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INTRODUgAO 

Por ocasiao do planejamento de pesquisa para tese de dou- 

toramento (Lourengao van Kolck, 1986) pareceu-nos conve- 

niente aproveitar a oportunidade para colher material sobre 

o Teste da Arvore. 

Nosso interesse pela prova datava de alguns anos. Dos pri- 

rreiros contactos com o livro em ingles (Koch, 1952), ao estudo 

mais detalhado da edigao francesa (Koch, 1958), nossa experien- 

cia evoluira com o uso clinico do teste em situagoes variadas de 

orientagao profissional, educacional, e vital, de diagnostico e 

investigagao da personalidade. O conhecimento de outros tra- 

balhos, inclusive em lingua portuguesa, contribuira para firmar 

nossa opiniao sobre a importancia da tecnica dentre as que usam 

o graf smo para a exploragao da personalidade. 

Ocorreu-nos efetuar um levantamento dos aspectos da rea- 

lizagao grafica no desenho da arvore de adolescentes de gran- 

des centres urbanos. A amostra, como se explica na apresenta- 

gao da pesquisa, ja estava escolhida; tratava-se de procurar 

colher bem os dados necessaries a analise. 

As pesquisas feitas no Brasil, constantes da bibliografia 

sob os numeros 1, 2, 3, 4, 14 e 32, apresentam orientagoes dife- 

rentes da que pensavamos imprimir a nosso trabalho. A pri- 

meira, tese de concurso a uma catedra universitaria, buscou es- 

tabelecer as caracterfsticas do desenho mais freqiientes em 

grupos de esquizofrenicos, pacientes organicos, mamaco-depres- 

sivos e neuroticos, a par de uma verificagao qualitativa das 

manifestagoes morbidas expressas atraves do tema da arvore, 

com o fim de determinar o uso clnr'co da prova em psiquia- 

tria. Oferecendo contribuigao das mais valiosas, serviu-nos de 

inspiragao para a abordagem minuciosa aos desenhos. A exaus- 

tiva enumeragao dos itens analisaveis no desenho de uma ar- 

vore foi por nos considerada, em conexao com a apresentada 



por Koch (1958), para a elaboragao de nossa lista de tragos 

objetivamente identificaveis e passi'veis de tratamento estatis- 

tico. fiste o ponto de contacto, pois quanto ao mais seguimos 

caminho diverso: trabalhamos com grande numero, em amostra 

tomada ao acaso. 

Os trabalhos seguintes de Arruda (1957, 1961) e Arruda e 

Franchi (1958) continuam a linha de interesse manifestada na 

tese de concurs©, acrescentando dados para a utilizagao da 

prova no diagnostico diferencial. Sao exemplos de pesquisas 

com pequenos grupos selecionados, no piano da psicopatologia 

e psiquiatria. 

Franchi (1957) e Minicucci (1959) ja se apresentam no 

campo da orientagao educacional e profissional, trazendo con- 

tribuigoes de variada ordem: confronto dos resultados do tes- 

te com os de outras provas de personalidade (o primeiro); 

experiencia pesoal acompanhada de reflexao criadora e verifi- 

cagao preliminar de alguns pontos (o segundo). Ambos traba- 

Iharam com criangas, adolescentes e adultos, em situagao cli- 

nica, com grupos selecionados e adotando de preferencia a abor- 

dagem mais aprofundada de estudo de casos. 

Portanto, uma pesquisa com adolescentes tornados ao aca- 

so na populagao de quatro grandes centres urbanos, em amostra 

de grande numero, selec:onada apenas em termos de idade, 

nao encontra paralelo no meio brasileiro (ate onde chega nos- 

so conhecimento). 

Do proveito dela dirao as conclusoes a que pudemos chegar. 

* 

Terminando esta breve apresentagao, queremos expressar 

nossos agradecimentos aos alunos do Curso de Especializagao 

em Psicologia Educacional: Antonio Carelli, Haydee Pereira 

Bueno, Jose Donate Procopio, Maria de Lourdes Lellis, Nair de 

Moraes, Neila Freitas Viegas e Thereza Stangherlin, que cola- 

boraram na elaboragao de tabelas, alem de duas delas terem 

participado de coleta do material. 

Devemos tambem fazer mengao a dois outros tipos de au- 

xilio: 



1) do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionals — Em 

pesquisa, patrocinada por essa instituigao, planejada pelo pro- 

fessor Dr. Arrigo Leonardo Angelini, foi possivel incluir a 

coleta do material necessario a nosso trabalho. 

2) da Fundagao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao 

Paulo — A subvengao concedida depois de terminada a coleta, 

possibilitou uma exploragao mais cuidadosa dos dados, porque 

feita por auxiliares de bom nlvel. 

E ainda exprimimos nosso reconhecimento todo especial a 

Theo e Ubirajara que, direta ou indiretamente, incentivaram 

todas nossas atividades. 

Odette Lourengao van Kolck 

Sao Paulo, agosto de 1964 





A — O TESTE DA ARVORE 

I — Principals caracteristicas 

Prova sistematizada por Koch, na Suiga, o teste da arvore 

se situa entre as tecnicas que usam o desenho como situagao 

otima para a projegao de tragos, atltudes e problemas pessoais. 

Como tecnica projetiva tem por objetivo o estudo da per- 

sonalidade em varios de seus caracten'sticos. O proprio autor, 

porem, alerta sobre a relatividade do conhecimento que ela po- 

de fornecer. Como o tema da arvore e familiar a todos, possue 

forte poder de solicitagao, porem, nao se deve esquecer que ca- 

madas mais profundas ou mais na superficie podem se mani- 

festar e com lacunas, pois e duvidoso que o "homem inteiro" 

se exteriorize em uma dada projegao. Sabem os psicologos que 

nao e possivel com a ajuda de uma so tecnica responder a to- 

das questoes que podem ser propostas a respeito de uma per- 

sonalidade. Em um exame psicologico e rotina a utilizagao de 

variado numero de tecnicas e procedimentos, entre os quais o 

teste da arvore deve ter seu lugar. 

Insistindo em que nao se deve solicitar de um teste mais 

do que sua natureza permite fornecer, Koch e muito cuida- 

doso no apresentar sua tecnica. Discute a influencia da apti- 

dao para o desenho e do modelo escolar, mas os considera fa- 

tes que podem ser superados com a solicitagao de desenhos de 

muitas arvores ou de outra especie. Comparado a escrita o 

teste seria bem mais eficiente, porque o carater estatico da 

forma da arvore leva vantagem sobre o movimento abdutivo 

da escrita; alem do mais, o eixo da posigao vertical da arvore 

com um lado esquerdo e um direito e com uma parte alta e 

uma baixa, nao intercambiaveis, fornece mais dados que a 

escrita. 
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Dada a universalidade do tema e a simplicidade e facili- 

dade relativas da tarefa, o teste da arvore se constitui em va- 

lioso auxiliar para complementagao do exame psicologico. 

A escolha do tema coube a Jucker tambem suigo, que em 

sua atividade de orientagao educacional e profissional, come- 

gou a usar o desenho da arvore para estudar, sobre uma base 

puramente intuitiva, certos aspectos problematicos do sujeito. 

Essa escolha, como Koch (1958, pg. 9) assinala, nao foi feita 

ao acaso, mas "baseada em madura reflexao e longo estudo da 

historia da cultura e sobretudo dos mitos". 

Da base intuitiva inicial usada por Jucker para a interpre- 

tagao, Koch partiu para tratamento estatfstico de farto ma- 

terial, com reflexoes fenomenologicas sobre o significado de 

cada trago da produgao grafica e com estudos experimentais 

de desenhos obtidos sob hipnose. 

A arvore seria a representagao do ser humano, mas em 

piano simbolico apenas. Devemos lembrar que, enquanto es- 

truturalmente a arvore e um sistema aberto, com um centro a 

se esclerosar progressivamente e extremidades sempre a se 

renovarem, o ser humano e um sistema voltado para dentro, 

com desenvolvimento dirigido pelo centro. 

Entretanto, justamente o fato da arvore crescer continua- 

mente e que a torna representagao simbolica do psiquismo hu- 

mano, assim como sua posigao vertical, pois a forma esquema- 

tica da arvore se reduz fundamentalmente a da cruz, o que cor- 

responderia a um corpo humano com os bragos estendidos. 

O mesmo simbolismo da cruz se aplica a ambos. Na com- 

preensao desse simbolo esta a base da interpretagao do teste. 

Como na interpretagao de simbolos, os mitos e as crengas popu- 

lares sao fontes de importantes ideias, no caso especial do sig- 

nificado da cruz tambem podemos buscar ai as primeiras su- 

gestoes. Na superstigao popular o fazer o sinal da cruz afasta 

o mal; poem-se os dedos em cruz para "isolar" influencias ma- 

leficas, o mesmo se fazendo com facas, agulhas pedagos de pau 

ou tragando-se a cruz na propria terra. Ramos ou vassouras 

afixadas ou deitadas em cruz eram usados pelas bruxas em 

seus exorcismos e sao empregados nas macumbas com poder 



magico. Tambem a cruz e usada como sinal de prolbigao de 

passagem. A cruz se apresenta entao, como aquilo que ampara 

e protege, mas tambem proibe e castiga. 

Para o cristao, a cruz e o simbolo do sacrificio e do supli- 

cio (Cristo carregou uma cruz nos ombros e nela morreu pre- 

gado), mas tambem, e por isso mesmo, da redengao do mundo. 

Na cruz podemos ver o simbolo da oposigao e da concilia- 

gao dos contrarios. Masculino e feminino, bem e mal, saude e 

doenga, vida e morte af se unificam e encontram expressao. 

Nas palavras de Koch (1958, pg. 22) " a multiplicidade de 

seus significados exprime o que ha de vivo na cruz". Sendo a 

sintese das oposigoes absolutas sera tambem o simbolo do "eu" 

isto e, da unidade propria do ser humano. Segundo Gebhard 

Frei (apud Koch, 1958, pg. 25)... "ser solicitado ao mesmo 

tempo pela materia e o espirito, pelo ceu e a terra, pelo pas- 

sado e o futuro, pelo Eu e o Nos, eis a cruz ;n6s vivemos na 

tensao dessas forgas; nos lutamos para equilibrar esta multipli- 

cidade, para afirmar estas oposigoes polares..." 

Esta ideia das oposigoes presentes na mesma representa- 

gao grafica e uma das constantes no teste da arvore. Nao pode 

usar bem a prova quern nao compreender que as atitudes hu- 

manas trazem em si os dois polos antiteticos: mostrar-se inde- 

pendente pode ser justamente a expressao da falta de indepen- 

dencia sentida pelo sujeito. 

