 — Linha da cintura como um trago 
171 — Linha da cintura reforgada, sombreada ou interrompida 
172 — Cinto comum 
173 — Cinto bem apertado como "cinturita" 
174 — Abdomen: sombreamento ou borradura 
175 — Contorno imprecise, borrado ou confuso de todo o tronco 
176 — Contorno duplo do tronco 
177 — Bragos: longos 
178 — Proporcionados no comprimento 
179 — Curtos 
180 — Finos ou delgados 
181 — Proporcionados na grossura 
182 — Grossos 
183 — Estendidos do corpo para o ambiente 
184 — Voltados para tras do corpo 
185 — Voltados para frente do corpo 
186 — Um para tras do corpo, outro para frente 
187 — Pendentes ao longo do corpo 
188 — Flexionadcs para cima 
189 — Um para cima, outro para baixo 
190 — Pulseira ou outro enfeite ou detalhe 
191 — Sombreamento ou borradura 
192 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
193 — Brago como uma linha 
194 — Um so brago em figura de perfil 
195 — Um so brago em figura de frente 
196 — Omissao dos dois bragos 
197 — Maos: grandes 
198 — Medias 
199 — Pequenas 
200 — Luvas 
201 — Punho cerrado ou mao sem dedo 
202 — Dedos sem mao 
203 — Encerrados por uma linha 
204 — Muito compridos 
205 — Como palitos 
206 — Como garras ou pontudos 
207 — "Em petala" 
208 — Com unhas 
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209 — Em maior numero 
210 — Em menor numero 
211 — Castragao de dedos (um ou mais) 
212 — Sombreamento ou borradura 
213 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
214 — Colocagao atras das costas 
215 — Colocagao nos bolsos 
216 — Colocagao atras de livros ou outros objetos 
217 — Omissao simples 
218 — Pernas: longas 
219 — Proporcianadas no comprimento 
220 — Curtas 
221 — Finas ou delgadas 
222 — Proporcianadas na grossura 
223 — Grossas 
224 — Sombreamento ou borradura 
225 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
226 — Pernas como uma linha 
227 — Uma so perna em figura de perfil 
228 — Uma so perna em figura de frente 
229 — Omissao das pernas 
230 — Pes: como uma linha apenas 
231 — Grandes 
232 — Medios 
233 — Pequenos 
234 — Sapatos com detalhes 
235 — Sapatos sem detalhes 
236 — Dedos presentes em figura nua 
237 — Dedos presentes em figura vestida: praia ou esporte 
238 — Dedos presentes em figura com traje comum mas sem sapatos 
239 — Dedos presentes em sand^ilia aberta 
240 — Dedos com unhas 
241 — Pes de perfil 
242 — Pes de frente 
243 — Pes de costas 
244 — Sombreamento ou borradura 
245 — Contorno impreciso, borrado ou confuso 
246 — Omissao dos pes 
247 — Articula^oes 
248 — Roupa ou acessorios: traje de noite 
249 — Traje de praia ou esporte 
250 — Traje comum incompleto 
251 — Traje comum complete 
252 — Vestido bem decotado 
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253 — Uniforme 
254 — Meia 
255 — Calga com vinco 
256 — Cal^a com vistas 
257 — Bolsos 
258 — Botoes 
259 — Gravata 
260 — Adornos: broches, flores, lengos, etc. 
261 — Chapeu 
262 — Objetos na mao: guarda-chuva, bengala, revolver, bolsas, pas 

ta, livros, etc. 
263 — Sombreamento ou borradura da roupa toda 
264 — Contorno imprecise, borrado ou confuso da roupa 
265 — Contorno duplo da roupa 
266 — Sombreamento ou borradura da blusa, camisa ou paleto 
267 — Sombreamento ou borradura da saia ou calga 
268 — Sombreamento ou borradura da barra da saia ou calga 
269 — Omissao da roupa 
270 — Linha media: com botoes, gravata ou linha mesmo 
271 — Pernas ocultas em traje de noite 
272 — Pernas ausentes ou incompletas por nao caber no papel 
273 — Dedos arredondados 
274 — Tamanho: 1/128 da folha 
275 — Tronco redondo 
276 — Tronco triangular ou em trapezio 
277 — Tronco em duplo-trapezio 
278 — Tronco retangular 
279 — Borradura de todo o tronco 





II — Categorias para a tabula^ao 





I — Ordem das figuras do par — itens 1 e 2. 

II — Tamanho relative das duas figuras do par — itens 

3,4 e5. 

III — Completamento das figuras — itens 6 e 7. 

IV — Posigao da folha — itens 8 e 9. 

V — Tamanho das figuras em relagao a folha — itens 

de 10 a 19 -h 274. 

VI — Localizagao na folha — itens de 20 a 29. 

VII — Postura das figuras — itens de 30 a 32. 

VIII — Movimento das figuras — itens de 33 a 34. 

IX — Perspectiva das figuras — itens de 35 a 41. 

X — Tema dos desenhos — itens de 42 a 46. 

XI — Espessura da linha e consistencia do tragado — 

itens 47 a 53. 

XII — Transparencias — item 54. 

XIII — Linha do solo e outros complementos — itens de 55 

a 58. 

XIV — Tamanho relative da cabega — itens de 59 a 66. 

XV — Cabelos — comprimento e detalhes — itens de 67 

a 77. 

XVI — Rosto — itens de 78 a 81. 

XVII — Olhos — tamanho e detalhes — itens de 82 a 92. 

XVIII — Nariz — tamanho e detalhes — itens de 93 a 101. 

XIX — Boca — tamanho, formato e detalhes — itens de 

102 a 117. 

XX — Bigode e barba — itens 118 e 119. 

XXI — Orelhas — tamanho e detalhes — itens de 120 a 

130. 

XXII — Pescogo — dimensoes e detalhes — itens de 131 a 

145. 
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XXIII — Tronco — conformagao e detalhes — itens de 146 

a 176 + de 275 a 279. 

XXIV — Bragos — numero, posigao e detalhes — itens de 

177 a 196. 

XXV — Maos e dedos — tamanho, posigao e detalhes — 

itens de 197 a 217. 

XXVI — Pernas — numero, dimensoes e detalhes — itens 

de 218 a 229 + 271 e 272. 

XXVII — Pes e dedos — tamanho, posigao e detalhes — 

itens de 230 a 246. 

XXVIII — Articulagdes — item 247. 

XXIX — Roupa e acessorios — itens de 248 a 269. 

XXX — Linha media da figura — item 270. 

Ill — Instrugoes para a aplicagao do "Teste da Arvore" 
e da "Figura Humana" 

Material necessario para cada adolescente: 

1) Lapis preto comum. (Johann Faber n.0 2). 

2) Borracha. 

3) Apontador ou "Gillette". 

4) 3 folhas de papel, tamanho offcio. 

5) Uma folha pequena para eventuais anotagoes. 

Instrugoes ao aplicador: 

1) Providencie lugar comodo para o adolescente sen tar e 

desenhar. file devera trabalhar sozinho, sem receber 

sugestoes ou comentarios de outras pessoas. Por isso 

nao deixe ninguem junto dele durante a execugao do 

desenho. 

2) Fornega ao adolescente uma folha de papel para o de- 

senho, colocando-a a frente dele, sobre a mesa, em po- 

sigao vertical ao eixo do corpo dele. Fomega-lhe lapis, 

borracha, apontador ou "gillette". 

3) De as seguintes instrugoes: 
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"Voce vai fazer o desenho de uma arvore frutifera. Po- 

de usar a borracha e apontar o lapis, se quiser e quan- 

do quiser. 

4) Deixe o adolescente trabalhar o tempo que desejar. A 

qualquer pergunta sobre detalhes do desenho, respon- 

da — "Como quiser" ou "A vorctade". 

5) Quando ele der por terminado o desenho, marque no 

verso da folha o nome do autor, o tempo gasto e qual- 

quer observagao que possa ter sido feita pelo adoles- 

cente sobre o desenho executado. 

6) Coloque outra folha, na mesma posigao da anterior, (is- 

to e, a frente do adolescente e em posigao vertical ao 

seu corpo) e diga: 

"Agora voce vai desenhar uma figura humana". 

Observa^ao Se notar que o examinando vai fazendo ti- 

po de desenho pedagogico, isto e, figurinha esquemati- 

ca, so de linhas, geometrica, avise que deve ser dese- 

nho comum, nao esquematizado. 

Se notar tendencia para desenho apenas do busto ou do 

rosto, observe que deve ser figura de corpo inteiro. 

Se nao couber na folha a figura toda, porque o rosto 

saiu grande, ja que o adolescente pensava que era so 

isto, avise para recomegar no verso da folha. 

7) As perguntas sobre detalhes: com roupa ou sem rou- 

pa; de frente ou de perfil, etc., responda sempre: "Co- 

mo quiser". 

8) Quando o adolescente der por terminado o desenho, nu- 

mere a figura, anotando I, e marque no verso da folha 

o nome do autor, o tempo gasto, e qualquer observa- 

gao do autor sobre o desenho feito. 

9) Apresente outra folha, colocando-a na mesma posigao 

das anteriores e solicite "Agora desenhe uma figura 

humana do outro sexo". (frisando) "um homem" (se 

o 1.° desenho foi de sexo feminino), "uma mulher" (no 

caso contrario). 
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10) Em caso de duvida quanto ao sexo da l.a figura hu- 

mana desenhada, antes de solicitar o outro desenho, 

pergunte com jeito: "Voce desenhou um homem ou 

uma mulher?" So depois pega o desenho da figura do 

outro sexo. Se for necessario, observe novamente a 

questao do corpo inteiro e do desenho esquematico (vi- 

de observagao do item 6). 

11) Quando o adolescente der por terminado o desenho, 

marque no verso da folha o nome do autor, o tempo 

gasto e qualquer comentario feito. 

12) Se o adolescente relutar para desenhar, alegando nao 

saber, nao ter jeito, etc., insista no fato que nao se esta 

buscando ver uma aptidao para o desenho que nem 

todos tern; que nos necessitamos do desenho para es- 

tudos teoricos, etc. Se a pessoa recusar-se terminante- 

mente, anotar a rejeigao na folha destinada ao dese- 

nho, ao lado do nome e dos comentarios feitos pelo 

adolescente. 
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IV — Crivo de avaliaQao para o tamanho do desenho 
em relagao a folha 

/ 
/ 

'/♦ 

iL 

///« 

tot 
ft* / 



— 280 — 

V — Crivo de avaliagao para a localizagao do desenho na folha 



VI — ILUSTRAgCES 

Apresentamos a seguir, alguns dos desenhos estudados pa- 

ra exemplificar certos aspectos da analiso feita. Assinalamos 

em cada figura apenas alguns aspectos caracteristicos para 

chamar a aten^ sobre determinados itens do desenho. Con- 

vem lembrar, porem, que todos os itens da codificagao apre- 

sentada no apendice I foram examinados em cada figura hu- 

mana desenhada. 
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Fig. 1 
Desenho de adolescente do sexo masculino de 14 anos de idade, felto em segundo 
lugar, com a seguintes caracterfsticas principals: figura em movlmento, tftda de 
perfil, em p€ ,enquadrada e com linha de solo assinalada, mats velha que o autor; 
cabelos com contdrno borrado ou confuso, boca com ISblos grosses, nariz pequeno, 
dedos compridos, objeto na m§o. 
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Fig. 2 

Sujeito do sexo masculino, de 18 anos. 
Figura feita em segundo lugar, est^tica, ajoelhada, com apoio e Integrada em uma 
cena. Linha media e tragado de avangos e recuos. 
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Fig. 3 

Sujeito de 15 anos, sexo masculino. 
Figura incompleta, estetica, localizada no 
4.° quadrante da folha. 
Linha grossa, tragado continuo ou firme. 
Cabelos abundantes, penteados e com som- 
breamento ou borradura. Olhos com pu- 
pila, pestanas e sombrancelhas Orelha 
grande e bem detalhada. Contorno bor- 
rado do pescogo e de toda a roupa. Li- 
nha m^dia com botoes. 

Fig. 4 

Sujeito 13 anos, sexo masculino. 
Figura desenhada em segundo lugar; es- 
tatica; confusao no perfil; transparencias 
da cintura) e articulagoes. Linha grossa 
(colar atraves do pescogo e cinto atraves 
e tragado continuo ou firme. Cabelos des- 
tacados da cabega e com sombreamento 
ou borradura. Sapatos com detalhes. Tra- 
je comum complete, enfeites na barra da 
saia. 

% 
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Fig. 5 
Estere6tlpo desenhado por adolescente de 15 anos e do 
sexo femlnlno. 
Figura t6da de frente, com cabelos comprldos, abun- 
dantes e penteados ou cuidados. Rosto e pescogo de 
contorno borrado. Colar, pulselra e adorno na cabega. 
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Fig. 6 

Sujeito de 14 anos, sexo feminino. 
Dedos da mao como palito; dedos sem a 
palma da mao. Distorgao na forma da ore- 
lha Ausencia do pescogo e do cabelo. 
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Fig. 7 
Sujeito de 13 anoSj sexo feminino. 
Figura desenhada em segundo lugar, com os p6s de 
perffl; labios em "arco de cupido"; dedos da mao pon- 
tudos ou como garras; traje comum complete, com 
abunddncla de detalhes. 
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Fig. 8 

Sujeito de 17 anos, sexo masculino. 
Transparencia (corpo visto atrav^s da roupa). 
Dedos da mao "em p^tala". 
Dedos do pe em figura vestida sem sapatos. 





VII — TABELAS 
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TABELA III 

DistribuiQao da amostra em fun^ao do sexo e do "status" da familia, 
atraves da ocupa^ao do pai 

Freqiiencia por sexo 
^Status" da familia 

M F T % 

I. Profissoes liberals e altos cargos admi- 
nistrativos   18 11 29 6,1 

2. Cargos de gerencia e diregao   20 17 37 7,7 

3. Altas posigoes de supervisao, inspegao e 
outras ocupagoes nao manuals  58 53 111 23.3 

4. Posigoes mais baixas de supervisao, ins- 
pegao e outras ocupagoes nao manuals . 45 56 101 21,2 

5. Ocupagoes manuais especializadas e 
cargos de rotina nao manuais  59 56 115 24,2 

6. Ocupagoes manuais semi-especializadas 
e nao especializadas  42 37 79 16,6 

7. Ausencia de informagao sobre a ocupa- 
gao do pai    0 3 3 0,6 

TOTAIS 242 233 475 100,0 

TABELA IV 

Distribui^ao dos sujeitos em fun^ao da escolaridade 

Curso e ano Freqiiencia N % 

Alfabetizagao Adultos 3 0,63 
Primario: 1.° ou 2.° Anos (Abandono) 15 3,15 
Primario: 3.° ano 19 4,00 
Primario: 4.° ano 136 28,63 
Primario: 5.° ano (Admissao) 41 8,63 
Medio: 1.° ano 68 14,31 
Medio: 2.° ano 77 16,21 
Medio: 3.° ano 49 10,31 
Medio: 4.° ano 38 8,00 
Medio: 5.° ano 13 2,73 
Medio: 6.° ano 11 2,31 
Medio: 7.° ano 5 1,05 

Total 475 100,00 



TABELA V 

Areas de interesse cotadas em primeiro lugar 

Freqiiencia 
Areas M F Total 

C.F. 102 24 126 
C.B. 47 34 81 
C. 25 17 81 
P. 5 3 8 
B. 12 20 32 
S. 37 61 98 
L. 25 32 57 
A. 13 44 57 
M. 24 57 81 

Total 290 292 582 

TABELA VI 

Areas de interesse cotadas em segundo lugar 

Freqiiencia 
Areas M F Total 

C.F. 55 28 83 
C.B. 66 36 102 

C. 44 37 81 
P. 10 7 17 
B. 21 27 48 

S. 48 49 97 
L. 39 56 95 
A. 31 49 80 
M. 36 42 78 

Total 350 331 681 

Nota: A freqiiencia total das areas de interesse, em ambos os casos 
excede o numero de adolescentes (475) porque, em caso de 
empate na classificacao para primeiro ou segundo lugar, os 
dois ou mais campos foram computados Podemos observar 
que os computos para o segundo lugar foram mais nume - 
rosos. 
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T A B E L A IX 

Dlstrlbulcao das ftquras Incoinpletas em funcao do sexo do autor 
e da flqura. 

Item Flqura Incompleta 

Sexo •£lg. 
a* 9 

T 

Freq, 12 9 21 m % A.9 3.7 4.3 

F Freq. 7 5 12 
1 3.0 2.1 2.5 

T Freq, 19 14 33 
I S0 3,1 3,5 

f A B E A A X 

Dlstrlbulcao cm funcao do sexo do autor e da fiqura, da poslcaa 
da folha, dlferente da apresentada. 

Iten Posicao dlferente 

^Sexo^^-^. 9 T 
n Freq' 10 9 19 
" ! 4.1 3.7 3.9 
r Freq. 12 14 26 
r « 5.1 6.0 5.5 
, Freq. 22 23 45 
' i 4,5 4,8 4.7 

T A B E L A XI 

Dlstrlbulcao das flquras em movlmento era funcao do sexo do 
autor e da flqura 

Item Fit ura em movlmento 

^SexiT^5'5  d* 9 T 

Freq. 29 15 44 
" ! 11.9 6.2 9.0 
r 

Freq. 12 3 15 
r « 5.1 1.2 3.2 
T Freq. 41 18 59 
T I 8.6 3.8 6,2 

Legenda: 

<3*- flqura do sexo nascullfv 

? > flqura do sexo feminln 

III m sexo raascullno do autor 

F « sexo feminlno do autor 



T A B£ L A XII 

JAMAHhO Efil RELA^O A FOLHA - dlstribuigao em fungao do sexo e idade do autor e do sexo da flgura. 

Idadq 12 14 anos 15 a 18 ano s Totals 
ttern M F T M F T M F T I 

0 8 8 4 3 7 4 11 15 3.1 
11 9 4 12 16 9 5 14 13 17 30 5.3 

i 4 20 24 13 3 21 17 28 45 4,7 
i 1.5 7.8 4.5 6,7 3.8 4,7 3,5 6.0 4.7 

sC 12 5 17 15 6 21 27 11 38 8.0 
13 V 5 8 13 14 15 29 19 23 42 8.8 

T 17 13 30 29 21 50 45 34 80 8.5 
i 6.3 5.0 5.7 13,5 10,0 11,7 9,5 7.3 8.5 

d? 16 10 26 20 19 39 36 29 65 13,6 

14 9 24 19 43 18 15 33 42 34 76 T 16.0 
T 40 29 69 38 34 72 78 63 141 14,3 
$ 14.8 11,3 13.1 17,7 16.2 16,8 16,1 13.5 14.8 

of .... 11 16 27 12 17 29 23 33 56 11.7 

15 V 20 19 39 19 18 37 39 38 76 16.0 
T 31 35 66 31 35 6§ 62 70 132 13.8 
1 11.1 13.7 12.1 14,4 16.7 15,5 12,8 15.0 13.8 

sT 40 27 67 28 12 41 68 40 108 22.7 

16 9 33 22 55 19 27 46 52 40 101 21,2 
T 73 49 122 47 40 87 120 89 209 22,0 
? 27.0 19,1 23,5 21,9 19,0 20,5 24,8 19.1 22.0 

cf 30 29 59 16 24 40 46 53 99 20.8 

17 9 29 31 60 16 13 29 44 89 18.7 
T 59 60 119 32 37 69 91 97 188 19,7 
t 21.9 23.4 22,6 14,9 17.6 16,3 19,6 20.8 19,7 

Q51 17 17 34 8 11 19 25 28 53 11.1 

18 9 18 16 34 8 8 16 26 24 50 10.5 
T 35 33 68 16 19 35 51 52 103 10.8 
% 13,0 12.8 12.9 7.5 9.0 8,3 10,5 11.1 10.8 

cf 6 11 17 1 6 7 7 17 24 5.0 
9 3 5 8 ? 5 7 5 10 15 3.1 19 T 9 16 25 3 11 14 12 27 39 4.1 

i 3.3 6.2 4.7 1,3 5.2 3,3 2,5 5.7 4.1 
o* 0 0 0 0 1 I 0 1 1 0.^ 

10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.1 

d 2 0 2 2 1 3 4 1 5 1.0 
12 9 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0.6 

T 2 0 2 2 4 6 4 4 8 0.8 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.2 

? 0 1 1 2 0 2 2 1 3 0.6 Z7A T 0 1 1 3 0 3 3 1 4 0.4 

legenda: 
10 - Folha toda ou quasi 
11 - Metade da folha 
12 - 2/3 da folha 
13 - 1/3 da folha 
H - 1/4 da folha 
15 - 1/6 da folha 

16 - 1/8 da folha 
17 - 1/16 da folha 
18 1/32 da folha 
19 - 1/64 da felhq 

274 - 1/128 da folha 



T A B E L A XIII 

LocalIzaqao na folha: dlsthbulgao era fungao do sexo e idade do autor e sexo da figura. 

|(|a de 12 a 14 anos 15 a 18 auos Totais 
Item 

M F T M F I M F r 

20 
0" 26 27 53 30 22 52 56 49 105 2? 1 
? 25 27 52 38 26 64 53 53 115 24^4 

T 51 54 105 68 48 115 119 102 221 23,2 
? 18.9 21.0 19,9 31.7 22,9 27.3 24,5 21.8 23,2 

21 

d* 21 18 39 29 20 49 50 38 88 18,5 
9 24 13 37 23 18 41 47 31 78 16,4 

T 45 31 76 52 38 90 97 69 166 17 4 
1 16.7 12,1 14,4 24.2 18.1 21.2 20.0 14.8 17.4 

22 

& 3 1 4 3 1 4 6 3 9 1,9 
9 2 3 5 2 3 5 4 7 11 2,3 

T 5 4 9 5 4 9 10 10 20 2,1 
% 1.9 1.5 1.6 2r3 1.9 2.1 2,0 2,1 2.1 

23 
Of 17 16 33 11 15 26 28 31 59 12 4 

19 19 38 9 12 21 28 31 59 12,4 
T 36 35 71 20 27 47 56 52 118 12,4 
2 13.3 13,6 13.4 9.3 12.9 U.l 11.5 13,3 12.4 

24 

4 6 .10 6 4 10 10 9 19 4,0 
9 2 3 5 1 2 3 3 4 7 1.4 

T 6 9. 15 7 6 13 13 13 26 2,7 
% 2.2 3,5 2.8 3.2 2.9 3.0 2.6 2.8 2.7 

25 

7 5 12 3 2 5 10 6 16 3,3 
Q 6 8 14 1 3 4 7 9 16 3,3 

T 13 13 26 4 5 9 17 15 32 3,4 
l 4.8 5.0 4.9 1,8 2.4 2.1 3,5 3.2 3,4 

26 
$ 1 0 1 C 0 0 1 0 1 0,2 
9 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0,4 

T 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0,3 
2 1.1 0 0,5 0 0 0 0.6 0 0.3 

27 

d" 5 2 7 0 3 3 5 5 10 2,1 
9 3 4 7 2 3 5 5 7 12 2,5 

T 8 6 14 2 6 8 10 12 22 2,3 
i • 3.0 2,3 2.6 0.9 2,9 1.8 2,0 2.6 2,3 

oc1 51 51 T02 23 37 60 74 , 88 162 34,1 
9 53 50 103 30 42 72 83 92 175 36,8 £0 T 104 101 205 53 79 .132 157 180 337 35,5 

% 38.5 39.4 38.9 24.7 37.6 31.0 32.4 38.6 35,5 
& 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0,2 
9 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0,8 cv i 1 1 2 3 0 3 4 1 5 0,5 

2 0.4 0,3 0.3 V 0 0,7 0.8 0,2 0,5 

leqenda: 

20 - Centro 27 - 3l quadrante 
21 - Metade esquerda 28 - 4* quadraote 
22 - Metade direita 29 - Diagonal. 
23 - Metade superior 
24 - Metade Inferior 
25 - 1! quadrante 
26 - 2f quadrante 



T A B E L A XIV 

Perspcet1»a das ftquras - distribuigao e«i fungao do sexo e idade do autor e do sexo da figura. 

Idades 12 a 14 anos 15 a 18 anos totals 

(tea M F I V F T U F T i 

o" 22 7 29 22 11 33 44 18 62 13.0 

? 19 13 32 21 13 34 40 26 66 13.9 

T 41 20 61 43 24 57 84 44 128 13.4 

J 15.2 7.8 11,5 20,0 11,4 15,8 17,-3 9,4 13.4 

0" 5 7 12 3 6 9 8 13 21 4.4 

9 4 6 10 1 5 6 5 11 16 3.3 
36 T 9 13 22 4 11 15 13 24 37 3.9 

J 3.3 5.0 4.1 1,8 5,2 3.5 2,6 5,1 3.9 

cf 38 16 54 17 17 34 55 33 88 18.7 

9 35 14 49 14 14 28 49 28 77 16.2 
37 T 73 30 103 31 31 62 104 61 165 17.3 

% 27.0 11.8 19.5 14,4 |4,8 14,6 21,4 13.1 17,3 

cT 48 51 99 37 35 72 85 86 171 36.0 

30 ? 54 54 108 ' 35 37 72 89 91 180 38.0 

T 102 105 207 72 72 144 174 177 351 37.0 

% 37.7 41.0 39.3 33.6 34.3 33.9 39,0 37.9 37.0 

cT 0 1 1 3 2 5 3 3 6 1.2 

39 9 2 0 2 6 3 9 8 3 11 2,3 

T 2 1 3 9 5 14 11 6 17 1.8 

$ 0.7 0.3 0.5 V 2.4 3,3 2.3 1,2 1,8 

<f 21 46 67 25 33 58 46 79 125 26.3 

40 9 21 41 62 30 33 63 51 74 125 26.3 

T 42 87 129 55 66 121 97 153 250 26.3 

J 15.6 33.8 24,5 25.6 31,4 28.5 20,0 32.8 26.3 

cf 1 0 1 0 1 1 1 I 2 0.4 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 T 1 0 I 0 1 1 1 1 2 0,2 

J 0,4 0 0.2 0 0.4 0,2 0,2 0,2 0,2 

leqenda: 

35 - Figura toda de perfil 
36 - Sd cabega de perfil 
37 - Cabego e pds de perfil 

38 - Sd pds de perf 11 
39 - Confusao no perfil 
40 - Flgura toda de frente- 

41 - Figura toda de costas. 



T A B E L A XV 

Teaa do desenhoi dlstr<bulQao e® funQao do sexo e idado do auior e do sexo da figura. 