A produgao grafica sofre influencia desse fato: o mesmo 

detalhe de realizagao pode significar tanto um aspecto psicolo- 

gico como seu oposto. A dosagem adequada dependera da cor- 

relagao com outros tragos do desenho e do contexto geral. Ca- 

da trago e polivalente e sempre deve ser interpretado com mui- 

ta cautela. A aplicagao de tabelas de significados nao pode con- 

duzir a real interpretagao do teste, pois no mesmo quadro fre- 

qiientemente aparecem ideias antagonicas; a escolha nao pode 

ser feita ao acaso. E pop isso que se exige profundo conheci- 

mento de Psicologia da Personalidade, Psicopatologia e Psi- 

cologia do Desenvolvimento, ao lado de domimo seguro dos 

conceitos psicanaliticos e de grande e variada experiencia cli- 

nica. Em geral para o bom uso das tecnicas projetivas e neces- 
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sario esse "background", em especial, no caso das que se ba- 

seiam na atividade grafica a exigencia se torna maior. A apa- 

rente facilidade de interpretagao pode ser considerada um dos 

grandes rlscos desta prova. 

A respeito de normas, precisao e validade do teste da arvo- 

re assim se expressa Hiltman (1962, pg. 162): " O ensaio de 

analisar sistematicamente 59 caracteristicas e sua distribuigao 

em idades distintas de pre-escolares, escolares e adultos, permi- 

tiu ao autor do teste estabelecer normas de desenvolvimento 

(normas de idade). Ademais Koch observou nos desenhos de 

arvores numerosos indicios mais ou menos apropriados para 

distinguir diversas peculiaridades da afetividade e do amadu- 

recimento caracteriologico de criangas e adultos. 

O fato de que certas caracteristicas definidas no desenho 

da arvore permitem reconhecer certas irregularidades condi- 

cionadas pelo estado de evolugao, pode ser considerado como 

uma prova da validade do teste para a apreensao do desenvol- 

vimento infantil e suas perturbagoes. Algumas particularidades 

nos desenhos de arvores feitos por pessoas normais e anormais 

em estado hipnotico permitiram reconhecer correlagoes com o 

diagnostico da personalidade". 

II — A tecnlca de aplicagao, avaliagao e interpretagao 

A administragao, que pode ser coletiva, mas de preferencia 

sera individual, e relativamente facil e rapida. 

O material necessario consiste em folha de papel em bran- 

co, sem pauta, de tamanho carta ou oficio; lapis preto, entre 

mole e duro (n.0 2), borracha, apontador ou "gillette". As con- 

digoes de ambiente sao as exigidas para o exame psicologico, 

com um mimmo de instalagoes confortaveis para o sujeito sen- 

tar e desenhar, pelo menos. 

As instrugoes, segundo Koch (1958, pg. 177), sao "Dese- 

nhar uma arvore frutifera". Se se tratar de um modelo esco- 

lar e conveniente solicitar o desenho de outra arvore diferen- 

te. Se se quer explorar mais a personalidade sob outros angu- 

los, pode se pedir outras arvores. 



Neste sentido Stora (1955) introduziu mod'ficagoes na tec- 

nica original de Koch, solicitando sempre duas arvores com as 

seguintes instrugoes: "Desenhar uma arvore, nao importa qual, 

mas nao um pinhelro". Depois de terminada a primeira; "De- 

senhar outra arvore, nao importa qual, mas nao um pinheiro". 

Argumentando que, da mesma forma como o pinheiro e 

muito significativo na Europa, o coqueiro e no Brasil, alguns 

psicologos patricios substituem a restrigao mencionada por 

Stora de forma a adapta-la as nossas razoes culturais e geogra- 

fcas. 

Somos da opiniao de que nao ha necessidade e nem con- 

veniencia de estabelecer restrigoes. O sujeito deve ser deixa- 

do livre para desenhar aquela arvore que deseja. Os pinheiros 

ou os coqueiros tambem podem ser interpretados, fomecendo 

elementos tao valiosos quanto os demais tipos. A propria in- 

terpretagao da escolha do tipo da arvore pode ser fertil em da- 

dos interessantes. 

Apesar de outras modificagoes nas instrugoes, sugeridas 

por alguns autores (apud Koch, 1955), nossa experiencia nos 

leva a usar um misto do original e de Stora: "Desenhe uma 

arvore frutifera" e a seguir": Desenhe outra". Nao menciona- 

mos na segunda vez, se deve ser diferente ou nao da primeira. 

O qualificativo "frutifera", apesar de nao ser considerado su- 

gestivo por Koch, nao deve ser enfatizado. Se o sujeito parece 

preocupado com o fato, ou, na duvida, perguntar se precisa 

ser arvore com fruto e melhor nao insistir nesse ponto, deixan- 

do-o em liberdade para desenhar o que Ihe ocorrer, 

Como disposigoes especiais se recomenda que a folha de 

papel seja colocada a frente do sujeito na posigao vertical, isto 

e, com a dimensao maior perpendicular ao eixo do corpo. Isto, 

porem, deve ser feito sem mencionar a possibilidade de torgao 

do papel e sem que o examinando perceba a importancia do 

fato. Deve-se observar discretamente a marcha do desenho e 

a duragao da execugao. 

Para a aval'agao e a interpretagao deve-se comegar por en- 

quadrar o desenho de determinada forma na folha do papel. 

Para "sso: 1) tragar uma vertical a partir do meio da base do 
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tronco e uma perpendicular a ela, na intersecgao tronco-copa; 

2) tragar linhas retas em torno da arvore — em baixo, na altu- 

ra da base do tronco ou do im'cio da linha de terra, em cima, no 

fim da copa ou dos galhos e lateralmente, nas extremidades da 

copa ou dos galhos. Ter-se-a assim o desenho dentro de um 

retangulo ou de um quadrado, que alem de aparecer bem des- 

tacado em certa posigao na folha, esta dividido interiormente 

em quatro zonas. fisse enquadramento possibilita o exame de 

varios dados importantes: a localizagao no papel, as proporgoes 

entre as diversas partes da arvore, a simetria do desenho, a 

posigao da arvore, o predommio da massa da copa, assim como 

facilitara a verificagao do tamanho relative do desenho. 

A analise desses e de outros aspectos da produgao grafica 

deve se processar entao. Antes de buscar interpreta-los, o psi- 

cologo deve saber ve-los no desenho, o que nao e tarefa sim- 

ples. Trata-se de verdadeira "leitura grafica", que exige mui- 

to exercfcio, alem de perfeito dominio da tecnica. neces- 

sario conhecer bem as varias possibilidades de apresentagao 

dos tragos do desenho: saber quais sao e como podem ser. De- 

ve-se aprender a determinar as particularidades graficas de 

um desenho, para o que pode ser de grande auxilio a analise 

de inumeras arvores baseada em uma enumeragao descritiva 

ou ilustrada de todos os possiveis sinais graficos. O apendice 

II, elaborado para nossa pesquisa, pode ser utilizado como ro- 

teiro de avaliagao e servira para esse treino. 

Como focalizaremos mais adiante ao descrever o procedi- 

mento da pesquisa, dentre os tragos a observar estao incluidos 

varios que sao verificaveis em toda produgao grafica — uso da 

posigao da folha de papel, tamanho em relagao a folha, localiza- 

gao no papel, qualidades do grafismo, corregoes, retoques e 

sombreamento de partes ou de todo o desenho, simetria defi- 

nida, estereotiplas e obediencia ao esquema ou estrutura do 

objeto ou situagao representados. Os demais con juntos de tra- 

gos se referem a aspectos proprios ao desenho da arvore: tipo e 

numero de arvores representadas, complementos ou acessorios 

e detalhes de realizagao das quatro zonas — raizes, tronco, co- 

pa e linha de terra ou solo. 



Uma vez que o psicologo tenha feito o treino necessario 

na "leitura grafica" estara em condigoes de, contemplando cui- 

dadosamente um determinado desenho, notar os aspectos mar- 

cantes que caracterizam a arvore representada. fisses aspec- 

tos serao interpretados, entao, segundo seus significados pro- 

prios. 

Nesse ponto algumas ideias basicas devem ser levadas em 

conta: 

1.°) — lembrar que cada trago e polivalente, freqiiente- 

mente trazendo em si os dois polos antagonicos e 

toda uma gama de variagoes entre os dois extremos; 

2.°) — considerar que o sentido a ser atribuido a um tra- 

go do desenho depende de sua integragao com ou- 

tros tragos e da situagao no contexto geral; 

3.°) — sempre que possivel, partir do significado natural, 

em uma analise fenomenologica do trago estudado. 

fistes exame e interpretagao dos tragos da realizagao gra- 

fica constituem o estudo anah'tico do teste, que deve ser com- 

pletado com a impressao global que a arvore causa ao psicologo. 

Apesar de Koch apresentar esta impressao como o primeiro 

passo na interpretagao, parece-nos mais interessante reserva-la 

para o final. Com o autor reconhecemos sua importancia, mas 

ressaltamos tambem a grande dificuldade que apresenta esse 

apanhado intuitive da arvore em seu conjunto. A contempla- 

gao de uma arvore constitue uma arte que deve ser aprimora- 

da pelo tecnico. O treino na analise minuciosa dos tragos, men- 

cionado acima, e a contemplagao de inumeras e variadas arvo- 

res poderao auxiliar o desenvolvimento da capacidade de apre- 

ender o conjunto total do desenho. 

Uma arvore pode ser grande, vistosa e cheia de vida, ou- 

tra pode ser vasia e como que morta e outra pequenina, mir- 

rada, colocada num canto do papel; uma harmoniosa, outra de- 

sordenada; uma calma outra violenta, e assim por diante. 

Offermann (apud Koch, 1958, pg. 181) organizou um proto- 

colo de diversos tipos de impressoes que permitem formular 

uma impressao global a respeito de determinada arvore. 
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Alem disso pode se chegar a um apanhado de cunho sim- 

bolico: arvores desenhadas de maneira a lembrar mandalas, 

cujo simbolismo e profundamente estudado por Jung; e outras 

apresentando formas que se assemelham a cousas de grande 

significado para o ser humane. Entre estas, Jung (apud Arru- 

da, 1956, pg. 36) apresenta "o case de uma arvore luminosa, 

como um candelabro cujos galhos sao velas ardentes"; e o 

citado autor (Arruda) analisa desenhos em que arvores apre- 

sentam olhos, serpentes, galhos como bragos humanos, com uma 

espada na ponta. Existem arvores que lembram a explosao de 

uma bomba atomica, outras que parecem um grande falo; uma 

arvore pode assemelhar-se a algo que esta para explodir, outra 

esta colocada com tal precariedade sobre uma elevagao tao 

abrupta de um dos lados que sugere a eminente perda de equi- 

librio de quern esta a beira do abismo. 