Idades 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

M F T M F T M F T I 

A2 

rT 10 4 14 6 1 7 16 5 21 4,4 

? 1 0 1 1 2 3 2 2 4 0.8 

T 11 4 15 7 3 10 18 7 25 2,6 

$ 4.1 1.6 2.8 V M 2,3 3,7 1,5 2,5 

A3 

cr 1 7 8 2 8 10 3 15 18 3,9 

9 1 10 11 3 6 9 4 16 20 4,2 

T 2 17 19 5 14 19 7 31 36 4,0 

i 0,7 6.6 3.6 2,3 6,7 4,5 1,4 6,6 4,0 

44 

cf 51 83 134 70 86 156 121 169 290 61,0 

9 44 90 134 54 88 142 98 178 275 58.1 

T 95 173 268 124 174 298 219 347 566 59.8 

i 35,2 67.5 51.1 58,0 82,8 70,3 45.2 74.4 59.8 

45 

cf 72 31 103 30 10 40 102 41 143 30.1 

? 90 31 121 48 9 57 138 40 178 37.4 

T 16? 62 224 78 19 97 240 81 321 33,8 

% 60,0 24.2 42.5 36,4 9.0 22,7 49,5 17,4 33,9 

leqenda! Miwrnia ■■ 

^2 « Esteredtipo 

A3 - Flgura raals jovem 

4A - Figura de idade aproximada 

A5 - Figura oiais velha 



T A B E L A XVI 

Espessura da llnha e consistence do tra(;adot Distrlbufgao en fungao do sexo e Idade do aotor e do sexo 
da fiqura. 

Idades 12 a 14 anos 15 a 18 anos totais 

Item sexo 
M F T M F I M f T I 

47 

c/1 9 15 24 11 12 23 20 27 47 9.8 

¥ 11 15 26 9 15 24 20 30 50 10.5 
T 20 30 50 20 27 47 40 57 97 10.2 

% 11,7 9,5 9,3 12.9 11,0 8.2 12,2 10,2 

48 

a* 95 84 179 67 81 148 162 165 327 58.8 

? 88 89 177 63 77 140 151 166 317 66.7 
T 183 173 356 130 158 288 313 331 544 67,7 

? 67,7 67,5 67.6 60,7 75,2 67.9 46.5 71,0 67,8 

49 

31 29 60 29 12 41 60 41 101 21.2 

P 36 24 60 35 13 48 71 37 )08 22.7 

T 67 53 120 64 25 89 131 78 209 22.0 

? 24.8 20.7 22.8 29,9 11,9 20,9 27.1 16,7 22,0 

51 

cf 5 5 10 5 8 13 10 13 23 4.8 

? 6 4 10 6 5 11 12 9 21 4.4 

T 11 9 20 11 13 24 22 22 44 4.6 

2 4,1 3,5 3,8 5,1 6.2 5,5 4,5 4,7 4,6 

52 

0* 62 56 118 70 56 136 132 122 254 53,5 

9 60 61 121 71 65 137 131 127 258 54.3 

T 1?2 117 239 141 132 273 263 249 512 53,9 

2 45,1 45.7 45,4 65,8 62,8 64,4 54.4 53.4 53,9 

53 

d* 67 66 133 29 35 54 95 101 197 41.5 

9 70 62 132 25 30 55 96 92 188 39.5 

T 137 128 265 55 65 120 192 1^3 385 40.5 

2 50,7 50,0 50,3 25,7 31,0 28,3 39,7 41,3 40,5 , 

50 

0 1 1 3 0 3 3 1 4 0.0 

9 0 1 1 4 0 4 4 1 5 1.0 

T 0 2 2 7 0 7 7 2 9 0.9 

2 0,0 0,6 0,3 3,2 0,0 1,5 0,4 0,9 

lependa: 
47 - Llnha fina 51 - Tragado interrompido 
48 - Linha irfdia 52 - Tragado de avangos e recuos 
49 - Linha grossa 53 - Tragado contfnuo, 
50 - Tragado trSraulo 



T A BE LA IWI 

linha do solo e outros cofflplementos- distrlbui^ao em fungao do sexo e idade do autor e sexo 
fjgura. 

Idade 12 a U anos 15 a 18 anos totals 

lien 
sexo 

M F T M f T M F T % 

o" 10 9 19 10 7 17 20 16 35 7.5 

9 9 9 18 7 6 13 15 15 31 6.5 
55 

T 19 18 37 17 13 30 36 31 67 7.0 

$ 7.0 7,0 7f0 7,9 6,2 • 7.0 7,4 6.6 7,0 

d* 2 0 2 0 2 2 2 2 4 0.8 

* 1 0 1 2 2 4 3 2 5 1.0 
56 

T 3 0 3 2 4 6 5 4 9 0.9 

% 1.1 0 0,5 0,9 1,9 1.4 1,0 0,8 0,9 

d* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 ? 1 0 1 0 0 0 1 0 I 0.2 

T 1 0 i 0 0 0 1 0 1 0.1 

I 0.4 0 0,2 0 0 0 0,2 0 o.i 

d* 3 3 6 1 1 2 4 4 8 1.6 

58 
9 0 1 1 1 0 1 1 I 2 0.4 

T 3 4 7 2 I 3 5 5 10 1.0 

* ,1.1 , 1.5 , 1,3 0.9 0,5 0,7 1,° 1,0 i.o 

Leqenda: 

55 - Llnha dc solo 
55 - Apoio para a f I jura 
57 - Flgura enquadrada 
58 - Flgura em cena. 



I * B E I « XVIII 

Transparencla. artlculacoes e linha mgdia - distribuigao em fungao do sexo e idade do autor 
e do sexo da figura. 

tdades 12 a 14 an? )S 15 a 18 anos totals 
Item 

M F T hi F 1 M F 1 t 

54 

20 23 43 22 24 46 42 47 89 18.7 

9 28 34 6? 30 18 48 58 V no 23.1 

T 48 57 105 52 42 94 100 99 199 20.9 
<* 17.8 22.2 20,0 24.2 20,0 22,1 20.6 21.2 20,9 

247 

cf 9 3 12 13 6 19 22 9 31 6.5 

? 13 3 16 15 5 21 28 9 37 7.7 

T 22 6 28 28 12 40 50 10 68 7.2 

% 8.1 2,3 5,3 13,0 V 9,4 10.3 3,i9 ?.? 

270 

cf 42 59 101 44 47 91 86 106 19? 40.4 

9 26 30 56 25 18 43 51 48 99 20.6 

T 68 09 157 69 ^ , 134 137 154 29^ 30.6 

$ 25,2 34.7 29,9 32,2 31,0 31,6 

CT 
CD 
Csj 33.0 3p,6 

leqendai 

54 Transpar?ncias 
247 - Articulagoes 
£10 - Linha ntldia 



T A B E LA XIX 

Tawanho relative da cabeca : distribui^ao en fungao do sexoe e idade do autor e sexa da flqura. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 13 anos lotais 

Item sexo FigS>r 61 F T M F r M F T { 

a* 9 7 16 5 12 17 14 19 33 6.9 

? 9 3 12 9 6 15 18 9 27 5.6 

i 18 10 28 14 18 32 32 28 60 6.3 

i 6.7 3.9 5,3 6,5 8.5 7,5 5.5 5,0 6,3 

cf 8 11 19 13 8 21 21 19 40 8.4 

9 13 15 28 10 14 24 23 29 52 10.9 

i 2] 25 47 23 22 45 44 48 92 9.7 

% 10,1 8,9 10.7 10,5 10,6 9.0 10,3 V 
a* 24 21 45 28 15 43 52 36 88 18,5 

9 23 16 39 19 25 44 42 41 83 17,5 

61 i 47 37 84 47 40 37 94 77 171 18.0 

i 17.4 14,4 15,8 21.9 19,0 20,5 19,4 15.5 18,0 

(f 36 33 69 28 28 55 54 61 125 26,3 

62 ? 36 31 57 32 27 59 58 58 126 26,5 

T 72 64 136 60 55 115 132 119 251 26,4 

I 25.7 25,0 25.8 28.0 26,2 27,1 27.2 25,5 26,4 

d 38 40 78 18 26 44 56 66 122 25,6 

63 9 28 45 73 22 31 53 50 76 126 26.6 

i 66 65 151 40 57 97 105 142 248 26.1 

% 24,^ 32,8 28.8 18,6 27,1 22,8 21.9 30,4 26,1 

o* 22 17 39 15 13 28 37 30 67 14.1 

64 9 17 13 30 15 4 19 32 17 49 10.3 

T 39 30 69 30 17 47 59 47 116 12.2 

% 14.4 11.7 13.1 14.0 8.1 11.0 14.2 10.0 12,2 

cf 4 4 8 0 1 I 4 5 9 1.8 

65 

O
 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.6 

i 7 4 11 0 I I 7 5 12 1.2 

i 2.6 1.5 2,0 0,0 0.5 0,2... 1.* ,.1,1 U- 

Leqenda: 

59 - Cabega l/8 da figura 
60 - cabega 1/7 da figura 
6) - cabega 1/6 da figura 

62 ~ Cabega 1/5 da figura 
63 - Cabega IA da figura 
6^ - Cabega 1/3 da figura 
65 - Cabega Metade da figura. 



T A B E L A XX. 

CA8EL0S ~ Distribul?ao en funi;ao do sexo e idade do autor e sexo da figura. 

Idades 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 
Item "^>-oexo in f I M F 1 U F r I 

3 3 16 5 8 13 13 15 29 5.1 
? 70 55 135 49 52 101 119 117 236 49.7 

I 76 73 151 54 50 114 132 133 255 27.8 
% 23.9 28.5 28.7 25.2 28,5 26,9 27.2 28.5 27.8 

o* 61 52 113 58 43 101 119 95 214 45.5 
9 40 50 90 45 39 34 85 39 174 35.5 

1 101 102 203 103 32 185 204 184 383 40.9 
! 37.0 39.8 38,5 48.1 39,0 43,6 42.1 39,4 40,9 

cT 39 40 79 26 29 55 55 69 134 28.2 
69 9 17 9 26 9 7 15 26 15 42 8.8 

i 56 49 105 35 35 71 91 85 175 19.5 
i 20,7 19.1 19,9 16,3 17.1 15,7 18,8 18,2 18,5 

70 o* 12 10 22 14 10 24 25 20 46 9.8 
9 45 25 70 22 27 45 57 52 119 25,5 

[ 57 35 92 36 37 73 93 72 165 17.3 
l 21,1 13,5 17,4 16.7 17.5 17.2 15.2 15,4 17.3 

$ 57 53 no 6? 50 112 119 103 222 45.7 
71 9 105 98 203 92 67 179 197 185 382 80.4 

T 162 151 313 154 137 291 315 238 504 53.5 
t 60.0 55,9 59.4 71,9 65.2 68.6 55.2 51.7 53.5 

cT 48 42 90 23 29 52 71 71 142 29.8 
72 9 20 22 42 11 9 20 31 31 52 13.0 

T 63 64 132 34 38 72 103 102 204 21.3 
i 25.2 25.0 25,] 15.8 18.1 16.9 21.0 ?1,6 21.3 

SO* 25 30 55 33 20 53 50 50 108 22.7 
73 $ 48 75 123 62 59 121 110 134 244 51.3 

T 73 105 178 95 79 174 158 184 352 37.0 
i 27,0 41,0 33,8 44,3 37,6 41,0 34.7 39.4 37.0 

a* R 4 12 11 6 17 19 10 29 6.1 
7* Q 22 4 26 13 14 27 3 5 18 53 11.1 

T 30 8 38 24 20 44 54 28 82 8.5 
i 11,1 3,1 7,2 11,2 9,5 10.3 11.1 6,0 8.6 
d" 65 65 130 60 56 116 125 121 246 51.8 

7 5 9 103 65 173 75 53 138 183 123 311 55.4 
T 173 130 303 135 11 9 254 308 249 557 58.6 

I 54.0 50.8 57.6 53.0 55,6 59,8 53.6 53,4 58.6 
25 19 45 15 12 27 41 31 72 15.1 

76 ? 7 19 25 10 14 24 17 33 50 10.5 
T 33 33 71 25 26 51 58 64 122 12.8 

i 12.2 14,8 13.5 11.6 12.4 12,0 11.9 13,7 12.6 
cT 91 84 175 75 68 143 156 152 318 56,9 

77 9 115 84 199 85 77 152 200 161 351 76.0 
T 205 168 374 160 145 305 366 313 679 71.4 

% 76.2 65,6 71,1 74.7 69.0 71,9 75.5 67.1 71.4 
27 28 55 18 25 43 45 53 98 20.6 

$ 8 4 12 4 7 11 12 11 23 4.0 
78 T 35 32 67 22 32 54 57 64 121 12.7 

Z 13.0 12,5 12.7 10,2 15.2 12,7 11.7 13.7 12.7 

Leqenda: 
67 - Cabelos compridos 
68 - Mddios 
69 - Curtos 
70 - Destacados'da cabega 
71 - Abundantcs. 

72 - Escassos 
73 - Penteados 6 culdados. 
7A - Oesordcnados 
75 - Sombreanento no interior 
75 - Sombreaiflonto no contorno 
77 - Oraisaao. 



T A B E I A XXI 

Rosto - distrbulgao em fungao do sexo e idade do autor e sexo da flgura. 

Idado 12 a U anos 15 a 18 anos Totals 

M F T M F T M F T % 

78 

3 3 6 13 6 19 16 9 25 5,2 

9 7 1 8 5 6 11 12 7 19 4,0 
T 10 4 14 18 12 30 28 15 44 4,6 

% 3,7 1.5 2,5 8,4 5,7 7,0 5,7 3,4 4.5 

80 

cf 65 54 119 69 52 121 134 106 240 50,5 

? 62 53 115 72 52 124 134 105 239 50,3 
T 127 107 234 141 104 245 268 211 479 50,4 

47,0 41.7 44,4 65,8 49,5 57,7 55,3 45,4 50,4 

79 cf 9, 0 0 1 1 2 1 1 2 o,? 
0.0 0.0 0,0 0,4 0.5 V 0,2 0,2 

81 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0,2 
% 0,4 0,4 0,4 0.0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 

Legenda; 

78 - Pinturas ou llnhas extras 

79 - Sorabreamento no Interior 

60 t Contorno SQinbreado ou borrado 
t 

61 « Onlssao, 



ubeu joa| 

17, Btqode e barfaa; dUtriboicao et funcao da idade e sexo dos autores e do sexo da fiqura 

1 dados 12 - M 15 - 18 roIAIS 

Sexo U F T M F I M F T 
Item f"-\ 

118 d7 9 10 19 8 7 15 17 17 34 

% 6,6 7,8 7,2 7.* 6,6 7,0 7,0 7.0 7.1 

119 cT 2 k 6 2 2 * 4 6 10 

3.1 2.2 1.8 1.9 1.8 1.6 2,5 -AL. 

Legenda: 118 - Btgode 
119 - Barba 

Nota - Nesta tabela as porce otageos §e feferera apenas aos totals de desenhos 
da figura masculina* 



T A BE LA XXIII 

OLHOS: distrtbulgao «s fun^ao do s«xo • Idade de autor • sexo da figura. 

Idades 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

Item ^Flg^0 Jt F T U F T M F T t 

82 

33 38 71 19 32 51 52 70 12? 25,7 
2 37 41 78 23 27 50 50 68 128 26.9 
IT 70 79 149 42 59 101 112 138 250 25.3 

% 25.9 30.8 28.3 19.6 28.1 23.8 23,2 29,6 26.3 

83 

64 51 125 50 54 122 132 115 247 52.0 
e 64 64 128 58 60 128 132 124 256 53.9 

T 128 125 253 136 114 250 264 239 503 52.9 
% 47.4 48.8 48.1 63.5 54.3 58.9 54,5 51,2 52.9 

84 
rf 35 28 63 19 17 35 54 45 99 20,9 
? 30 23 53 12 18 30 42 41 83 17,4 
T 65 51 116 31 35 56 96 86 182 19,1 
% 24.1 19.9 22,0' 14.4 16.7 15.5 19.8 18.4 19.1 

8 5 
a* 64 30 94 42 33 75 106 63 159 35.5 
9 56 33 89 34 32 66 90 65 155 32.5 
y 120 63 169 75 65 141 196 128 324 34,1 
% 44.4 24.5 34.6 35.5 31.0 33,5 40,4 27,4 34,1 

87 
& 59 55 124 51 57 108 110 122 232 48.3 
9 61 73 134 58 61 119 119 134 253 53,2 

T 120 138 258 109 118 227 229 256 485 51.0 
% 44.4 53,9 49.0 50.9 56.2 53,5 47.5 54.9 51,0 

88 
8 16 24 9 18 27 17 34 51 10.7 

? 7 18 25 10 24 34 17 42 59 12,4 
T 15 34 49 19 42 61 34 75 110 11,5 

I 5.6 13.2 9,3 8.8 20.0 14,3 7,0 15,2 11,5 

89 
$ 81 99 180 78 80 158 159 179 338 71,1 
% 93 106 199 74 87 161 167 193 360 75,8 

V 174 205 379 152 157 319 326 372 598. 73.5 
I 64.4 80.0 72.0 71.0 79.5 75.2 67,3 79.8 73,5 

90 
a* 62 43 ?5 45 30 76 98 73 171 36.0 
Q 55 34 89 42 26 58 97 60 157 33.0 

T 107 77 184 88 56 144 195 133 328 34.5 
I 39.6 30.0 34.9 41.1 26,7 34.0 40,2 28,5 34,5 

91 
& 19 20 39 29 37 66 48 57 105 22.1 
9 25 29 54 34 28 62 59 57 115 24,4 

T 44 49 93 63 65 128 107 114 221 23,2 
% 16.3 19.1 17,7 

Csl 31.0 30.2 22,1 24.6 23.2 
yu- 
91 

71 63 134 75 67 142 145 130 276 58.1 
i 60 53 143 76 • 54 130 156 117 273 57,4 

T 151 126 277 151 121 272 302 247 549 57.7 
I 55.9 49.2 52,6 70.5 57.6 64.1 52.3 53.0 57.7 

92 

ST 3 1 4 1 2 3 4 3 7 '.5 

* 4 0 4 4 P 4 8 0 8 1,7. 
T 7 1 0 5 2 7 12 3 15 1,5 
% 2,6 0,3 1,5 2.3 1,0 1.6 2,5 0.6 1,6 

leqenda 
82 - Olhos grandes 
83 - Mftlios 
8* - Pequenos 
85 - lia sd olho m cabega de perfll 

87 - Pupl la 
88 - Pestanas 
89 - Sobrancelha 
90 - Sonbreaoento ou born dura 

91 - Contorno borrado ou confus# 
92 - Onlssao, 



T ft B E L A XXIV 

Narlz. •> Olstribulgao eicfun^ao do sexo e idade do autor e do sexo da figura. 

Idade 12 a Ift anos 15 a 18 anos Totals 

Iten M F T M F T M F T (f 0 

93 
<? 37 16 53 35 17 52 72 33 105 22.1 
9 35 19 5ft 25 13 38 60 32 92 19,3 

T 72 35 107 60 30 90 132 65 197 20.7 
I 26.7 13.6 20,3 28.0 1ft.3 21,ft 27,2 13.9 20.7 

9ft 

o* 71 70 Iftl 5? 50 102 123 '20 2ft3 51.1 
9 70 68 138 65 56 121 135 12ft 259 54.5 

T Iftl 138 279 117 106 223 258 2ftft 502 52.8 
% 52.2 53.9 53,0 5ft.6 50,5 52,5 53.5 52,3 52.8 

95 

<r 19 35 5ft 17 32 ft9 36 67 103 21.5 
9 26 38 6ft 15 31 ft7 42 69 111 23.3 

T 45 73 118 33 53 96 78 136 21ft 22.5 
2 16.7 28.2 ^.ft 15.ft 30,0 22.6 16.1 29,1 22,5 

96 

55 30 95 ft2 3ft 75 107 6ft 171 35,0 
? 58 33 91 ft2 32 7ft 100 65 165 34.7 

T 123 63 186 8ft 66 150 207 129 335 35.3 
i 45.5 2ft.7 35.3 39,? 31.ft 35.3 ft2.7 27,6 35.3 

97 

d* 8 16 ?ft 11 9 20 19 ?5 ftft 9,2 
9 6 18 2ft 13 10 23 19 28 47 9.8 

i K 3ft ft8 ?ft 19 ft3 38 53 91 9,5 
i 5t2 13.2 9,2 11,2 9.0 10,1 7,8 11,3 9.5 

9 8 

a* 20 35 55 2ft 2ft ftO ftft 59 103 21.6 
9 20 3ft 5ft 29 29 57 48 63 111 23.3 

T ftO 59 109 52 53 105 92 122 214 22.5 
i 1ft.8 26.9 20,0 2ft.2 25.2 2ft.6 18.9 26,1 22.5 

99 

12 8 20 10 2ft 3ft 22 32 54 11,0 
9 12 8 20 21 29 50 33 37 70 14.7 

T 2ft 16 ftO 31 53 8ft 55 69 12ft 13.0 
i 8.9 6,2 7,6 1ft.ft ?5)? 19.8 11,3 1ft,8 13.0 

100 

d 50 35 95 51 ft5 97 191 81 182 38.3 
$ 38 2$ 5ft 5? 32 8ft 90 58 1ft8 31,1 

T 88 61 149 103 78 181 191 }39 330 3ft,7 
2 32.6 23.0 28,3 48,1 37,1 ft2.6 39.4 29,8 3ft.7 

101 

c? 8 7 15 3 6 9 11 13 2ft 5,1 
9 ft 3 7 1 5 6 5 8 13 2,7 

T 12 10 22 ft 11 15 16 21 37 3.9 
2 ft.ft 3,9 4,1 I.8 5,? 3.5 3,3 ft,5 3.9 

"+ 
100 

cf7 62 ft3 ]05 61 70 131 123 113 236 49.6 
9 50 3ft Oft 73 61 13ft 123 95 218 45.8 

T 112 77 189 13ft 131 265 208 ft5ft 47.6 
2 ftl.5 30.0 35,9 6?.6 62,3 62.5 50.0 ftft,6 ft7,6 

Leqenda; 

93 - Nariz qrando 
94 - Wdio 
95 - Pequeno 

• Da p«rfU ^ cabega de perfU, 

97 - De perfij ep cabega de frente 
98 - Narlnas 
99 - Sonbreawento ou borradura 

]00 - Contorno borrado 
10) - 0n)ssao« 



T A B E L A XXV 

Boca - DhtHbulsao .ea fungao do sexo e idade do autor e do sexo da figura# 

Idades 12 a H anos 15 IB anos Totals 
(tea M F T M F T M F T i 

cf AO Al 81 30 24 54 70 55 135 28.4 

102 9 A5 A2 87 39 24 63 84 65 150 31.6 
T 85 83 168 69 48 117 154 131 285 30.0 
t 31.5 32,A . 31.9 32.2 22,9 27,5 31,0 28,1 30.0 
cT 57 58 115 48 AA 92 105 102 207 43.6 

103 2 52 58 110 AA 49 93 96 107 203 42.7 
T 109 116 225 92 93 185 201 209 410 43.1 
1 A0.3 A5.3 A2.8 42.9 AA.3 43.6 41.5 44.8 43.1 
a* 32 27 59 25 33 59 58 60 118 24.9 

1W 9 30 25 55 23 31 54 53 55 109 22.9 
T 62 52 m . 49 54 113 111 116 227 23.8 
t 23,0 20.3 21,6 22.8 30.5 26,6 22.9 24.8 23.0 

d* 35 A7 82 30 28 58 66 75 141 29.6 

105 9 35 37 72 29 29 58 64 66 130 27,3 
T 71 8A 155 59 55 116 130 141 271 28.5 
t 26.3 32.8 29.5 27,5 27,1 27.3 26.9 30.2 28.5 
(* 21 10 31 20 12 32 41 22 63 13.2 

106 9 18 13 31 12 7 19 30 20 50 10,5 
T 39 23 62 32 19 51 71 42 113 11.8 
i 1A,A 8.9 11,7 14.9 9.0 12,0 14.e 9.0 11.8 

& 3A 25 59 21 20 . 41 55 45 100 21.0 

10B 9 ?7 21 A8 12 22 34 39 43 92 17.2 
T 61 A6 107 33 75 94 88 182 19.1 
t 22.6 17.9 20.3 15.4 20.0 17,7 19.4 18.8 19.1 
$ 1A 11 25 7 A 11 21 15 36 7,5 
? 1A 8 22 5 2 8 19 11 30 6.3 1IU T 28 19 47 12 7 19 40 26 66 6.9 
i 10,A 7.A 8,9 5.6 ' 3,3 4,4 8.2 5.5 6.9 
cf A 7 11 9 2 11 13 9 22 4.6 
$ 6 1 7 10 2 12 16 3 19 4.0 

111 T 10 8 18 19 A 23 29 12 41 4.3 
i 3.7 3.1 3,4 8.8 >,9 5,4 5.9 2.5 4.3 

& 7 1A 21 9 12 21 16 26 42 8.8 
112 9 1A 16 30 7 16 23 21 32 53 11.2 

T 21 30 51 16 28 44 37 58 95 10.0 
i 7,8 11.7 9,7 7.4 12.2 10,3 7e6 12.4 10.0 
& 2 18 20 7 15 22 9 33 42 8.8 
9 8 33 41 18 32 50 25 65 91 19.1 

113 T 10 51 61 25 <7 72 35 98 133^ 14.0 
J V Ml 11.6 11.6 22. H 17,0 7.2 il.O H.O 

ieoenda : 
102 - Boca grande 
103 - Mtfdia 
lOA - Pequena 
]05 - Para clna, tipo palhago 
106 - Para bafxo ou cfncava 

08 - Cerrada 
HO - Dentes 
111 - Lftios finos 
112 - Lftios grosses 
113 - Liblos etn arco de Cupido, 



I A 9 EII 

toca - Conclusao. Oistribuijao en fungao do sexo e Made do autor 0 sexo da figura. 

(dados 12 a 1* anos 15 18 anos Totals 

(toil M F T M F T M F T i 

62 30 92 *2 3* 76 10* 6* ] 58 , 35.3 
" O 

+ 55 33 88 36 32 68 91 65 156 32.8 
107 V - 

T 117 53 180 78 66 1** 195 129 32* 3*.0 

J *3.3 2U 3*,2 36.* 31.* 3^,9 *0.3 27.6 34,0 

d"' 6 1 7 1 * 5 7 5 12 2.5 

109 ? 1 1 ? 1 ? 3 ? 3 5 3.1 
T 7 2 9 2 6 8 9 6 17 1.7 

$ 2.5 0.7 \il 0.9 2.9 1,8 1.8 1.7 ,1.7 . 