Estas interpretagoes requerem grande conhecimento das 

obras e id^ias de Jung, em especial, na bibliografia psicanali- 

tica, alem de extensa e intensa experlencla clmica e em in- 

terpretagao de desenhos. 

Ill — Significado dos aspectos basicos no desenho Ida arvore 

A respeito daqueles aspectos apontados como gerais, por- 

que verificaveis em toda produgao grafica remetemos os inte- 

ressados aos autores especializados em tecnicas com uso do 

desenho e a nosso trabalho anterior (Lourengao van Kolck, 

1966, tese de doutoramento). A leitura das obras de Koch, 

evidentemente, tambem e essencial. 

Abordaremos aqui apenas os tragos proprios da arvore. 

Lembraremos o que ressaltamos atras: que deve ser buscado 

sempre o significado fenomenologico de cada trago. Que fun- 

gao desempenha tal parte na arvore? Para que serve? Como se 

apresenta mais caracteristicamente? Das respostas partimos 

para as concomitantes psicologicas em delicada transposigao 

simbolica. 

Fundamental e entao iniciar-se pelo estudo da estmtura 

da arvore. As partes principais de uma arvore sao: raizes 
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tronco e copa. A elas podemos adicionar a linha de terra ou 

solo, que merece consideragao tambem. 

As raizes freqiientemente ocultas ou entao parcialmente 

v:sfveis, constituem a parte mais duravel e mesmo esesncial da 

arvore. Tem muitas fungoes: retiram da terra o alimento, po- 

dendo ser consideradas o simbolo da fonte da vida; prendem a 

arvore a terra, sendo como um alicerce que ajuda a mante-la 

ereta e inamovivel. Mas, ao mesmo tempo, retem a terra, no 

seu emaranhado de filamentos. Sabe-se que sao as raizes das 

arvores de uma encosta ou de um morro que impedem os des- 

moionamentos. Ha uma reciprocidade de efeitos: a ra z protege 

a terra, que, por sua vez, protege e alimenta a arvore. A raiz 

esta muito proxima da terra, e quase terra, mas e o "vivo" no 

"mineral"; e invisivel e subterranea. 

Pode ser assimilada a um arquetipo, o da Terra-mae. Ela 

significaria o inconsciente e o primitivo no ser humano. 

E natural, entao, segundo palavras de Koch (1958, pg. 

183) que "os tragos de carater menos pessoais e reparaveis" se 

exprimam na raiz. 

O desenhar raizes estaria indicando ligagao com a terra, 

fixagao ao passado, apego ao solo, inibigao, individuo preso 

a tradigao, lento, parado, enraizado. Por outro lado, pode ex- 

pressar a busca de apoio daquele que se sente instavel. 

A ausencia completa de raizes em arvores que parece flu- 

tuar no espago, sera vista como expressao de sentir-se no ar, 

separado do elemento nutridor e, em ultima analise, de sua 

razao de ser. 

A linha de terra on solo representa a separagao entre o 

meio nutridor (terra) e o meio de expressao da arvore, entre a 

parte livre representada pelo tronco e copa e a oculta — as rai- 

zes. Ela separa e liga ao mesmo tempo, o alto e o baixo, o 

ceu e a terra, o consciente e o inconsciente. Indica a existencia 

da terra, conhecida de todos, mas assinalada especialmente por 

alguns. Pode ser entao considerada expressao da existencia 

imediata ou da realidade. A enfase no solo, a ausencia ou o 

tipo de linha de terra, serao interpretados dentro dessas ideias, 

com as nuances proprias. 
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O tronco e a parte mediana da arvore. ele o suporte 

para a copa e o que mantem o equilibrio entre direita e esquer- 

da. um elemento muito estavel, substancial e duravel. im- 

perecivel, enquanto houver vida na arvore. 

A madeira esta no tronco e freqiientemente usamos expres- 

soes como "madeira de lei" para qualificar seres humanos. 

Seria entao o tronco a projegao das disposigoes naturais 

do individuo; de seu ego, no sentido freudiano. 

Nos detalhes da base, no formato, nas dimensoes, nos as- 

pectos do contorno e da superficie, e noutros detalhes de rea- 

lizagao do tronco sao analisadas e interpretadas peculiaridades 

dessas ideias centrals. 

A copa e o suporte das folhagens, flores e frutos, partes 

pereciveis da arvore. Na copa, os galhos e ramos sao a conti- 

nuagao do tronco e como tal compartilham de seu significado; 

mas o exterior, as extremidades formam a zona de contacto com 

o ambiente, da relagao reciproca entre a arvore e o ar, da 

respiragao. 6 a copa a parte "viva" da arvore, o seu campo de 

expressao. Pode ser vista entao, como o piano de realizagao da 

personalidade e de contacto com os outros e o do comportamen- 

to em realidade. 

A copa formada por folhas miudas ou por galhos, ramos, 

folhas etc., aquela que se apresenta em formatos caracteristicos 

como em arcada, em esfera, em forma de chama, envolta em 

membrana, etc., sera interpretada com significados decor- 

-entes, dentro da ideia basica do sentido da copa. Assim, tam- 

bem, serao analisados os movimentos para cima e para baixo; 

o predommio da massa da copa para a direita ou para a esquer- 

da ou seu equilibrio; os espagos vasios intemos e os achata- 

mentos. 

As folhas vem antes dos frutos; sao o primeiro sinal de 

fertilidade, de crescimento, de germinagao e sao tambem en- 

feite para a planta; contribuem para sua aparencia e animagao. 

Tern, porem, uma fungao vital: sao o orgao respiratorio da 

planta. Sao, pois, simbolo da vida. 

A representagao de folhas pode ser considerada expressao 

de vivacidade, dom de observagao dos fenomenos exteriores, 



capacidade para a expressao e exteriorizagao, gosto pela apa- 

rencia, desejo de ser reconhecido, dependencia do sucesso e do 

elogio. 

A disposigao das folhas em outro lugar que nao ao longo 

dos galhos e ramos, como por ex. incrustadas na copa, sol- 

dadas no tronco, em um galho seco, no espago ou no chao, te- 

ra significados proprios, assim como a apresentagao definida- 

mente simetrica e regular. 

Os frutos contem as sementes que perpetuarao a arvore, 

alem de servirem, eles mesmos, de alimentos. Aparecem depois 

da flor fecundada e sao o resultado, o completamento, o fim de 

um lento processo de maturagao. A presenga de frutos na ar- 

vore desenhada sugere, entao o desejo de chegar rapidamente 

ao final, de conseguir as coisas depressa e facilmente; a pro- 

cura de boas recompensas, a improvisagao e o oportunismo; o 

desejo de realizar, mas de obter sucesso rapido e de ver logo os 

resultados. Em raros casos podera indicar maturidade real. 

As flores, como a parte mais perecfvel da arvore, sao o sim- 

bolo mais flagrante de caducidade. Podem ser tomadas como 

a aparencia da arvore e, em certo sentido, uma mascara. Se- 

gundo Hiltbrunner (apud Koch, 1958, pg. 40) "o verdadeiro 

aspect© da arvore e o invernal; em presenga da morte definiti- 

va ou temporaria, nao ha afetagao possivel". O desenho de 

flores expressaria o prazer na admiragao do presente, do mo- 

men taneo, do efemero; a auto-admiragao, a tendencia para o 

exterior, o enfeite e o belo; o desejo de boa aparencia; a falsi- 

dade, a mascara; a vaidade; a falta de persistencia, a capacida- 

de mais aparente que real. Da mesma forma que o apontado para 

as folhas, os frutos e flores devem ser interpretados em seus 

aspectos peculiares de localizagao e disposigao. 

Ao la'do dos significados das zonas da arvore devem ser 

pesquisados os dados resultantes do enquadramento menciona- 

do, isto e, as proporgoes e a posigao da arvore. No capitulo das 

proporgoes assume importancia o da relagao entre o tronco e a 

copa. A desproporgao entre ambos pode favorecer a copa e, 

entao, a arvore apresentara uma copa muito grande para um 

tronco curto ou delgado, ou o contrario pode se dar. No pri- 
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meiro caso teremos a expressao de confianga em si, ambigao, 

necessidade de completamento, auto preocupagao, entusiasmo 

e possi'vel fanatismo. No segundo caso estaremos diante de uma 

realizagao propria de criangas pre-escolares, sugerindo entao, 

infantilidade e desenvolvimento retardado ou, em pessoas neu- 

roticas, regressao a estados primitivos. 

Com referencia a posigao da arvore: a inclinagao para a 

direita traz o sentido de capacidade de entrega pessoal, dedi- 

cagao, interesse pelo proximo, disponibilidade para o sacrifi- 

cio, movimento generoso de altruismo, mas tambem, influen- 

ciabilidade e fraqueza de dommio. A orientagao para a esquer- 

da traduz a atitude defensiva, a aversao e rejeigao do ambien- 

te; o medo de afetos, o constrangimento, a repressao; a necessi- 

dade de seguranga e de estar preso ao passado. 

Os acessorios ou complementos a arvore constituem outro 

conjunto de elementos para a interpretagao. Os colocados na 

arvore, como passaros, ninhos, casinhas, sao proprios de crian- 

gas, entre 9 e 12 anos principalmente; portanto, quando pre- 

sentes em idades mais avangadas expressam concepgao infan- 

til do mundo, ao mesmo tempo que indicam o individuo fanta- 

sista e brincalhao, espirituoso, zombeteiro, trocista, fanfarrao e 

implicante. 

Os complementos exteriores a arvore assumem significa- 

dos variados. Pode se tratar de um chao com vegetagao, de 

paisagem apenas esbogada ou de paisagem completa, istoe, com 

casa. montanha, sol, rio, caminho, etc. 