« 32 7* 27 32 59 69 6* |33 28.0 

11* 9 35 28 63 39 27 66 7* 55 1?9 27.1 

T 77 60 137 66 59 125 1*3 119 $52 ?7i5 , 
i 28,5 23.* 2fjl0 30.8 28.1 29.* 29.5 25.5 ?715 

& ?B 32 60 *0 36 76 68 68 13? 28.6 

? 38 50 88 *0 28 60 78 78 156 32.8 
115 1 65 82 1*8 80 6* U* 1*6 1*6 292 30.7 

$ 2*.* 32.0 2?,1 37.3 30.5 33.9 30.1 31,3 30,7 

70 6* 13* 67 68 135 137 132 269 66.6 

llV 
115 

5 73 78 151 79 55 13* 152 133 $85 60.0 

T 1*3 1*2 285 H6 123 269 289 265 55* 58.2 

% 52.9 55.* 5*,l 68.2 58.6 63,* 59.7 56.8 58,2 

<? 6 2 8 3 * 7 9 6 15 3.1 

117 ? 8 3 11 I 1 2 9 * 13 2.7 

T U 5 19 * 5 9 18 10 28 2r9 

$ 5,2 1.9 5.6 ».8 2.* JsL, . 3J, , . 2,1 2,? 

leqenda: 

107 - Bdca de perfil 
109 - Ungua, palito, ciqarro etc. 
1U Sonbreainento ou borradura no interior 
^15 - Sorobreamento ou borradura no contorno 
117 - Oolssao, 



T A B E L fl mi 

jOt^jhadtstribulgao en fungao do sexo e Idade do autor e sexo da figura* 

1dades 12 a 14 anos 15 a 8 anos Totals 
Item M F T M F T F T S 

21 17 38 25 14 40 47 31 78 29,5 
$ 9 7 16 10 8 18 19 15 34 25,5 ItU T 30 24 54 35 22 58 66 45 112 78.7 

2 26.3 28,2 27,1 32,4 25.2 29.2 29.3 26.7 28,2 

121 
& 40 42 82 46 33 79 86 75 161 50,9 
9 26 7 33 29 19 39 45 26 72 54,1 
T 66 49 115 65 52 118 132 101 233 58.6 
2 57.6 57.6 57.7. 59.4 59,7 59.5. 58,6 58,7 58,§ 

122 
0* 10 4 14 4 7 11 14 11 25 9,4 
9 8 8 16 5 6 11 13 14 27 20,3 

T 18 12 30 9 13 22 27 25 52 13,0 
2 15.7 14.1 15.0 6.1 14.9 11,1 12r0 14,5 13.0 

123 
0* 35 13 48 27 13 40 62 25 88 33.3 
9 18 4 22 14 10Y 24 32 14 46 34,5 
T 53 17 70 41 23 64 94 40 134 33.7 
2 46,4 20.0 35.1 36.9 26,4 32,3 41,7 23.2 33.7 

125 
21 15 36 25 11 37 47 25 73 27.5 

5 8 3 11 7 8 15 15 11 26 19.5 
T 29 18 47 33 19 52 62 37 99 24,9 
2 25,4 21.1 23.6 29.7 21.8 26,2 27.5 21.5 24.9 

127 
o" 12 12 24 9 12 21 21 24 45 17,0 
9 7 7 14 6 7 13 13 14 27 20.3 
T 19 19 38 15 19 34 34 38 72 18,1 
2 16.6 22.3 19.0 13.5 21.8 17,1 15.1 22,0 18,1 

128 

11 9 20 14 8 22 25 17 42 15.9 
9 8 1 9 8 5 13 16 6 22 16.5 
T 19 10 29 22 13 35 41 23 64 16,1 
2 16.6 11.7 14.5 19.8 14,9 17.6 18.2 13.3 16,1 

129 

14 17 31 29 17 45 43 34 77 29,1 
\ 12 3 15 11 5 15 23 8 31 23.3 

T 25 20 46 40 22 62 65 42 108 27.2 
2 22.8 23.5 23.1 36,0 25,2 31.3 29.3 24.4 27.2 

128 
e 

129 

25 26 51 43 25 68 58 51 119 45.0 
20 4 24 19 10 29 39 14 53 39.8 

T 45 30 75 62 35 97 107 65 172 43.3 
2 39.4 35.2 37.6 55.8 40,2 48.9 47,5 37,7 43,3 

130 

cT 64 65 129 31 51 82 95 115 211 44.4 
§ 92 106 198 72 72 144 164 178 342 72.0 
T 156 171 327 103 123 226 259 294 553 58,2 
2 57.7 66.7 62.2 48.1 58.5 53.3 53.5 63,0 58.2 

124 9 2 0 2 0 1 1 2 1 3 0,7 
2 1.7 0 1.0 0 1.1 0.5 1,0 0.5 0,7 

126 9 4 6 10 5 8 13 9 14 23 ♦,9 
2 2,9 V*. 4.6 7,8 6,1 3.7 6,0 V 

Leqenda; 

120 - Oral ha grande 127 - Dlstorgao na foraa 
121 - Orelha mfdla '28 - Sombrearaento no Interior 
122 - Orelha pequena '29 - Borradura no contomo 
123 - Una b6 orelha eo cabega de perfil 130 -0«lssao» 
124 - Una sd orelha es cabega de frente 
125 - Orelha bea detalhada 
126 - Brlncos 



T ABELAS XXVIIJ 

Pescoco - dlstrlbulsao en fun^o do sexo e Idade do autoi* e do sexo da figura 

Idadei . . 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

Iten Flqr^ M F T M F T M F T i 
V* 46 42 88 35 58 69 77 ]46 30,7 

1 ? 50 44 94 ?9 45 74 79 89 168 35,3 1 J 1 96 86 182 52 80 132 148 186 314 33.0 
t 35.6 33.5 34.6 24.2 38.1 31.1 30.5 39.9 33,0 

<£ 62 69 131 59 58 117 121 127 ?48 5?,8 
2 63 64 127 50 50 100 113 114 227 47,1? \JC T 125 133 258 109 108 217 234 241 475 50.0 
? 46.2 51.9 49.0 50.9 51,4 51.1 4?|3 51.7 50,0 

20 9 29 20 9 29 40 18 58 
$ 15 13 28 22 7 29 37 20 57 12.0 1 J J T 35 2? 57 42 15 58 77 38 115 12,0 
i 13.0 8.5 10.8 19.6 7,6 13.7 15.9 8.1 1?,0 

c? 29 39 68 14 28 42 43 67 119 ?3i' 
$ 29 43 72 12 30 42 41 73 114 24,0 10^ T 58 82 140 26 58 84 84 140 224 23.6 
i 21.5 32.0 26.7 12.1 27,6 19.8 17,3 30.0 23,6 

56 60 116 57 55 112 113 115 2?8 
9 64 58 122 58 55 113 122 113 235 49,7 

135 T 120 118 238 115 no 225 235 228 463 48,7 
i 44.4 46,0 iS.2 53.7 52,3 53.0 48.5 48.9 48,7 

o" 43 21 64 31 19 50 74 40 114 24.0 

136 9 35 20 55 31 17 48 66 37 103 ?1,6 
T 78 41 119 62 36 98 140 77 217 ?2,8 
$ 28.9 16.0 22.6 28.9 17,1 23.0 28,7 16.5 ?218 

c? 3 3 6 2 1 3 5 4 9 1,9 
9 3 2 5 8 4 12 11 6 17 3,5 

U2 T 6 5 11 10 5 15 16 10 26 2,7 
t 2.2 1,9 2.0 4.6 3.5 3.3 , 2.1 ?.7 

143 
45 40 85 60 46 106 105 86 191 40,? 

5 44 35 79 58 47 105 102 82 |84 38,7 
i 89 75 164 118 93 211 207 168 375 39,4 
2 33.0 29.2 31.2 55.1 44,3 49.7 42.8 36.0 39,4 

n" 48 43 91 62 47 109 110 90 ZOO 42,1 
9 47 37 84 66 51 117 113 88 ?01 42.3 

T ' 95 80 175 128 98 226 ?23 173 401 42.2 
142 2 35.1 31.2 33.2 59.7 45,6 53.2 46,0 33.1 42,2 

144 

1 2 2 3 5 3 4 7 M 
§ 1 0 1 2 5 5 3 3 6 1.? 
r 2 I 3 4 6 10 6 7 13 I,3 

% 0t7 0.3 0.5 1.8 2,9 2.3 1.5 I.3 

145 

<? 7 8 15 5 3 8 12 11 ?3 4.8 
9 7 7 14 6 3 9 13 10 23 4,8 

T 14 15 29 11 6 17 25 21 46 4,8 
2 5.2 5.8 5.5 5.1 2,9 4.0 5.1 4.5 4,8 

141 

ff» 0 2 2 2 1 3 2 3 5 '.0 
2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

T 1 2 3 3 1 4 4 3 , 7 0,7 
2 0*L 1.4 J>.L P.l 0,8 Oft.,, 0f7 



T A B £ t A XXIX 

fescoco - distribuigao em funfiao do sexo e idade do autor e sexo da figura. Conclusao, 

Idades 12 a 14.anos 15 a 18 anos Totals 

Item Id F T hi F T M F T 2 

139 I 0 1 5 2 7 6 2 8 1.7 

I 0.7 0 0.3 4,6 1.9 3,3 2.5 0,8 I.7 

137 ? 5 10 15 8 5 13 13 15 28 5,9 

1 3.7 7.7 5.7 7,4 4.7 6,1 5.3 6,4 5.9 

138 

c? 87 98 185 68 70 146 155 176 331 69,6 

? 83 88 171 55 75 130 138 153 301 63,3 

T 170 186 356 1?3 153 {}76 293 339 632 66.5 

% 62.9 72.6 67.7 57.4 72.6 65.0 60,7 7?,9 66.5 

140 

d* 11 13 24 17 15 32 28 26 56 11,7* 

9 11 8 19 20 10 30 31 18 49 10,3 

T 22 2) 43 37 25 62 59 46 105 11,0 

i 8.1 , u 8.1 17,2 11.9 14.6 12.1 9.6 11,0 

Legenda: 

131 - Pescogo comprido 
132 - m\o 
133 - Curto 
134 - Delgado ou fino 
135 - M£dlo 
135 - Grosso 
137 - Colar ou outra jdta 
136 -Unha contendo o pescogo 

139 - Pomo de Adao 
140 - Decote em V 
141 t Dlstorgao na forma 
142 - Sombreamsnto no Inferior 
143 - Sombreamsnto no contorno 
144 - Contorno duplo 
145 - Oraissao 



T A BE L A XXX 

Tronco • dJstrtbul^ao et fungao do sexo o idade do autor e sexo da figura* 

1dados 2 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

(ten Flor1—^ M f T M F T M F T % 

148 

cT 7 2 9 2 3 • 5 9 5 14 2.9 
9 8 2 10 3 0 3 11 2 13 2,7 

T 15 4 19 5 3 8 20 7 27 2.8 
t 5.6 1,5 3.6 2,3 1.4 1,8 4,1 1,5 2,8 

149 

o* 5 0 5 1 1 2 6 1 7 1,4 
9 1 0 1 1 2 3 2 2 4 0.8 
1 6 0 6 2 3 5 8 3 11 I.' 
% 2.2 9 1.1 0.9 1.4 I.' 1,6 0.6 ',1 

151 

rT 38 45 84 18 27 56 73 129 27.1 
? 14 13 27 10 9 19 24 22 46 9.6 
) 52 59 111 28 35 64 80 95 175 18.4 
i 19.3 23,0 21.2 13.0 17.1 15.0 16,5 20,3 18,4 

152 

41 4) 82 56 45 101 97 86 183 38.5 
* 40 21 61 36 19 55 76 40 116 24.4 
i 81 62 143 92 64 155 173 126 299 31.4 

% 30.0 24,2 27.1 42.9 30.5 35.7 35.7 27,0 31,4 

275 

cT 15 5 20 5 3 a 20 8 ?3 5.8 
? 8 4 12 5 1 6 13 5 IB 3.7 
t 23 0 32 10 4 14 33 13 46 4.8 
1 8.5 3.5 6.0 4.5 1.9 3.3 6,8 2,7 4,8 

276 

d* 10 13 23 10 11 21 20 24 44 9.2 
2 9 16 25 4 5 9 13 21 34 7.1 
T 19 ?9 48 14 15 30 33 45 78 8,? 
i 7.0 11,3 9.1 6.5, 7.6 6.6 6,8 9.6 8,2 

277 

1 4 5 6 5 11 7 9 16 3.3 
9 39 59 98 43 61 104 82 120 ?02 42.5 
f 40 63 103 ^9 65 115 8? 1?? 218 23,0 
$ 14.8 24,6 19.6 ?2,? 31,4 ?7,l 18,3 ?7,6 23,0 

273 

cr 21 16 37 8 11 19 29 V 55 11.7 
? 13 13 31 4 10 14 ?2 23 45 9.1 
f 39 29 68 1? 21 33 51 50 101 109$ 
% 14.4 11,3 12.9 5,6 10.0 7,8 10,5 10.7 10,6 

153 

& 72 61 133 72 53 125 144 114 258 54.3 
? 73 59 132 73 61 134 146 1?0 255 56,0 
T 145 120 265 ' 145 114 259 290 234 524 55.2, 
i 53.7 46,8 50.3 67.7 54.2 61.0 60,3 50,2 55,2 

154 

56 64 120 3? 49 81 88 113 201 42.3 
9 54 j 67 12) 30 44 74 84 111 195 41,p 
T no 131 241 62 93 155 17? 2?4 396 41.7 
% 40.7 51,1 46.0 28.9 44f3 36.8 35,5 18,1 41,7 

U7 cf + 9 1 0 1 , ? 0 2 3 0 3 0,3 
150 o" f- 9 0 Ofi 0.1 X t0 2 I 1 ) 

0 0,3 0.1 0.9 0 o,* o,* 0,? 0,3 

148 - Distorgab na forna 
149 - Lacuna no tronco 
151 - Tronco quadrangular 
152 - Oval ou elfptlco 

275 - Rsdondo 
276 - Triangular ou trap&io 
277 - Duplo trap^zlo 
J78 - Retangular 
153 - Llnhas airedmdadas 

154 - Llnhas angulosas 
147 - Da clntura para ctn 
150 - Ooissao do tronco 



T A B E L A XXXI. 

Tronco - distrlbulQao en fungao do sexo e idade do autor e sexo da figure 

(dades 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 
Item M F T H F T M .F T 

V 19 24 42 22 13 35 40 37 77 16,2 : 

155 V 8 10 10 13 7 20 21 17 38 fl.O . 
T 26 34 60 35 20 55 51 54 115 12,1 
I 9.6 13.2 11,4 16.3 9.5 12.9 12.6 11.5 12,1 
C? 2 0 2 3 0 3 5 0 5 1.0 
$ 4 1 5 1 1 2 5 2 7 M 

156 T 0 1 7 4 1 5 10 2 12 1.2 
% 2.2 0.4 1,3 1.8 0.5 1,1 2.0 0.4 V 

2 1 3 2 0 2 4 1 5 1,0 

164 $ 2 6 8 6 2 8 8 8 16 3,* 
T 4 7 11 0 2 10 12 9 21 2,2 

% 1.5 2.7 2,0 3.7 1.0 2,3 2,* 1.9 2,2 
151) 3 13 21 25 12 37 33 25 58 12,2 

5 . 9 12 21 11 8 19 20 20 40 8,4 

159 
t " 17 25 42 36 20 55 53 45 98 20.6 

2 12,5 19.5 15,0 33,6 19.0 26,4 21.9 18.9 20,6 
o* 1 2 3 2 0 2 3 2 5 1,0 

150 $ 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0,4 
T 2 2 4 3 0 3 5 2 7 0,7 

% 0.7 0.7 0,7 1.4 0 0,7 1,0 0,4 0,7 
cf 4 4 0 5 5 10 9 9 18 3.7 

162 
0 1 1 2 0 2 2 1 3 0.6 ... ^ 
4 5 9 7 2 12 11 10 21 2.2 

2 1.5 1.9 1,7 3.2 2.4 2,8 2,2 2,1 2,2 
O* 20 32 52 11 23 34 31 55 86 18.1 

170 $ 27 45 72 10 35 45 37 80 117 24,6 
T ' 47 77 124 21 58 79 58 135 203 21,3 

% 17.4 30,0 23,7 9.7 27.5 18.5 14,0 28.9 21,3 
cf 2 3 5 3 2 5 5 5 10 2,1 

173 ? 7 25 33 11 24 35 18 50 68 14,3 
t 9 29 38 14 26 40 23 55 78 8,2 
% 3.3 11.3 7,2 6.5 12.4 9,4 4,0 11.8 8,2 

46 44 92 40 35 75 68 .7.9 157 35.1 

172 9 48 47 95 38 28 66 85 75 161 33.8 
T 96 91 187 78 53 141 174 154 328 34.5 

% 35.5 35.5 35.5 36.4 30.0 33,? 35.9 30.9 34,5 

170 cf 70 79 149 54 60 114 124 139 253 55.3 
$ 82 118 200 59 87 146 141 205 345 72,8 

a  ^   
152 15? 349 113 147 260 265 609 54.0 

173 i 56.2 76,9 66.3 52.8 70.0 61,3 54.7 73.8 64,0 

i.c qenada ^ 
lib - Ombros grandes 162 " ^nitals asslnalados 
]56 - Ombros pequenos 170 . Llnha da cintura como un trago 
!f;<i - Cadeiras e n^degas evantajadas 173 - Cintura bem'apertadfl 
I'jB - Seios de frsnte 172 - Clnto coraum. 
!,9 - Seios de perfil 
h,0 - Accntuagao do namilo  — 



T A B E L A XXXII 

Trprxo; Sombreaiicnto ou borndura. - dlstribuigao cu funjao do scxo e (dade do autor e sexo da fijura. 

Idaae 12 a U anos 15 a 18 anos lotais 
Iten 7^^ M f I in f I in F T i 

<f 51 50 111 52 51 103 103 11) 214 45.0 
157 ? ♦6 93 50 51 101 97 97 194 40.8 

T 90 105 204 102 102 204 200 208 408. 42.9 
t 36.3 41.4 38.7 47.5 48.5 48.1 41.3 44.6 42.9 
J SS 29 73 35 29 64 79 58 137 28.8 

168 9 30 ?2 52 30 33 53 60 55 115 24,2 
T 7A 51 125 65 62 127 139 113 252 26.5 
1 27/ 19.9 23.7 30.3 29.5 29.9 28.7 24.2 26.5 
O* 5 2 7 T 2 9 12 4 16 3.3 

175 9 « 1 5 6 2 8 10 3 13 2,7 
T 9 3 12 13 4 17 22 7 29 3.0 
i 3.3 1,? 2.2 0.0 1.9 4,0 4,5 1,5 3,0 

12 27 14 8 22 29 20 49 '0.3 
155 9 1? Is 35 13 19 32 30 37 57 14.1 

i 32 30 62 27 27 54 59 57 116 12.2 
t 11.9 11,7 11.8 12.6 12.9 12,7 12,1 12.5 12.2 

157 cf 115 103 218 108 90 198 223 193 416 87.5 
? 98 87 185 99 105 204 197 192 389 81,8 

16 5 ) 213 190 403 207 195 402 420 385 805 84.7 
i 78.8 74.2 75.7 96.7 92.8 94.8 85.7 82.5 84,7 
cT 2 4 5 2 0 2 4 4 8 1.2 

167 9 1 3 4 1 3 4 2 6 8 1.7 
T 3 ? 10 3 3 6 6 10 16 1.2 
i 1,1 2.7 1.9 1.4 1.4 1.2 2,1 1.7 

9* 3 3 5 4 0 4 7 3 10 2.1 
m 9 2 3 5 ■ 3 0 3 5 3 8 1,2 

1 5 6 11 7 0 7 12 6 18 1,9 
i 1.8 2.3 2.0 3.2 0 1,6 2,4 1.2 1.9 
cf 16 20 35 19 12 31 25 67 14,1 

171 Q 11 9 20 18 13 3) 29 22 51 10.5 
1 27 29 56 37 25 62 64 54 118 12.4 
i 10.0 11,3 10.6 17.2 11.9 14,6 13,2 11.G 12,4 
cf 2 5 7 1 2 3 3 7 10 2,1 

163 9 2 2 4 1 0 1 3 2 5 1.0 
T 4 7 11 2 2 4 6 9 15 1.5 
2 1.5 2.7 2.0 0.9 1.0 0,9 1.2 1,9 1,6 

161 T S 5 9 10 4 14 14 9 23 4,8 
2 2.9 3.9 3.4 9.3 3.8 6.6 5,6 3,3 4.8 
(J 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0,8 

279 § 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0,5 
T 3 1. 4 3 0 3 5 1 7 0,7 
2 1.1 0.4 0.7 1.4 0 0,7 1.2 0,2 0,7 

167 O* 25 33 58 27 14 41 5? 47 99 20.8 
0 21 22 43 35 20 55 55 42 93 20.6 

279 "T ■" A6 55 101 52 34 96 108 89 197 20.7 
2 17.0 21.4 19.2 28,9 16.1 22.5 22.3 19.0 20.7 
c/1 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0.8 

169 9 3 0 3 2 0 2 5 0 5 i.o 

)T6 + 5 0 5 4 0 4 9 0 9 0,9 
2 1.9 0 0.9 1.8 0 0,9 1,9 0 0,9 

O* 0 3 3 6 0 6 5 3 9 1,6 

155 Q 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.1 
0 4 4 6 0 6 5 4 10 1,0 

2 0 1,5 0,7 . 2.8 0 1,2 0.9 '.0 

iMtnda: I5T - ContSnv borrado dos onbros 
161 - Selos soobreados ou borrados 
163 - Orgaos genUalj soibreadot 
165 - Contomo borrado das cadeiras ou nidagaa 
166 - Plloj no pal to ou na roglao genital 
167 - Tdrax socbreado ou borrado (interior) 

168 - ContJmo do Wrax borrado 
169 - Contomo duplo do tdraa 
171 - Ctntura borrada ou socbreada 

- Soabreaeento no abdoasn 
175 - CorrtSmo borrado de todo o tronco 
176 - ContSmo duplo do tronco 
279 - Borradura de todo o tronco 



- Bracos 

I A 8 E l A mill 

- dlstrlbuisao en fun^lo da idade e sexo do autor e sexo da figura. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

(ten M F T M F T M F T l 
CT 37 26 63 17 23 40 54 49 103 21.6 

183 5 33 27 50 14 19 33 47 46 93 19.5 
T 70 53 123 31 42 73 101 95 196 20.6 
I ?519 20.7 23.3 14,4 20.0 17.2 20.8 20.3 20,6 
d* 11 19 30 16 16 32 27 35 62 13.0 
9 14 27 41 17 25 42 31 52 §3 ,17.< 

164 T 25 46 71 33 41 74 50 87 145 15,2 
i 9.2 17.9 13.5 15,4 19.5 17,4 11,9 18.6 15,2 

19 20 39 20 14 34 39 34 73 15.3 

165 9 17 22 39 21 16 37 38 38 76 15.0 
T 36 42 78 41 30 71 77 72 149 15.6 
i 13.3 16.4 14.8 I9.' , 14.3 16,7 15,9 15.4 15,5 
o" 2 1 3 3 1 4 5 2 7 1.4 
9 3 2, 5 4 2 6 7 4 1! 2,3 

186 T 5 3 8 7 3 10 12 6 18 1.9 
i 1,9 1.1 1.5 3.2 1.4 2.3 ?,4 1.2 1,9 

d* 50 56 106 40 47 87 90 103 193 40.6 

187 9 54 45 99 42 40 82 96 85 181 38,1 
i 104 101 205 82 87 169 186 186 374 39.3 

% 38.5 39.4 38.9 38.3 41.4 39,8 38.4 40.3 39,31 
(f 3 2 G 2 1 3 5 3 8 1,6 

188 9 4 2 6 2 0 2 6 2 8 I.6, 
T 7 4 1! 4 1 5 11 5 16 1.5 
i 2,5 1,5 2.0 1,8 0.5 1,1 2|? 1.0 1,6 

& 4 3 7 4 2 6 8 5 13 2.7 

189 9 3 2 5 2 2 5 4 9 1,8 
T 7 5 12 6 4 10 13 9 22 2.3 
i 2,6 1.9 2.2 2,8 1.9 2,3 2,5 1.9 V 

o* 8 8 16 1 2 3 9 10 19 4,0 

190 
9 5 7 12 4 6 10 9 13 ?2 4.6 

T 13 15 28 5 8 13 18 23 41 4.3 
i 4,8 5,8 5.3 2.3 3.8 3,0 3.7 14.9 S3 

C? 5 0 5 11 2 13 16 2 18 3,7 

194 9 2 6 8 9 6 15 11 12 23 4,8 
T 7 6 13 20 8 z§, 27 14 41 4,3 
i 2,6 2.3 2.4 V 3.8 6,6 5,5 3.0 S3 

195 T 0 2 2 1 1 2 1 3 4 iM 
% 0 , 0i7 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 0.6 0,4 

cf 9 1 10 5 1 6 14 2 16 3,3 

196 9 7 1 6 5 1 6 12 2 14 2,9 
T 16 2 ' 18 10 2 12 26 4 30 3,? 
t 5.9 0.7 , 3.4 V i.o JaL 5ii. 0.8 LI 

Uqenda: 

163 - Estendidos para o amblente 
184 - Voliados para trds do corpo 
185 - Voltados para a frente do corpo 
165 - Urn para tra?, outro para frente 
187 - Pendentes ao longo do corpo 

188 - Flexlonados para dna 
169 - Dm para ctma, outro para balxo 
190 - Pulselra ou outro detalhe 
194 - Dm sd brago em figura de perfil 
195 - Urn sd brago en figura de frente 
195 - Omissao dos dots bragos. 