Estarao indicando, na gradagao de intensidade com que 

se apresentam, tendencia ao sonho e a contemplagao, emogao e 

afetividade, capacidade de observagao e de descrigao, fantasia 

e imaginagao, prolixidade, intuigao sem real profundidade, fal- 

ta de senso de realidade. Quando a paisagem se torna tema do- 

minante vemos o individuo que se sente ameagado pelo mundo 

exterior, que esta a merce das forgas exteriores. A ausencia 

de liberdade em relagao a realidade, a depressao, ansiedade e 

cansago, a falta de controle sobre as ideias negras, sao aspec- 

tos proprios a esse quadro. No caso de estacas ou suportes a 

arvore temos a expressao da necessidade de seguranga e de 
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orientagao, a falta de independencia e de confianga em si, a 

procura de apoio. A sombra da arvore no terreno sugere de- 

sejo de projegao. Dizeres, versos, rabiscos sem significado, 

formas improprias junto a arvore apresentam significados que 

vao em gradagao proporcional, de espfrito brincalhao, chistoso, 

disparatado, e ironico, o que revela incerteza, inseguranga e 

falta de confianga em si, ate indicio de esquizofrenia. 

A obediencia ao esquema da arvore, a apresentagao de 

simetria definilda e de estereotipias sao tambem aspectos a se- 

rem analisados. Podem ser verificadas perturbagoes no es- 

quema: deslocamentos espaciais, isto e, falta de adequagao no 

colocar galhos, folhas, etc.; deformagao no esquema e perda 

do mesmo. O significado em gradagao proporcional a intensi- 

dade que esses fatos representam, vai desde desorientagao es- 

pacial e temporal, imperfeita nogao de espago, desatengao, in- 

quietagao, percepgao alterada de formas, labibdade psiquica e 

motora, irritabilidade, embarago, impropriedade de coordena- 

gao motora, ate perturbagoes do esquema corporal, proprios de 

esquizofrenicos. Quanto mais acentuada a perturbagao do es- 

quema mais patologico o sinal. Antropomorfismos ou zoomor- 

fismos como casos especiais de modificagao do esquema, podem 

surgir em desenhos de criangas, em quadros humoristicos e 

nos desenhos de doentes mentais, principalmente de esquizo- 

frenicos. A simetria definida sugere apego a esquemas fixos, 

falta de adaptagao intelectual, obstinagao e rigidez — aspectos 

proprios de obsessivos. As estereotipias ou regularidades exa- 

geradas sao expressao de esquematismo, automatismo, falta 

de independencia no julgar, limitado horizonte psicologico, rea- 

lismo estreito, quando presentes em desenhos de individuos com 

idades acima de sete anos. 





B — A PESQUISA 

I — Objetivos 

Para o planejamento e execugao desta pesquisa propusemo- 

nos determinar para adolescentes de quatro grandes centres 

urbanos brasileiros: 

a) as caracten'sticas de realizagao grafica no tema da ar- 

vore, estabelecendo os sinais comuns e nao comuns 

proprios da idade; 

b) as diferengas de execugao em fungao dos grupos etarios; 

c) as diferengas de sexo na realizagao, de forma a con- 

tribuir para a determinagao da masculinidade-femini- 

lidade atraves do desenho. 

Trata-se, portanto, de um trabalho de levantamento de da- 

dos, que visa fornecer os primeiros elementos para a caracte- 

rizagao do desenho da arvore em adolescentes brasileiros. As- 

sume, assim, o aspecto de pesquisa inicial e exploratoria, que 

deve ser seguida por outras investigagoes de tipo clinico e estu- 

dos em profundidade. 

II — Procedimento 

a) Coleta dos dados 

Os desenhos foram colhidos segundo as determinagoes de 

Koch para o teste da arvore. As instrugoes elaboradas previa- 

mente e convenientemente explicadas, foram fomecidas por 

escrito as aplicadoras que deveriam procurar os sujeitos em 

seu proprio domicflio para aplicagao individual. Como se po- 

de ver no apendice I recomendou-se que fosse providenciado 
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um lugar comodo para o adolescente sentar e desenhar e in- 

sistiu-se em que ele deveria trabalhar sozinho, sem receber su- 

gestoes ou comentarios de outras pessoas. A folha depapel de- 

veria ser colocada a f rente do sujeito, sob re a mesa, em posi- 

gao vertical ou no sentido da altura, isto e, com a maior dimen- 

sao perpendicular ao eixo do corpo. Lapis, borracha e "gillette" 

ou apontador ser-lhe-iam fornecidos. O material necessario 

para cada adolescente seria entao: folha de papel sem pauta, 

tamanho oficio, lapis preto comum, mais exatamente Johann 

Faber n.0 2, borracha, apontador ou "gillette" e uma folha pe- 

quena de papel para eventuais observagoes. As instrugoes a se- 

rem ditas: "Voce vai fazer o desenho de uma arvore frutifera. 

Pode usar a borracha e apontar o lapis, se quiser e quando qui- 

ser". O adolescente poderia usar o tempo que desejasse e a 

qualquer pergunta sobre como fazer ser-lhe-ia repetido: "como 

quiser" ou "a vontade". Terminado o desenho, o aplicador de- 

veria escrever, no verso da folha, o nome do autor, o tempo 

gasto e qualquer observagao que pudesse o adolescente ter 

feito, durante ou no final da execugao. 

A seguir, passar-se-ia a coleta de desenhos da figura hu- 

mana, na tecnica de Machover, com instrugoes tambem padro- 

nizadas. 

fistes dois testes projetivos, aplicados nesta ordem, foram 

inseridos em um con junto mais amplo de provas psicologicas, 

que constituem o projeto de pesquisa de Angelini, em andamen- 

to. Com o objetivo de estudar as caracteristicas socio-psicolo- 

gicas de criangas e adolescentes em regioes de grande urbani- 

zagao e industrializagao, a referida pesquisa explora os dados 

procedentes da aplicagao de testes de inteligencia (Raven e 

Vacis), de interesses (Inventario de interesses de Angelini e 

Angelini), de entrevistas com um questionario para maes, so- 

bre treino de independencia, entre outras coisas, e de informes 

sobre a profissaodo pai e escolaridade do sujeito; de desenho 

livre, para criangas e, de uma tecnica projetiva (Metodo Pro- 

jetivo de Avaliagao da Motivagao — M.P.A.M. de Angelini), 

e um questionario geral de atitudes, para adolescentes. A co- 

leta de todo esse material foi feita em duas sessoes ou entrevis- 
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tas, com uma ordem pre-estabelecida. No caso de adolescentes, 

em uma delas, foram incluidos os desenhos da arvore e da fi- 

gura humana, no momento que parecesse mais oportuno a apli- 

cadora devidamente instruida a respeito de nossos propositos. 

Resulta dai, que embora se trate de uma pesquisa em si, este 

nosso trabalho se beneficia da caracterizagao do grupo que e 

possibilitada pelo estudo mencionado de Angelini. 

fiste, como parte integrante de um projeto do Centro Bra- 

sileiro de Pesquisas Educacionais, tomou os sujeitos da amostra 

de famflias estudada por Hutchinson (1960 e 1962). Dessas fa- 

milias foram escolhidas aquelas que possuiam individuos entre 

7 e 18 anos; um sorteio ao acaso, apontou 250 famflias em cada 

cidade e mais um certo numero suplementar. Foram organiza- 

das listas de famflias (uma principal e uma de reserva), orde- 

nadas em fungao da localizagao geografica na cidade e entre- 

gues aos aplicadores. Estes deveriam colher os dados a respei- 

to do indivfduo que existisse na famflia dentro da faixa de ida- 

de considerada (7-18 anos). No caso de muitas crianqas e/ou 

adolescentes em uma casa, seria feito um sorteio, com o proces- 

so descrito por Hutchinson (1960). Em cada famflia, entao, 

seria estudado um adolescente ou uma crianga, apenas. Por aca- 

so, entretanto, resultou aproximado o numero de criangas e de 

adolescentes. 

O piano inicial de dois mil sujeitos, por motives de ordem 

economica, foi limitado a metade. Das oito cidades previstas no 

projeto de Hutchinson quatro nao puderam ser exploradas. 

b) Caracterizagao do grupo estudado 

Como resultado, os sujeitos de nossa pesquisa se consti- 

tuiram em 490 individuos, de ambos os sexos, entre 12 e 18 anos, 

das cidades de Sao Paulo, Americana, Rio de Janeiro e Belo Ho- 

rizonte. Sao tres capitais de estado e uma cidade industriali- 

zada, com grande taxa de crescimento. Como afirma Hutchin- 

son (1962) ao advogar a escolha da amostra, nao ha logica ou 

estatfstica para generalizar dessas cidades para as areas urba- 

nas, mas consideravel base empfrica, pois elas apresentam con- 
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didoes muito semelhantes entre si e com as areas urbanas do 

mundo. 

A caracterizagao do grupo quanto a idade, sexo, escolari- 

dade e nivel socio-economico da familia pode ser vista nas ta- 

belas 1, 2 e 3. 

Em rapidas linhas, com referencia a idade e sexo vemos: 

140 individuos do sexo masculino no grupo de 12-14 anos 
126 individuos do sexo feminino no grupo de 12-14 anos 
108 individuos do sexo masculino no grupo de 15-18 anos 
116 individuos do sexo feminino no grupo de 15-18 anos 

Total de 248 individuos do sexo masculino para 
242 individuos do sexo feminino 

A escolaridade, em se tratando de uma amostra tomada ao 

acaso na populagao das cidades mencionads, se extende do pri- 

meiro ano primario (casos de desistencia ou interrupgao dos 

estudos) ao termino do curso de grau medio, com um relati- 

ve equilibrio entre os dois niveis de instruqao: 231 sujeitos 

cursaram apenas a escola primaria (incluindo o 5.° ano ou ad- 

missao), enquanto 259 foram ate o grau medio. Neste grupo, 

a maior concentraqao se verifica nos dois primeiros anos com 

progressivo decrescimo ate o 3.° ano do segundo ciclo. 

Para analise do nivel socio-economico da familia foi ado- 

tada a tabela elaborada por Hutchinson (1960, pgs. 19-51) pa- 

ra classificagao das ocupagoes dos pais na base do prestigio 

social das mesmas. De acordo com a distribuigao exposta na 

tabela 3, as posigoes de supervisao, inspegao e outras ocupa- 

goes nao manuals, assim como as ocupagoes manuais espe- 

cializadas e cargo de rotina nao manuais predominam entre 

os adolescentes estudados. Sao eles, entao, filhos de donos de 

pequenos estabelecimentos comerciais, de escriturarios, ban- 

carios, despachantes, viaj antes, contra-mestres, mestres de obras, 

balconistas, alfaiates, teceloes, mecanicos, carpinteiros, etc. As 

ocupagoes manuais semi-especializadas e nao especializadas 

como pedreiro, cozinheiro, gargao e trabalhador agricola, tam- 

bem se apresentam com boa incidencia, enquanto as profissoes 

liberais, altos cargos administrativos e cargos de gerencia e 

diregao aparecem por ultimo, com pequena freqiiencia. Pode- 
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mos, portanto, considerar o grupo estudado como de mvel so- 

cio-economico medio e inferior, o que parece refletir a composi- 

gao da populagao das cidades consideradas. 