T A B E L A XXXIY 

Bracos - dlstribuigao eo fungao do sexo e Idade do autor e sexo da figora. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 
Item M F T M F T M F T 1 

177 

20 II 31 I) 12 23 31 23 54 11.3 
? 15 13 28 4 14 18 19 27 46 9.6 

T 35 24 59 15 26 41 50 50 100 10.5 
I 13.0 9.3 11,2 7,0 12,4 9.6 10.3 10.7 10.5 T 

178 

26 43 69 38 36 74 64 79 143 30.1 
25 39 64 35 34 69 60 73 133 28.0 

T 51 82 133 73 70 143 124 152 276 29.0 
2 18.9 32.0 25,4 34,1 33,3 33.7 25.6 32.6 29.0 

179 
$ 80 71 151 53 56 109 133 127 260 54.7 
? 88 75 163 63 56 119 151 131 282 59.3 

T 168 146 314 116 112 228 284 258 542 57.0 
% 62.2 57.0 59,6 54,2 53,3 53.7 58.6 55.3 57.0 

180 

cf 73 67 140 47 45 92 120 112 232 48.8 
? 66 71 137 49 50 99 115 121 236 49.6 

T 139 138 277 96 95 191 235 233 468 49.2 
2 51.4 53.9 52,6 44.8 45,2 45.0 (4,5 50.3 49.2 

IB) 
Cf 39 48 87 43 43 86 82 91 173 36.4 

45 34 79 39 38 77 84 72 156 32.8 
T 84 32 166 82 81 163 165 163 329 34.6 

2 31.1 32.0 31,5 38.3 38,6 38.4 34.2 34.9 34.6 

18? 

cf 4 6 10 8 10 18 12 16 28 5.8 
9 6 9 15 7 8 15 13 17 T 30 6.3 

T 10 15 25 15 18 33 ?5 33 58 6.1 
2 3.7 5,8 4,7 7,0 8.6 7,7 5,4 7.1 M 

193 

cT 10 6 16 4 6 10 14 12 26 5,4 
9 11 13 24 7 8 15 18 11 39 8.2 

T 21. 19 40 11 14 25 32 33 65 6.8 
2 7.8 2,6 5,1 6,7 5,8 6,6 7.1 6.8 

196 

0^ 9 1 10 5 1 6 14 ; 2 16 3,3 
5 7 1 8 5 1 6 12 2 14 2,9 

T 16 2 18 10 2 12 26 4 30 3.2 
2 5.9 0,7 3,4 *,7 1,0 2,8 5,3 0.8 3,2 

191 

d* 7 3 10 14 3 17 21 6 27 5.5 
9 4 4 8 7 5 12 11 9 20 4.2 

T 11 7 18 21 8 29 32 15 47 4.9 
2 4.1 2,2 3,4 9.8 3.8 5.8 6.5 3.2 4,9 

192 

d* 66 71 137 57 64 121 123 135 258 54.3 
9 70 61 131 71 65 134 141 124 265 55,7 

i 136 132 268 128 127 255 264 259 523 55.0 
2 50.3 51.5 50.9 59,8 60,4 60,T 54,5 55.5 55.0 

)4 
T 147 139 286 149 135 284 296 274 570 60,q 

2 54,4 54,2 54,3 69.6 1 64.2 66,9 61.1 58.7 60.0 

leqenda: 

177 - Bragos longos 191 - Sorabreamento Interior 
178 - Conprinento ra^dio 192 - Contorno borrado 
179 - Curtos 193 - Brago corao utna linha apenas 
180 - Finos ou delgados 196 - Qmlssao dos dols bragos 
181 - Grossura n&Jia 
182 - Grosses 



T A B E I A mV 

tiaos _ dlstribulgao en funjao do sexo e ldade,(Joi8utor » sexo dq figura. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

Item M F T HI f T M F T * 

cT 35 27 52 17 16 33 52 43 95 28,9 
$ 37 21 56 13 11 24 50 32 82 23,9 

197 T 72 48 120 30 27 57 102 75 177 26,4 
? 34,4 25.8 30.6 20.4 20.0 20.2 28.6 •23.0 26.4 

</• 51 29 80 36 33 69 87 52 149 45,4 
9 42 39 81 39 35 74 81 74 155 45,3 

198 T 93 68 151 75 68 143 166 136 304 45,3 
% 44,4 37.9 41.4 51.0 50.3 50.5 47.1 43.3 45.3 

c* 15 34 49 15 19 35 31 53 84 25,6 
9 29 29 58 25 21 47 55 50 105 30.0 199 T 44 63 107 42 40 82 85 103 189 28,2 

1 21.0 35.1 27.5 28.5 29.6 29.0 24.1 32.8 28.2 
or" 13 7 20 12 7 19 25 14 39 11.8 
9 14 8 22 15 5 20 29 13 42 12,2 

212 T 27 15 42 27 12 39 54 27 01 12,0 
% 12,9 8.3 10.8 18,3 8.B 13.8 15.1 8.5 12.0 

213 

d* 36 38 74 37 31 68 73 59 142 43.2 
9 47 39 86 41 35 76 88 74 162 47,3 

T 83 77 160 78 65 144 161 143 304 45,3 
i 39,7 43.0 41.2 53.0 48.8 51,0 45.2 45.4 45.3 

212 
213+ 

& 49 45 94 49 38 87 98 83 181 55,1 
5 61 47 108 56 40 96 117 87 204 59,6 
T 110 92 202 105 78 183 215 170 365 57,3 
% 52.6 51,3 52.0 71.4 57,7 64,8 60.3 54.1 57.5 

214 
14 19 33 17 17 34 31 36 67 14,1 

9 14 29 43 20 24 44 34 53 87 18.3 
T 28 48 76 37 41 78 55 89 154 16,2 
? 10.4 18.7 14.4 17,2 19,5 18.3 13,4 19.0 . 16,? 

215 
& 4 8 12 11 5 16 15 13 28 5.8 
9 2 2 4 1 3 4 3 5 8 ',6 
T 5 10 16 12 8 20 18 18 36 3,0 
% 2.2 3.9 3.0 5.6 3.0 4.7 3.7 3.8 3,8 

216 

5 2 7 2 3 5 7 5 12 2.5 
9 I 3 4 2 1 3 3 4 7 V 
T 6 5 11 4 4 8 10 9 19 2,0 
% 2,2 1.9 2.0 1.8 1.9 1.8 2,® 1.9 2,0 

217 
d* 11 9 20 8 12 20 19 21 40 0.5 
9 10 5 15 6 10 16 16 15 31 6,5 
T 21 14 35 14 22 35 35 35 71 7,5 
I 7.8 5.4 6.6 6.5 10.5 8.5 7,2 7.7 7,5 

2Ui 
a 

217 

d* 34 38 72 38 37 75 72 75 147 30,9 
9 27 39 56 29 38 67 56 77 133 23.0 
T 61 77 138 67 75 142 128 152 280 29.5] 
2 22.6 30.0 26.2 31.3 35.7 33.5 26.4 32.6 29.5 

200 o"+ 9 1 2 3 0 0 0 1 2 3 oJ 
2 0,4 , 1,1 V 0 0 0 0,2 0.6 0.4 1 

Leqenda: 
197 _ Maos grandes 215 - ColocaQao nos bolsos 
198 - Maos do tamanho raddlo 216 - Colocagao atrds'de objetos 
199 - Kaos pequenas 217 - OmUsao simples. 
200 - Luvas 
212 - Soobraaaento na oao (interior) 
213 - Contorno borrado da nao 
2U -Coloeagao atrfs das costaa* 



T A B E I A XXXVt 

Maos e dedos - dlstribuifao em funfao do sexo e ?dade do autor4 e sexo da figura. 

(dads 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 

Iteo """"""cr-^Sexo N F T F T M F T 

202 

14 19 33 10 9 19 24 28 52 15,8 
9 14 19 33 11 7 18 25 26 51 14,9 

T 28 38 66 21 16 37 49 54 103 JV 
$ 13.3 21.2 17.0 14.2 11.8 13.1 13.7 17.1 15,3 

201 

9 10 19 8 9 17 17 19 36 10,9 
9 11 5 16 10 9 19 21 14 35 10,2 

T 20 15 35 18 18 36 38 33 71 w 
i 9.5 8.3 9.0 12.2 13.3 12.7 10.5 10.5 10.5 

203 

a* 8 3 11 5 3 8 13 5 . 19 5,7 
9 6 5 11 5 1 6 11 6 17 4.9 

T 14 8 22 10 4 14 24 12 1 36 
1 6.6 4.4 5.6 5.8 2.9 4.9 6.7 1.8 5.3 

204 
cf 26 21 47 19 13 32 45 34 79 24,0 
9 28 19 47 21 10 31 49 29 78 22,8 

T 54 40 94 40 23 63 94 63 157 23,' 
i 25,8 22.3 24.2 27.2 17.0 22.3 26.4 20.0 23,4 

205 

cT 16 18 34 12 9 21 28 27 55 16,7 
9 14 17 31 7 7 14 21 24 45 13,1 
T 30 35 65 19 16 35 49 51 100 14.S 
i 14.3 19.5 16.7 12.9 11.8 12.4 13.7 15.2 14.9 

206 

o* 14 25 39 12 18 30 25 43 69 21,0 
9 21 24 45 15 16 31 36 40 76 22,2 
T 35 49 84 27 34 61 62 83 145 21,6 
< 16.7 27.3 21.5 18.3 25.1 21.6 17,4 25.4 21.6 

207 

o* 13 7 20 7 11 18 20 18 38 11,5 
9 15 11 25 10 ' 16 26 25 27 52 15,2 
T 28 18 46 17 27 44 4} 45 90 13,4 
I 13.3 10.0 11,8 11.5 20.0 15.6 12.6 14,3 13,4 

273 

a* 15 6 21 5 5 11 21 11 K 9,7 
9 13 8 21 10 8 18 23 16 39 11,4 
T 28 14 42 16 13 29 44 27 71 10,5 
t 13.3 7.8 11.8 10.8 9.8 10.2 12,3 8.5 10.5 

206 

Cf 5 5 10 5 8 13 10 13 23 7,0 
9 9 7 16 7 6 13 16 13 29 8,4 
T 14 12 26 12 14 26 ?6 26 5? 7.7 
t 6.6 6.7 6.7 8.1 10.3 9.2 7,3 8.2 V 

210 

d* 25 22 47 10 16 26 35 38 73 22,2 
9 33 21 54 9 11 20 42 32 74 *1,5 
T 58 43 101 19 27 45 77 70 147 21,9 
t 27.7 24.0 25.0 12.9 20.0 16.3 ?1,6 22.2 21.9 

209 o"* 9 1 2 3 7 4 11 8 6 14 w 
i 1,1 0,7 4.7 2,9 3,3 ?.? 1,9 

Leqenda; 

201 - Pynho cerrado ou raao sem dedo 206 - Dedos como garras 
202 - Dedos sem mao 207 - Dodos "em petala" 
203 - Dedos encerrados por una linha 208 - Unhas 
204 •» Dedos comprldos 209 - Dados em maior nfimaro 
205 - Dedos como palltos 210 - Dedos em menor nCnero 

273 Dedos arredondados 



T A B E H XXXVII 

distribuitjao em fungao do sexo e idade do autor e jexo da figura. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 18 anoa Tatais 
Item 7r-—5£*o    hi F [ M F r « 1 F T J 

218 ■ 
13 17 30 11 11 22 26 52 10.9 

9 11 12 23 7 12 19 18 24 42 8.8 
I 24 29 53 18 23 41 42 52 94 9.9 
i 8.9 11,3 19,0 8.4 11.0 9,6 8,9 11,1 99.9 

219 

o* 41 50 101 43 53 96 34 113' 197 41,4 
9 31 47 78 41 50 91 12 97 1$9 35.5 
T 72 107 179 84 103 87 56 210 366 38.5 
t 26.7 41,7 34,0 39.2 49,0 44,1 32,2 45,0 3^,5 

220 

cT 80 50 130 53 37 90 133 87 220 45.3 
9 88 62 150 52 39 91 140 101 241 50.7 

T 168 112 280 105 70 181 273 188 461 48.5 
% 62,2 43,7 53,2 4'9.0 36.2 42,6 55,4 40.3 48.5 

221 

ty 53 37 90 33 17 50 86 54 140 29.4 
9 60 64 124 40 41 81 100 105 205 43.1 

T 113 101 214 73 58 131 186 159 345 36.3 
% 41.8 39,4 40,6 34,1 27,6 30,8 38,4 34.1 36.3 

222 

a* 64 72 136 57 70 127 121 142 263 55.3 
9 44 36 80 42 44 86 86 80 166 34.9 

T 100 108 216 99 144 213 207 222 429 45.1 
2 40.0 42,1 41,0 46,2 54.3 50,? 42,7 47.6 45,1 

223 
cf 9 13 22 10 12 22 19 25 44 9.2 

16 12 28 15 7 22 31 19 50 10.5 
T 25 25 50 25 19 44 50 44 94 9.9 
2 9.3 9,7 9,5 11.6 9.0 10,3 10,3 9.4 9,9 

226 

y 9 5 15 7 3 10 16 9 25 5.2 
9 10 10 20 5 9 14 15 19 34 7.1 
\ 19 16 35 12 12 24 31 28 59 5.2 
% 7.0 6,2 6,6 5,6 5.7 5,6 6,4 6.0 5,2 

224 

o* 5 0 5 5 3 9 11 3 14 2.9 
9 6 3 9 6 1 7 12 4 16 3.3 

T 11 3 14 12 4 15 23 7 30 3.1 
I 4.1 1,1 2,6 5.6 1.9 3,7 V 1.5 

225 

or 50 53 103 60 52 112 110 105 215 45.2 
9 66 62 128 72 62 134 138 124 262 55.1 

T 116 115 231 132 114 246 243 229 477 50,2 
2 42.9 44,9 43,9 61.6 54.3 58,0 31.2 49.1 50,? 

224 
225 

y 55 53 108 66 55 121 121 106 229 48.2 
9 72 65 137 78 63 U) l^O 126 278 58.4 

T 127 lie 245 144 118 ?62 236 507 53.3 
2 47,0 46,0 46,5 67,2 56.2 61,7 55,9 50.6 55,3 

2?9 cTt 9 2 2 4 J! 2 4 4 4 8 0.6 
271 9 1 4 5 3 1 4 4 5 9 1.8 
?72 yt 9 3 2 5 2 5 7 5 7 12 1.2 

T 6 8 14 7 8 15 13 16 28 3.0 
2 1 2.2 J,1 2.6 3.2 3.8 1.5 W V 

Leqenda: 
218 - Pernas longas 224 - Sonbreamento no Interior 
219 - Comprlniento mfdio 225 - Contorno borrado 
220 - Pernas curtas 226 - Pernas coroo uma linha sd 
221 - Finas ou delgadas 229 - Omissoes 
222 - Grossura mddla 271 - Pernas ocultas cm traje de noite 
223 - Grossas 272 - Ausentes ou Incomplctas per nao caber no poeel. 



fla; (Ustrlbulcao ea funcao do sexo a tdade 
dp autor e sexp da ftgura. 