A coleta dos desenhos das arvores se processou sem pro- 

blemas ou dificuldades: so houve dois casos de rejeigao; nos de- 

mais nao se notou negagao ou resistencia inicial. Dois desenhos 

foram afastados do conjunto: eram casos de antropomorfismo 

e deformagao tao acentuada que nao poderiam ser classificados. 

Dos 494 adolescentes da pesquisa de Angelini reduzimos qua- 

tro, donde nosso numero: 490. 

c) Analise dos desenhos 

Foi utilizado o seguinte metodo de registro: uma enume- 

ragao de tragos ou itens a serem observados, organizados em 

conjuntos ou categorias. Referem-se a aspectos gerais do de- 

senho (situagao na folha, tamanho, quaiidade do grafismo e po- 

sigao da folha) e aspectos proprios da arvore (tipo; estudo de 

zonas, como raiz, linha de terra, tronco e copa; acessorios ou 

complementos e aspectos gerais). Resulta de um estudo exaus- 

tivo das obras de Koch (1952 e 1958) e do trabalho de Arruda, E. 

(1956), complementado com leituras de auto res especializados 

em interpretagao de desenhos. Pretende conter todos os tragos 

analisaveis no desenho de uma arvore e constitui um conjunto 

de 243 tragos distintos, objetiva^ente isolaveis e identificaveis, 

fornecendo informagoes passiveis de tratamento estatistico. 

Os cinco primeiros conjuntos ou categorias de itens, que se 

pode ver no apendice II: localizagao no papel, tamanho em re- 

lagao a folha, espessura da linha e consistencia do tragado, e 

uso da posigao da folha, ser do aspectos que podem ser aplica- 

dos ao exame de qualquer desenho, nao apenas ao da arvore, 

resultaram de nossa experiencia pessoal, baseada em trabalhos 

e estudos previos (Lourengao van Kolck, 1966). O item VI — 

Tipo da arvore, tambem teve origem na experiencia pessoal, 

enquanto os demais representam uma sistematizagao cuidadosa 

dos tragos apontados pelos autores mencionados acima. 

Podem servir como roteiro para a avaliagao da prova. 
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A locallzagao no papel e abordada sob dez possibilidades: 

no centro; em diagonal na folha; em cada um dos quatro qua- 

drantes, convencionalmente por nos denominados 1.°, 2.°, 3.° e 

4.°, seguindo o movimento dos ponteiros dos relogios; a direita 

ou a esquerda, quando o desenho ocupa um espago que abrange 

parte do 1.° e do 2.° quadrante no primeiro caso e parte do 3.° e 

4.° no segundo; na metade superior ou na metade inferior quan- 

do se localiza em parte do 1.° e 4.° quadrante e do 2.° e 3.° res- 

pectivamente. 

Para o tamanho em relagao a folha e considerado o volu- 

me da arvore e nao apenas a altura. Onze alternativas se apre- 

sentam: desenhos ocupando a folha toda ou quase, a metade 

da folha, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Os tres 

primeiros constituem os tamanhos grandes; os tres seguintes, 

os medios; os outros tres, os pequenos e os dois ultimos, os 

muito pequenos. 

A qualidade do grafismo e apreciada sob dois conjuntos: a 

espessura da linha — fina ou leve, media e grossa; e consis- 

tencia do tragado — tremulo, interrompido, repetido e conti- 

nue. Para avaliagao objetiva, dada a dificuldade de criterio, 

adotamos aquele por nos elaborado, apresentado na obra cita- 

da: comparar as linhas com a espessura do tragado que seria 

deixado pelo lapis n.0 1 (linha grossa), pelo de n.0 2 (linha md- 

dia) e pelo de n.0 3 ou 4 (linha fina), quando usados com a 

pressao normalmente exercida ao escrever. 

O uso da posigao da folha admite duas alternativas: verti- 

cal ou no sentido da altura e horizantal ou no sentido da largu- 

ra ("papel deitado"). 

O tipo da arvore pode ser: bananeira, coqueiro ou palmeira, 

pinheiro, pe de cafe, parreira ou trepadeira, arvore estilizada 

ou decorativa e arvore comum, isto e, que nao apresenta um 

tipo determinado. 

Alem disso, podem ser encontrados casos de antropomorfis- 

mo, zoomorfismo ou de arvores nao classificaveis quanto ao ti- 

po. 

Com referencia aos complementos ou acessorios sao exa- 

minados: na arvore — passaros, ninhos, casinhas, etc., e exte- 



riores a ela — paisagem completa, isto e, com sol, casa, monta- 

nha, rio, caminho etc.; paisagem apenas esbogada; forquilhas 

aparando os galhos; guias ou objetos que dao diregao a arvore; 

chao com vegetagao e pequenas plantas; estacas ou suportes 

para a arvore; grades protetoras, cercas de arame; pessoa jun- 

to a arvore; formas aditivas e aglomeradas; dizeres e versos 

junto ao desenho; rabiscos sem significado ou formas impro- 

prias; sombra da arvore no terreno. O numero de arvores su- 

perior a um, tambem e incluido nesse con junto: duas ou mais 

arvores iguais, duas ou mais arvores diferentes e arvores en- 

trelagadas. 

Como aspectos gerais sao apreciados: quanto ao esquema 

— arvore desenhada com um so trago, deformagao no esquema, 

perda do mesmo e deslocamentos espaciais, isto e, falta de ade- 

quagao no colocar galhos, folhas, flores ou frutos. A simetria 

lateral definida e as estereotipias sao outros aspectos gerais que 

se completam com a posigao da arvore — vertical ou ereta, in- 

clinada a esquerda, a direita, encurvada, retorcida ou contor- 

cida e formando arco; e com o sombreamento geral — tonalida- 

de clara ou escura da arvore como um todo; e em partes — 

sombreamento da raiz, do tronco, da copa, das folhas, flores ou 

frutos, da copa com espagos em branco e da linha de terra ou 

solo. 

Na analise das zonas da arvore distinguimos: as raizes, a 

linha de terra, o tronco e a copa. Em cada uma delas foram 

examinados varies elementos constitutivos. 

Na zona das raizes, constata-se a ausencia ou se busca clas- 

sificar as raizes presentes, quanto a localizagao e quanto ao 

forma to ou tipo. Quanto a localizagao: podem estar acima da 

linha de terra, sob a mesma ou formando a linha do solo. Quan- 

to ao tipo: raizes esquematicas, em tragos simples; raizes em 

tragos duplos; tuberosas e ramificadas. Em alguns casos nao 

sendo possivel classificar as raizes, anota-se apenas a presenga 

simples. 

Na zona da linha de terra ou solo, que compreende os tra- 

gos que representam a separagao entre a crosta terrestre e o ar, 

verifica-se a ausencia ou entao, se aparece acima da base do 



— 32 — 

tronco, se e inclinada, ondulada em volta do tronco, ou em tipo 

de ilha, se e formada pela mistura da base do tronco, raiz e do 

proprio solo, se se extende por toda largura do papel, se esta 

abaixo da raiz e aparece mal tocada por ela, se e formada pela 

borda do papel, se esta acentuada, isto e, sombreada ou borrada; 

ou se apenas e assinalada presenga simples. 

Na zona do tronco sao analisadas as representagoes de as- 

pectos da base, do tronco propriamente dito e da relagao tronco- 

copa. A base do tronco pode se apresentar formando a linha de 

terra, pode estar situada no bordo inferior do papel e pode as- 

sumir formatos diferentes: ser reta, ser alargada de ambos os 

lados, alargada para a direita ou para a esquerda, subdividida, 

curva e inclinada. O tronco pode ser em forma de pinheiro, co- 

neiforme, meio tronco em forma de pinheiro, tragado em uma 

so linha, ou em duas linhas retas mais ou menos paralelas, abau- 

lado, isto e, engrossado no meio, estrangulado ou estreitado no 

meio, abaulado ou estrangulado em outras partes e formando 

uma cruz com os galhos. Seu contorno pode se apresentar em 

linha continua, interrompida a esquerda ou a direita, irregular 

a esquerda ou a direita, ondulado e com tragos difusos ou bor- 

rados. A superficie do tronco pode ser sombreada a esquerda, 

a direita ou no total; pode apresentar linhas quebradas ou an- 

gulosas, tragos ou rabiscos irregulares, olhos, cicatrizes, racha- 

duras ou fendas e pode estar manchada. O tronco pode ter sido 

podado ou cortado e quebrado, ou ser desdobrado a partir de uma 

raiz so. Pode ser curto e grosso ou longo e fino; fechado no alto 

por uma linha ou fechado pela copa, aberto para a copa ou se 

apresentar sem copa, substituida esta por galhos curtos. Pode 

apresentar folhas soldadas em sua crosta; galhos ou ramos, abai- 

xo da copa e flores ou frutos. 

A relagao tronco-copa e verificada: tronco curto e copa 

grande, isto e, tronco decomprimento menor que a altura da 

copa; tronco longo-copa pequena, isto e, o contrario do anterior; 

tronco e copa equilibrados; e nao classificavel. 

Na zona da copa estao incluidos aspectos do movimento, 

formato e detalhes da copa propriamente dita; tragado, espes- 

sura, tipo, movimento e detalhes dos galhos; tipo e detalhes 
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dos ramos; localiza^ao, dimensoes e detalhes tanto das folhas, 

como dos frutos e flores. 

A copa pode apresentar movimentos para dentro ou para 

fora; pode ser formada por galhos, ramos, folhas, etc; ser tra- 

cejada, como sombreado; em bola ou esfera; em caracois ou 

aneizinhos; com confusao de linhas; formada por folhas miudas; 

em leque ou radiada; em arcada; espinhosa; ondulada; concen- 

trica; com flocos de neve na ponta dos galhos; tremulante ou 

tremida; como bandeira ou rolo de fumaga; como um saco cain- 

do sobre o tronco; em forma de chama; em cogumelo; envoita 

em membrana; como copa de salgueiro ou ainda, estilizada. 

Pode se apresentar achatada em cima, achatada dos lados, com 

uma reentrancia ou espago vasio externo; com espagos vasios 

no interior; sombreada com espagos em branco; com ramifica- 

goes finas ou com um galho seco. 

Os galhos da arvore podem ter a mesma espessura em to- 

da a extensao, ser estreitos, engrossando depois ou ao contrario, 

e apresentar alargamento ou constricgao em regiao ou regioes. 

Os finals dos galhos sao podados ou cortados; abertos ou nao 

terminados; com ponta agugada e ricamente ramificados. Ga- 

lhos se apresentam horizontals, sem folhas como bragos de ba- 

langa; retos em quaisquer diregoes; em forma de labirinto; tu- 

bulares dentro da copa; em formas angulares; sinuosos, ondu- 

lados ou arrendondados; entrelagados; em diregoes opostas; cru- 

zados; quebrados, pendentes, presos a arvore, e soldados. Po- 

dem dirigir-se para cima ou para baixo; ir ate o chao ou es- 

tarem caidos no chao. Ha casos de galho seco saindo da copa e 

de galhos secos em lugar da copa; galhos em terceira dimensao, 

sem olhos e galhos frontais cortados ou com olhos. 

Os ramos sao representados em gancho, encaixados um no 

outro; opostos dentro da copa; afinados progress!vamente; com 

ramificagoes finas nas pontas e cortados. 

As folhas sao de tamanho grande ou miudas e numerosas, 

alem das de porte medio; podem estar na copa como incrusta- 

das; soldadas no tronco, isto e, rentes, sem ramos; dispostas no 

tronco ou ao longo dos galhos e ramos; em um galho seco e sol- 
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tas no espago. Podem apresentar-se com porgoes arrancadas ou 

ser de outra especie que o tipo de arvore faria supor. 

Algumas arvores trazem frutos e flores que sao vistos den- 

tro da copa, como inscrustados ou soltos; pendurados nos ga- 

Ihos ou ramos; no tronco; caidos ou ca'ndo e em cachos ou aglo- 

meragoes. Podem ser de grande tamanho e de outra natureza 

que o tipo de arvore faria supor. 

Cada desenho foi examinado em fungao de todos esses 

itens. A fim de garantir objetividade no julgamento planeja- 

mos crivos de avaliagao para a localizagao no papel e para o ta- 

manho em relagao a folha (apendice III). 

Para a analise das realizagoes em fungao de idade e sexo 

foram calculadas as significancias das diferengas pelo processo 

apontado por Garret (1962, pgs. 35-37), e consideradas signifi- 

cantes aquelas que atingissem o nivel de confianga de 5%. Se 

bem que a exigencia de 1% seja feita por muitos pesquisado- 

res, parece-nos suficiente a apontada, pois segundo esse autor, 

pode-se admitir, com razoavel seguranga, que ha diferenga 

real na incidencia do fenomeno nos dois grupos considerados 

quando se atinge o nivel de confianga de 5%. 



C — RESULTADOS GERAIS 

I — Localizagao no papel 

Os adolescentes estudados usam predominantemente o qua- 

drante superior esquerdo para o desenho da arvore (40,0%). 

A metade esquerda da folha (19,4%), a metade superior (15,9%) 

e o centro da folha (14,8%) sao as outras localizagoes mais usa- 

das. (Tab. 4). 

As demais apresentam freqiiencia muito reduzida: o qua- 

drante inferior esquerdo (3,9%), a metade inferior (2,2%), o 

quadrante superior direito (1,8%), a metade direita (1,4%) 

e o quadrante inferior direito (0,4%). 

O desenho em diagonal na folha nao foi encontrado. 

Em resumo: 

Do centro para a esquerda e para o alto 

II — Tamanho em relagao a folha 

Os desenhos apresentam predominantemente tamanhos pe- 

quenos e medios (1/8 da f61ha-22,4%; 1/16-19,1%; 1/32-16,9%; 

1/4-15,1%). Aparecem em seguida os tamanhos muito peque- 

no e grande (1/64-7,9%; 2/3-6,1%). 

Os demais aparecem com incidencia muito baixa: 1/6 e 

1/3, tamanhos medios, respectivamente com 4,0% e 1,0%; a 

folha toda ou quase e metade da folha, tamanhos grandes, res- 

pectivamente com 2,8% e 2,4%; e 1/128, o menor tamanho, com 

1,8% apenas. (Tab. 5). 

Em resumo: 

Desenhos de tamanho pequeno e medio, predominantemen- 

te. Alguma incidencia de tamanhos grandes e muito pequenos. 
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III e IV — Espessura Ida linha e Consistencia do tra^ado 

Os desenhos sao feitos com linhas predominantemente de 

grossura media (48,7%) e com tragado continuo (61,2%). A 

1 nha fina e a grossa aparecem com porcentagem muito apro- 

ximada uma da outra (respectivamente 26,1% e 25,1%). Os 

tragados repetidos, o tremulo e o interrompido apresentam as 

seguintes incidencias: 19,4%, 11,0% e 8,5%. (Tab. 6). 

Em resumo: 

Uso de linha de grossura media e de tragado continuo. Li- 

nhas fina e grossa praticamente se equivalem em freqiiencia, 

enquanto o tragado repetido esta bem a frente dos tragados ti- 

po tremulo e interrompido. 

V — Uso da posigao da folha 

Os adolescentes estudados usam, quase sempre a folha na 

posigao em que Ihes foi apresentada, isto e, com a maior dimen- 

sao perpendicular ao eixo do corpo. Apenas 6,1% viram a fo- 

lha para a posigao horizontal. 

VI — Tipo da arvore 

As arvores desenhadas sao em grande maioria do tipo co- 

mum, isto e, sem buscar representar um tipo especial ou deter- 

minado. (Tab. 7). 

Dentre os tlpos de arvore destacam-se: o coqueiro ou pal- 

meira com 9,3%, a arvore estilizada ou decorativa, com 3,2% 

e a bananeira com 2,0%. O pinheiro (0,6%), o pe de cafe e a 

parreira (0,4 cada um) sao outros tipos. Antropormorfismo apa- 

rece com 0,4%, enquanto nao foi registrado caso de zoomorfis- 

mo. 7,1% das arvores nao puderam ser classificadas quanto ao 

tipo que apresentaram. 



— 37 — 

Em resuma: 

Arvores de tipo comum e, as vezes, coqueiro ou palmeira; 

excepcionalmente arvore estilizada ou decorativa, bananeira, 

pinheiro, pe de cafe e parreira. 

VII — Acessorios ou complementos 

Reduzida incidencia de acessorios ou complementos. Ape- 

nas o chao com vegetagao e pequenas plantas alcanga a porcen- 

tagem de 4,0%. A paisagegm, seja completa (com sol, casa, 

montanha, rio, caminho, etc.), seja apenas esbogada (com um 

ou mais desses elementos), aparece apenas em 1,2% dos dese- 

nhos. (Tab. 8). 

Suportes para a arvore e guias ou objetos que dao diregao 

a arvore aparecem em 0,4% dos casos; passaros, ninhos, casi- 

nhas na arvore, apenas em 0,2%, enquanto forquilhas aparan- 

do os galhos, grades protetoras ou cercas de arame e pessoa 

junto a arvore nao foram registrados. 

Dizeres junto ao desenho aparecem em 1,0% dos casos; 

rabiscos sem significado ou formas improprias em 0,2%, assim 

como sombra da arvore no solo. Formas aditivas ou aglomera- 

das nao foram encontradas. 

Duas ou mais arvores, diferentes ou nao, aparecem em 

1,0% dos desenhos; duas arvores entrelagadas, apenas em 0,2%, 

da mesma forma que arvore saindo da agua; enquanto desenho 

interrompido pela borda do papel apresenta incidencia de 2,0%. 

VIII — Aspectos gerais da arvore 

Em 29, 1% das arvores desenhadas observam-se desloca- 

mentos espaciais, isto e, falta de adequagao no colocar folhas, 

frutos, flores ou galhos. (Tab. 9). 

Deformagao no esquema da arvore apresenta-se em 11;2% 

dos casos e perda do esquema em 4,9%. 

Em 14,7% das arvores pode-se notar definida simetria la- 

teral e em 5,5% dos casos, estereotipias. Arvores desenhadas 

com um trago so aparecem em 1,8% dos casos. 
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Em resumo: 

Certa incidencia de deslocamentos espaciais e alguma fre- 

qiiencia de deformagao no esquema da arvore e de simetria 

definida. 

IX — Posigao da arvore 

As arvores sao desenhadas predominantemente em posi- 

gao vertical ou erecta (55,1%). A inclinagao a direita (28,5%) 

sobrepuja a inclinagao a esquerda (15,7%). Arvore retorcida 

ou encurvada aparece em apenas 0,6% dos casos, enquanto ar- 

vore em forma de arco nao e observada. (Tab. 10). 

X — Linha da terra 

Em 72,0% dos desenhos aparece a linha da terra. O tipo 

predominante e aquele formado pela mistura da base do tron- 

co, raiz e linha da terra propriamente dita. Segue-se o tipo de 

linha cfe terra simples, isto e, sem qualquer especificagao 

(39,6% das linhas de solo). 

A linha da terra inclinada apresenta certa freqiiencia (9,9% 

das linhas de terra), seguindo-se em ordem decrescente: linha 

de terra por toda largura do papel, linha acima da base do 

tronco, tipo ilha, tipo ondulada em volta do tronco, linha abai- 

xo da raiz e linha formada pela borda do papel. (Tab. 11). 

Em 24, 1% dos desenhos com linha de terra esta se acha 

acentuada, isto e, reforgada ou borrada. 

Em resumo: 

Arvores com linha da terra assinalada, em grande maio- 

ria. Predominio do tipo de linha formado pela mistura da 

base do tronco, raiz e solo propriamente dito. Outros tipos 

aparecem em pequenas porcentagens. Certa freqiiencia de 

acentuagao da linha da terra. 
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XI — Sombreamento 

As arvores sao desenhadas predominantemente em tonali- 

dade clara, isto e, com pouco sombreamento em seu conjunto 

(65,9% para a tonalidade clara e 34,0% para a escura). 

As partes do desenho que recebem mais sombreamento 

sao: folhas, frutos ou flores (15,1% dos casos); tronco (10,6%), 

linha da terra (10,0%); copa (9,0%) e raiz (2,4%). Sombrea- 

mento da copa com espagos em branco aparece em 2,7% dos 

desenhos. (Tab. 12). 

Em resumo: 

Arvores de tonalidade clara, com algum sombreamento nas 

folhas, flores ou frutos, no tronco, na linha de terra e na copa. 

XII — Raizes: presenga, tipo e detalhes 

Apenas 41,9% das arvores desenhadas apresentam raizes. 

Destas, 30,0% foram feitas como linha da terra, 15,1% sob a 

linha de terra e 14,6% acima da mesma. Em 39,5% das raizes 

nao foi possivel assinalar mais que a presenga simples, neste 

particular. (Tab. 13). 