T A B E L A XXXVHI 

Idade 12 a 1* anos 15 a 18 anos totals 
Item 

H F T F T 11 F T 

231 

0" 16 19 37 16 6 26 36 27 63 14,5 
9 22 1* 36 12 7 19 34 21 55 12.8 

1 *0 33 73 30 15 45 70 48 1)8 13,6 
1 15.5 1*.2 14.9 15.5 8,2 12.0 15.5 11,6 13.6 

232 
g* 66 39 105 44 38 82 1)0 77 187 43,1 
? 55 3* 90 41 36 77 97 70 167 38.? 

T 122 73 195 85 74 159 207 147 354 *1,5 
f *7.* 31.* 39.8 44.2 40.8 42,6 46.1 35.5 41.5 

233 

d* *5 57 102 37 44 8) 62 101 183 *3.2 
9 50 69 119 40 48 88 90 117 207 *8,2 

T 95 126 221 77 92 169 172 218 390 *5,2 
S 36.9 5*.3 *5.1 '0.1 50.7 45,3 38.3 51,7 *5.2 

2*1 
or 108 73 181 76 62 138 164 135 319 73.6 
9 105 80 185 71 63 13* 176 143 319 7*.3 

T 213 153 366 1*7 125 272 360 278 638 7*l0 
J 82.8 65.9 74.8 76.5 69,0 72,9 80.1 67.3 74.0 

2*2 

d* 20 *2 62 23 27 50 43 69 112 25.6 
9 21 38 59 22 28 50 43 66 109 25.4 
i *1 80 121 45 55 100 86 135 ??1 25.6 
% 15.9 3*.* 24.7 23.4 30.3 26,8 19.1 33,6 35,6 

243 

1 0 1 0 1 1 I 1 2 0,4 
\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0,2 
1 0.3 0 0.2 0 0.5 0,2 0.2 0,2 0.2 

2** 

QT 12 5 17 10 7 17 22 12 34 7.8 
$ 15 10 25 7 6 13 22 16 39 8.0 

T 27 15 *2 17 13 30 *4 28 72 8,3 
? 10.5 5.* 8.5 0.8 7.1 8.0 9,7 6,7 8.3 

2*5 

d 62 53 115 61 57 1)8 123 110 233 53.8 
9 67 51 118 54 55 109 121 106 227 52.9 

T 129 10* 233 115 112 227 2*4 216 *60 53,3 

2 50.1 *4.0 47.6 59.8 61.8 60,8 54,3 52.3 53,3 

2** 
♦ 

7*5 

d* 7* 58 132 71 6* 135 1*5 122 267 61.6 
9 82 61 1*3 61 61 122 1*3 122 265 JUL 

1 156 119 275 132 125 ?57 268 244 532 61,7 

2 60.7 52.2 56.2 68.7 69.0 68,9 64,1 59.0 61.7 

2*6 

<d 6 13 19 8 15 23 1* 28 *2 8.8 

9 7 11 18 14 14 28 21 25 *6 9.6 
7 13 2* 37 22 29 51 35 53 88 OJ— 
i *,8 9.3 7,0 10.2 13.8 13,0 7.2 11.31 9.3 

leqenda: 
231 - P^s grandes 
232 - lamanho m^dlo 
233 - Pds pequenos 
2*1 - P^s de perfll 

2*2 - P£s de frente 
2*3 - P5s de costas 
2** - Sombreaniento no Interior 

2*5 - Contorno borrado 
2*6 - Omissao. 



T A B E L A .lOOHX 

ItL dUtrib<Hcao ta faocao do texo t fdade do autor 
t da mxo <to floura. 

idadii i n 14 anos 15 a 18 anos Totals 

lien "^>4i*o fio*^ M F T M F T . H F T i 
CT 54 35 89 47 32 79 101 67 166 38.7 

234 9 59 45 104 47 28 75 106 73 179 41,7 
T 113 60 193 94 60 154 207 140 347 40t2 
i 43.9 34.4 39.4 48.9 33.1 41,2 46.1 33.8 40,2 

<f 83 67 130 35 48 83 98 115 213 49.1 

235 9 57 58 115 34 49 83 91 107 198 46.1 
T 120 125 245 69 97 166 169 222 411 47.6 
% 46.6 53.B 50.1 35.9 53.5 44,5 42.0 53.7 47,6 

234 d" 117 102 219 82 80 162 199 182 381 87.9 
9 116 103 219 81 77 158 197 180 377 87.8 

235 T 233 205 438 163 157 320 396 352 758 87.9 
% 90.6 88.3 89.5 84.8 86.7 35,7 88.1 87,6 B-'.g 

CT 9 7 16 8 3 11 17 10 27 6,2 

236 9 3 3 6 6 3 9 9 6 15 3.« 
T 12 10 22 14 6 20 26 16 42 4,8 
% 4.6 4.3 4.4 7.2 3,3 5,3 5,7 3.8 4,8 

0 3 3 4 4 " 6 4 7 11 2.5 

237 9 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0,4 
T 1 4 5 4 4 8 5 8 . 13 1,4 
i 0.3 1.7 1.0 2.0 ,2.2 ?,1 M 1.9 1,5 

3 3 6 5 2 7 8 5 13 3,0 

238 9 6 9 15 5 8 1? 11 17 28 6.5 
T 9 12 21 10 10 20 19 22 41 V 
* 3.5 5.1 4.2 5.2 5.5 5,3 4.2 5.3 V 

239 9 0 0 0 1 1 ? 1 1 2 0,4 
i 0 0 0 0.5 0.5 0,5 0,2 0.2 0,2 0,2 

236 12 13 25 17 9 26 29 22 51 11,7 
5 10 13 23 12 12 24 22 25 47 10.9 

a 
239 

T 22 26 48 29 21 50 51 47 98 11,3 
i 8.5 11.2 9.8 15.1 11.6 13,4 11.3 11.3 11,3 

<? 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.2 

230 9 2 1 3 0 2 2 2 3 5 1,1 
T 2 1 3 0 3 3 2 4 6 0.6 
I 0.7 0.4 0.6 0 1,6 0,8 0.4 0.9 0,6 

<? 0 0 0 2 2 4 2 2 4 0.9 

240 . 9 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0.6 
T 1 1 2 3 2 5 4 3 7 0f8 
i 0.3 , „ 0.1 I.5, 1.1 0.8 0.7 0,8 

Leqenda: 
230 - P*s cono una Ilnha apenas 
Z34 - Sapatos cori detalhes 
235 - Sapatos sen detalhes 
236 - Dados presentes en flqura nua 

237 - Dedos era figura vestiga: praia ou esporte 
238 f- Dedos em figura vestida: traje comuo nas set sapatos 
239 - Dedos presentes'en sandal t a aberta 
240 - Dados coa unhas. 



T A B E L A XI 

Roupas e acessdrjos: dlstribukao en funoao do sexo e tdade 
autor e do sexo da fiqura. 

Idade 12 a 14 anos 15 a 18 anos Totals 
(tea III f T M r T H F T 1 

249 
d* 1 5 6 5 4 9 6 9 15 3.9 
9 3 2 5 3 2 5 6 4 10 2.3 
T 4 7 11 8 6 14 12 13 25 3.1 
I 1.8 3.1 2.5 4.7 3.1 3.8 3.1 3.1 3.1 

250 
37 25 62 21 18 39 58 43 10) 26.7 

9 22 13 35 8 4 12 30 17 .47 11.1 
T 59 38 97 29 22 51 88 60 148 18.5 
2 27.4 17,0 22.1 15.5 11.5 14.2 22,9 14,5 18,5 

251 
or 52 70 122 49 69 118 101 139 240 63,5 
9 89 97 185 72 89 161 161 186 347 82.5 
T 141 167 308 121 158 279 252 325 587 73.6 
2 65.5 74.8 70.3 71,5 83.1 77.7 68.2 78.6 73.6 

253 
10 4 14 6 1 7 16 5 21 5.5 

9 1 0 1 1 2 3 2 2 4 0.9 
T 11 4 15 7 3 10 18 7 25 3.1 
2 5.1 1.7 3,4 4.1 1.5 2.7 4,6 1.5 3.1 

248 ? 0 7 7 4 1 5 4 8 12 2,5 
2 0 5.8 2,9 4.5 1.0 2.6 1.9 3.6 2.8 1.5 

252 ? 2 18 20 9 11 20 11 29 40 9,5 
2 '.7 15.1 8.5 '0.2 11.2 10.7 5.4 13.3 9.5 

255 c* 1 3 4 8 7 15 9 10 19 5,0 
2 ',o 2.8 1.9 9.8 7.6 8.6 4.9 5.1 5.0 

255 o* 9 31 40 20 24 44 29 55 84 22.2 
2 9,0 29.8 19,6 24.6 26.0 25.4 15.9 28.0 22.2 

259 4 10 14 7 7 14 11 17 28 7.4 
2 4,0 9.6 6.8 8.6 7.5 8.0 6,0 3,5 7.4 

254 
o* 4 4 8 5 2 7 9 6 15 3,9 
9 7 4 11 5 1 6 12 5 17 4,0 

T 11 8 19 10 3 13 21 11 32 4.0 
2 5.1 3.5 4,3 5.9 1.5 3.6 5.4 2.6 4.0 

257 
d* 26 33 59 34 35 69 60 68 128 33.9 
9 14 11 25 3 12 15 17 23 40 9.5 
T 40 44 84 37 47 84 77 91 168 21.0 
2 18.6 19.7 >9.1 21.8 24.6 23.3 20.0 22.0 21.0 

258 
cf 38 50 88 39 45 84 77 95 172 45,5 
Q 24 32 56 21 25 46 45 57 102 24,2 

T 62 82 144 60 70 130 122 152 274 34.3 
2 28,8 36,7 32.8 35.5 36.8 36.2 31.7 36.8 34.3 

260 
o" 2 2 4 2 2 4 4 4 8 1.6 
9 8 22 30 6 10 16 14 32 46 9,6 
T 10 24 34 8 12 20 18 36 54 5,7 
2 3,7 9.3 6.4 3.7 5.7 4,7'■ 3,7 7.7 5.7 
Cf 6 5 11 5 8 13 "11 13 24 5,0 

262 9 6 8 14 10 1 11 16 9 25 5,2 
T 12 13 25 15 9 24 27 22 49 5,1 
2 4.4 5.0 4.7 7.0 4.3 5.5 5,5 4.7 5.1 

<f 15 13 28 9 7 16 24 20 44 9,2 
2 0 0 0 3 0 3 3 0 3 - 0.6 

T 15 13 28 12 7 19 27 20 47 4,9 ' 
2 5,5 5,0 5,3 5.5 3,3 4.5 5,5 4.2 4,9 

Leqenda; 
2A8 - Traje de roits 252 
2^9 - Traje de praia ou eoporte 253 
250 - Traje comuni incorapleto 254 
251 - Traje com completo 255 

- Vesiido bem decobado 256 - 
- Uniforme ou fantasia 257 - 
- Meia. 258 - 
- Calqa com vi'nco 259 *• 

Calqa com vistas 260 - Adornos 
Bolsos 261 - Chapeu ou bori 
Botoes 262 - Objeto na nao 
Bravata 



T A 8 E L A XLl 

Rouga e acasstfrlog- distribu!.yao em fungao do sexo e idade do autor e sexo da flgura. 

Idade 12 a M anos 15 a 18 anos totals 

Item ^c7—5!*° M F T 1(1 F T M F T $ 

264 
♦ 

265 

O 53 57 110 56 60 115 109 117 226 '59.9 

? 61 62 123 73 62 135 134 124 258 61.4 

T 114 119 233 129 122 2!}1 243 241- 484 60,7 

% 53.0 53.3 53.0 66.3 64.2 69.9 63.2 58.3 60.7 

263 

0* 2 1 3 1 0 1 3 1 4 1.0 

? 9 2 11 4 2 6 13 4 17 4.0 

T II 3 14 5 2 7 16 5 21 2.5 

% 5.1 1.3 3,2 2,9 1,0 1,9 4,1 1.2 2.5 

266 

(? II 6 17 8 4 12 19 10 29 7.6 

? 13 12 25 8 10 18 21 22 43 10.2 

I 24 18 42 16 14 30 40 32 72 V 
i 11.1 8.0 9,5 9,4 7,3 8,3 10,4 7.7 9.1 

267 

d 15 5 20 12 11 23 27 16 43 11.4 

9 32 32 64 ?6 ?7 53 58 59 117 27,8 

T 47 37 84 38 38 75 85 75 160 20,0 

t 21.8 15.5 19.1 22.4 19.9 21,1 22.1 18.1 20.0 

268 

d 24 34 58 34 30 64 58 64 122 32.3 

9 27 30 57 30 15 45 57 45 102 24.2 

T 51 64 115 54 45 109 115 109 224 28,1 

? 23.7 28.6 26,? 37.8 23.6 30.3 29,9 26.3 28.1 
263 

4- 
266 + 
267 ♦ 
268 

d 52 46 98 55 45 100 107 91 198 52.5 

9 81 75 157 68 54 122 149 130 279 66.4 

T 133 122 255 123 99 222 256 221 477 59,8 

i 61.8 54.7 58.2 72.7 52,1 61.8 66,6 53.5 59,8 

269 

a* 35 24 59 26 13 39 61 37 98 20.6 

9 20 9 29 19 7 26 39 16 55 11.5 

T 55 33 88 45 20 65 100 53 153 16.0 

i 20.4 12.8 16.7 21.0 9,5 15,3 20,6 11.3 16.0 

Leqenda: 
263 - Sombreamerrto da roupa toda 256 - Sombreamento da blusa, caraisa ou paletd 
264 - Contorno borrado 267 - Sombreatnenlo da sala ou calga 
265 - Contorno duplo 268 - Sombreamento da barra da sala ou calga. 
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