Dentre os tipos das raizes destaca-se a esquematica 

(87,3%). Raizes feitas com trago duplo aparecem com 8,7%, 

enquanto as ramificadas e as tuberosas apresentam porcenta- 

gens reduzidas (2,9% e 0,9% respectivamente). 

Em resumo: 

As arvores, em maioria, nao apresentam raizes. Quando 

estas aparecem sao esquematicas e pouco caracterizaveis. 

XIII — Base do tronco 

A base do tronco se apresenta predominantemente alarga- 

da de ambos os lados (60,2%). A base reta aparece em 27,9% 
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dos desenhos, enquanto outros formatos, como: alargada para a 

esquerda, alargada para a direita, inclinada, subdividida e cur- 

va apresentam freqiiencias reduzidas. (Tab. 14). 

A base do tronco formando a linha de terra aparece em 

27,1% dos desenhos e apenas em 1,4% deles pode-se ver a ba- 
se do tronco saindo do bordo inferior do papel. 

Em resume: 

Na base do tronco predomina o alargamento em ambos os 

lados, vindo em segundo lugar, a base reta e aquela que, ao 

mesmo tempo, forma a linha da terra. 

XIV — Tronco 

Presenga e formato 

O tronco e desenhado em 98,4% das arvores. (Tab. 15). 

Predomina o tronco formado por duas retas (52,0%), se- 

guindo-se a distancia o estrangulado no meio (17,8%), aquele 

em forma de cone (10,4%) e os que apresentam alargamentos 

ou estrangulamentos em varios pontos (9,2%). 

Tronco em forma de pinheiro ou de meio pinheiro, abaula- 

do ou alargado no meio e tronco desenhado com uma linha so 

aparecem com porcentagens bem reduzidas. Nao foi encontra- 

do tronco formando uma cruz com os galhos. 

Contorno e superficie 

No contorno do tronco predomina a linha continua (58,1%). 

O contorno em tragos difusos, separados ou borrados, o irregu- 

lar a direita e o irregular a esquerda seguem-se com 15,5%, 

11,8%, e 8,2%, respectivamente. (Tab. 16). 

A linha interrompida a esquerda e a interrompida a direita 

aparecem no contorno de 6,7% e 6,5% dos troncos, respectiva- 

mente. O contorno ondulado se apresenta com a mais baixa 

freqiiencia (3,9%). 
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Apenas 33,6% dos troncos apresentam algum detalhe em 

sua superficie: 15,5% com tragos e rabiscos irregulares; 5,7% 

com sombreamento em todo o tronco; 4,3% com olhos, cica- 

trizes, rachaduras, etc; sendo que sombreamento a esquerda, 

a direita, linhas quebradas e angulosas, e manchas aparecem 

em reduzidas porcentagens. 

Dimensoes e detalhes 

Em 45,1% dos desenhos, o tronco se apresenta aberto para 

a copa; em 15,5% fechado pela copa; em 13,3% fechado no alto 

por uma linha, sendo que em 22,6% este aspecto nao poude ser 

verificado por se tratar de casos em que a copa e formada por 

galhos curtos e em 1,8% e 0,6%, o tronco esta quebrado e cor- 

tado ou podado. (Tab. 17). 

Em 17,8% das arvores o tronco e longo e fino e em 11,4% 

e curto e grosso. 

Galhos no tronco, abaixo da copa, aparecem em 14,3% das 

arvores, mas frutos ou flores e folhas soldados em cima do tron- 

co surgem com porcentagens bem reduzidas. 

O desdobramento do tronco (partindo de uma raiz so) e 

muito pouco encontrado. 

Em resume: 

As arvores sempre apresentam troncos. Predominam aque- 

les formados por duas retas, seguindo-se, a distancia os es- 

trangulados no meio e os em forma de cone. 

Os troncos sao desenhados em linha continua e sem de- 

talhes na superficie. O contorno em tragos difusos, e o irre- 

gular a direita e a esquerda, assim como a superficie de tra- 

gos e rabiscos e a sombreada aparecem em certo numero de 

:asos. 

Predominam as dimensoes medias e o tronco aberto para 

a copa. Eventualmente aparecem galhos abaixo da copa. 



XV — Relagao tronco-copa 

Nas arvores desenhadas, o equih'brio entre o tronco e co- 

pa aparece em primeiro lugar, seguido de perto pelo tipo em 

que o tronco e longo e a copa pequena (respectivamente 39,1% 

e 34,7%). O tipo de arvore de tronco curto e copa grande apre- 

senta certa incidencia (16,7%). Varies casos (9,4%) nao pude- 

ram ser classificados segundo a rela^ao tronco-copa ou por 

nao apresentarem qualquer dos dois elementos ou por dificul- 

dades no esquema da arvore. (Tab. 18). 

Em resume: 

Equilibrio entre tronco e copa e tronco longo-copa curta. 

XVI — Copa 

Presenca e formato 

A copa esta presente em 93,5% dos desenhos. (Tab, 19). 

Dentro da grande variedade de formates, predomina o ti- 

po formado por galhos, ramos, folhas, etc. (25,1%), seguindo- 

se o de copa radiada ou em leque (12,9%), o da copa esferica 

ou em bola e aquela em arcada (12,0% para cada uma), a copa 

envolta em membrana (8,0%) e a concentrica (6,5%). 

As copas em confusao de linhas, em caracois ou aneizi- 

nhos, a tracejada formando um sombreado, aquela que apresen- 

ta flocos de nuvens na ponta dos galhos, a ondulada e aquela 

em forma de chama, a tremulante ou tremida e a copa de sal- 

gueiro apresentam porcentagens reduzidas (de 3,3% a primei- 

ra a 0,2% a ultima). 

A copa estilizada (tipo pagode chines), a formada por 

folhas miudas e aquela como bandeira ou rolo de fumaga nao 

foram encontradas. 

Movimento e detalhes 

Em 34,4% dos casos se apresenta definido movimento pa- 

ra fora e em 19,2% movimento para dentro. (Tab. 20). 
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A copa achatada em cima aparece em 25,7% dos desenhos 

e a copa com espagos vazios internos em 7,6%. A achatada dos 

lados e aquela com reentrancias (isto e, espagos vazios exter- 

nos) se apresentam com igual incidencia (4,5% cada) e a copa 

sombreada com espagos em branco com 3,5%. A copa com ra- 

mificagoes muito fina so apareco em 1,0% dos desenhos. 

Em resume: 

Copa presente, com predominio daquela formada por ga- 

Ihos, ramos e folhas, da radiada ou em leque, da esferica, da- 

quela em arcada, da envolta em membrana e da concentrica. 

Outras variedades apresentam-se em porcentagens reduzidas. 

Certa incidencia de copa com movimento para fora, de copa 

achatada em cima e de espagos vazios dentro da copa. 

XVII — Galhos 

Presenga, tragafdo, espessura, movimento e final 

Os galhos estao presentes em 55.5% das arvores desenha- 

das. Em 61,7% deles sao feitos com uma linha so e em 38,2% 

com tragos duplos. (Tab. 21). 

Quanto a espessura pode-se notar que 74,2% dos galhos de- 

senhados apresentam-se aproximadamente iguais em toda sua 

extensao, enquanto os outros tipos aparecem com freqiiencias 

reduzidas: galhos grosses no inicio, estreitando-se depois (8 4%); 

galhos estreitos no inicio engrossando depois (7,0%); alarga- 

mento em regioes do galho (5,5%) e estrangulamento ou cons- 

trigao em regioes (4,8%). 

A terminagao dos galhos aparece assim discriminada: 15,8% 

de galhos abertos, isto e, nao terminados; 14,0% de galhos po- 

dados ou cortados; 13,2% com ponta agugada e 5,9% ricamen- 

te ranrficados no final. Em 51,0% dos casos de arvores com 

galhos nao foi possfvel classificar a terminagao dos mesmos. 

(Tab. 22). 
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Em 81 2% dos galhos pode-se notar movimento ascenden- 

te e em 10,3% movimento descendente, sendo que em 2,2% 

encontram-se galhos que vao ate o chao. 

Tipo e detalhes 

Predominam os galhos sinuosos ou ondulados, seguindo-se 

aqueles que se orientam para diregoes opostas (29,4%). Os 

galhos retos em qua squer diregoes e os tubulares dentro da 

copa apresentam certa incidencia (14,0% e 11;8%, respectiva- 

mente). Os demais tipos: galhos soldados, angulares, entrela- 

gados, cruzados, quebrados ou pendentes presos a arvore apa- 

recem com freqiiencia muito reduzida. Galhos horizontais, sem 

folhas (com bragos de balanga) e galhos em forma de labirinto 

nao foram encontrados. (Tab. 23). 

Galhos secos em lugar da copa. ou entao, dentro da copa, 

galhos cafdos no chao, cortados ou com olhos e em terceira di- 

mensao aparecem em porcentagens muito reduzidas. 

Em resumo: 

Os galhos aparecem em pouco mais da metade dos desenhos. 

Sao em maioria, feitos com uma linha so, aproximadamente da 

mesma espessura em toda a extensao e caracterizados por mov:- 

mentos ascendentes. Entre os casos em que se pode verificar a 

terminagao dos galhos, destacam-se os abertos ou nao termina- 

dos, os cortados ou podados e as pontas agugadas. 

Predominam os galhos sinuosos ou ondulados, os que se 

orientam para diregoes opostas, os retos e os tubulares dentro 

da copa. 

XVIII — Ramos: presenga, tipo e detalhes. 

Ramos podem ser notados apenas em 194% dos desenhos. 

Da grande maior'a deles so se pode assinalar a presenga. Deta- 

lhes como: ramificagoes finas nas pontas, ramos cortados, afi- 

nados progressivamente e opostos na copa apareceram apenas 
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em dois ou em um desenho. Ramos em gancho, encaixados um 

no outro e ramos muito finos como um rendilhado nao foram 

registrados. (Tab. 24). 

Em resumo; 

Ramos aparecem muito pouco nos desenhos. Quando isso 

acontece so se pode assinalar sua presenga, sem especificar ti- 

po ou detalhes. 

XIX — Follies: presenga, localizagao, dimensdes e detalhes 

As folhas estao presentes em 48,4% das arvores. Quanto 

a dimensao pode-se constar que 30,4% das folhas desenhadas 

sao pequenas e numerosas enquanto 29,5% delas sao grandes. 

As demais nao se destacam pelo tamanho. (Tab. 25). 

As folhas estao localizadas predominantemente ao longo 

dos galhos (57.8%) e ao longo dos ramos (23,2%). Folhas sol- 

dadas no tronco e Inseridas na copa aparecem com pequena 

freqiiencia (8,4% e 6.7% respectivamente), enquanto folhas 

dispostas no tronco, soltas no espago ou no chao e localizadas 

em um galho seco se apresentam em muito poucos casos. 

Folhas de outra especie que o tipo de arvore faria supor 

aparecem com 5,9%, enquanto folhas com porgoes arrancadas 

nao foram encontradas. 

Em resumo: 

As folhas aparecem em quase metade dos desenhos. Em 

geral nao se destacam pelo tamanho nem por outros detalhes. 

Estao localizadas predominantemente ao longo dos galhos e 

dos ramos. 

XX — Frutos: presenga, localizagao e detalhes 

Os frutos estao presentes em 58,4% dos desenhos. Apa- 

recem pendurados nos galhos ou ramos em 61,5% das arvores 
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com frutos; em 29,0%, dentro da copa, como que incrustados 

ou soltos nela e em 9,4% dispostos no tronco. Frutos caindo 

ou caidos aparecem em muito pouco casos, sempre em adigao 

as outras localizagoes. (Tab. 26). 

Enquanto 16,8% dos frutos se apresentam em cacho ou em 

aglomeragoes, os de tamanho grande e de outra natureza que a 

arvores faria supor aparecem com igual freqiiencia (12,6% 

cada). 

Em resume: 

Os frutos aparecem em mais da metade dos desenhos. 

Estao pendurados nos galhos ou ramos, incrustados na copa e 

eventualmente no tronco. Podem se apresentar em cacho ou 

aglomeracoes. 

XXI — Flores: presenga, localizagao e detalhes 

As flores aparecem apenas em 3,3% do desenhos. Estao 

penduradas nos galhos em grande maioria. (Tab. 27). 

Na maior parte dos casos sao grandes e de outra natureza 

que o tipo de arvore poderia fazer supor. Nao foram encon- 

tradas flores caindo ou caidas no chao, nem em cachos ou aglo- 

meragoes . 



D — RESULTADOS ESPECfFICOS 

I — Sinais comuns e nao comuns nos desenhos dos adoles- 

centes 

Em trabalho anterior (Lourengao van Kolck, tese de dou- 

toramento) apontamos a necessidade da determinagao dos tra- 

gos do desenho que podem ser considerados comuns ao grupo 

estudado e daqueles que, por nao serem comuns, passariam a 

ser considerados individuais. 

Para a interpretagao de desenhos e essencial essa diferen- 

ciagao, pois, enquanto alguns tragos sao mais proprios da fa- 

se evolutiva em que se encontra o autor, e como tal devem 

aparecer em uma determinada realizagao grafica; outros, pelo 

contrario, sao mais decorrentes da situagao psicologica peculiar 

ao sujeito considerado e, portanto, estritamente individuais. 

Os primeiros podem denunciar a posigao em que se encontra 

o sujeito quanto aos padroes de seu grupo etario; os segundos 

colocam em foco os aspectos essencialmente caracteristicos da 

realizagao individual. Da mesma forma como a presenga dos 

ultimos sera cuidadosamente considerada e interpretada, a au- 

sencia dos primeiros devera ser observada e anotada. 

Ao interpretar um desenho, o psicologo que dispuzer de 

indicagoes deste tipo podera notar logo a presenga "normal" 

dos sinais comuns ao grupo etario ou a ausencia significativa 

dos mesmos ou de alguns deles. Demorar-se-a, porem, na ana- 

lise dos tragos individuais que oferecem maior valor diagnos- 

tico. Sem essa visao podera incorrer no risco de acentuar de- 

terminados problemas dando a eles uma dramaticidade indi- 

vidual que marca o autor, enquanto eles podem ser decorren- 

cia da etapa da vida em que se acha o mesmo. Isso nao implica 

em depreciagao destes ultimos aspectos, que, como insistimos, 
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devem ser bem considerados. Apenas a maneira de interpreta- 

los varia em um caso e outro. 

Para o desenho da arvore em adolescentes de centres urba- 

nos brasileiros apresentamos o resultado a que chegamos neste 

particular. Devemos esclarecer que, dada a inexistencia de 

outros criterios para considerar comum ou nao comum um de- 

terminado aspecto da realizagao grafica usamos aquele por nos 

elaborado por ocasiao do trabalho mencionado acima. De ori- 

gem empirica, sem desprezar, porem, fundamentos de estatisti- 

ca. esse criterio provou eficiencia e pode ser aqui aplicado. 

Lembramos no citado trabalho, a dificuldade de elaboragao de 

um criterio desse tipo, uma vez que as porcentagens a analisar, 

muito numerosas, se referem a con juntos bem diferentes em 

sua composigao. 

Uma vez que a importancia de uma porcentagem depende 

nao so da magnitude da mesma, como tambem da distribuigao 

do fenomeno, ha necessidade de estabelecer criterios de acor- 

do com essa distribuigao. Assim, no caso de apenas duas al- 

ternativas — ex.: presenga e ausencia do trago — podemos 

considerar acima de 30% de incidencia como "comum"; ja em 

um con junto ou categoria de tres a cinco alternativas ou itens 

esse limite podera ser muito alto; o que nao dizer de conjuntos 

de dez ou mais itens. 

Como na presente pesquisa, sob este aspecto, a situagao se 

apresenta de maneira semelhante, o criterio usado foi o se- 

guinte: 

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 
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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 

A analise dos conjuntos de itens ou tragos dos desenhos 

da arvore de acordo com esse criterio, levou aos seguintes re- 

sultados: 

a) Sinais comuns nos desenhos dos adolescentes estudados 

1 — Localizagao do desenho no quadrante superior-esquerdo, 

na metade esquerda, na metade superior e no centro da 

folha. 

2 — Tamanhos; 1/8, 1/16, 1/32 e 1/4 de folha. 

3 — Uso da folha na posigao em que foi apresentada, isto e, 

com a maior dimensao perpendicular ao eixo do corpo, 

ou posigao vertical. 

4 — Linha de grossura media e linha fina. 

5 — Tragado continuo. 

6 — Arvore de tipo comum, isto e, sem buscar representar 

um tipo determinado. 

7 — Deslocamentos espaciais, isto e, falta de adequagao no 

colocar galhos, folhas ou frutos. 

8 — Arvore na posigao vertical e arvore inclinada a direita. 

9 — Presenga da linha de terra; linha de terra formada pela 

mistura da base do tronco, raiz e da propria linha da 

terra; linha de solo simples, isto e, sem qualquer especi- 

ficagao, e linha de terra acentuada, isto e, sombreada ou 

borrada. 
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lo — Arvore clara e sombreamento nas folhas ou nos frutos. 

11 — Presenga de raiz; raizes esquematicas ou em trago unico e 

formando a linha de terra. 

12 — Base do tronco formando a linha de terra; base do tron- 

co alargada de ambos os lados e reta. 

13 — Presenga do tronco; tronco formado por duas retas mais 

ou menos paralelas e tronco estrangulado ou estreitado 

no meio; contomo do tronco feito em linha continua; 

tronco aberto para a copa e tronco sem copa, com ga- 

Ihos curtos. 

14 — Tronco e copa equilibrados e tronco longo com copa pe- 

quena ou curta. 

15 — Presenga da copa; copa formada por galhos, ramos, fo- 

lhas, etc.; copa em format© de bola ou esfera; em leque 

ou radiada e em arcada; copa com movimentos para fora 

e achatada em cima. 

16 — Presenga de galhos, mas tambem a ausencia deles; ga- 

lhos em tragos simples, isto e, em um trago unico, e em 

tragos duplos; galhos com a mesma espessura em toda a 

extensao e dirigindo-se para cima; galhos sinuosos, on- 

dulados ou arredondados e em diregoes opostas. 

17 — Ausencia de ramos. 

18 — Presenga de folhas, mas tambem a ausencia delas; fo- 

lhas de tamanho grande e folhas pequenas e numerosas; 

localizadas ao longo dos galhos e dos ramos. 

19 — Presenga de frutos, mas tambem a ausencia deles; frutos 

pendurados nos galhos ou ramos e localizados dentro da 

copa, como incrustados. 

20 — Ausencia de flores. 

b) Sinais pouco comuns, raros e muito raros, portanto, sinais 

"individuais" 

1 — Localizagao no quadrante superior-direito, no quadran- 

te inferior-esquerdo, na metade direita e na metade in- 

ferior (raros); localizagao no quadrante inferior-direito 

(muito raro). 



— 51 — 

2 — Tamanhos 1/64 e 2/3 da folha (pouco comuns); a folha 

toda ou quase, a metade da folha, 1/6, 1/128, e 1/3 da 

folha (raros). 

3 — Uso da folha em posigao horizontal (raro). 

4 — Linha grossa (pouco comum). 

5 — Tragado repetido, tremulo e interrompido (pouco co- 

muns) . 

6 — Coqueiro e arvore nao classificavel (pouco comuns); ar- 

vores estilizada e bananeira (raros); pinheiro, pe de ca- 

fe, parreira e antropomorfismo (muito raros). 

7 — Chao com vegetagao e pequenas plantas; paisagem, seja 

completa, seja apenas esbogada; dizeres junto ao dese- 

nho (raros); acessorios na arvore (passaros, ninhos, casi- 

nhas, etc.), suportes e guias ou objetos que dao diregao 

a arvore, sombra da arvore no terreno e rabiscos sem 

significado (muito raros). 

8 — Arvore na borda do papel (desenho interrompido pela 

borda inferior do papel) e duas ou mais arvores no mes- 

mo papel, quer iguais ou diferentes (raros); arvores en- 

trelagadas e arvore saindo da agua (muito raros). 

9 — Definida simetria lateral e deformagao no esquema da 

arvore (pouco comuns), estereotipia, perda do esquema e 

arvore desenhada com um trago so (raros). 

10 — Arvore inclinada a esquerda (pouco comum); arvore re- 

torcida (muito raro). 

11 — Ausencia da linha de terra; linha de terra inclinada, por 

toda a largura do papel, acima da base do tronco e tipo 

ilha (pouco comuns); ondulada em volta do tronco, abai- 

xo da raiz e formada pela borda do papel (raros). 

12 — Arvore escura, sombreamento no tronco, na linha de ter- 

ra e na copa (pouco comuns); sombreamento na copa 

com espagos em branco e sombreamento na raiz (raros). 

L3 — Raizes sob a terra, acima da terra e em trago duplo 

(pouco comuns); raizes ramificadas e tuberosas (raros). 

14 — Base do tronco alargada para a esquerda, para a direita, 

inclinada, subdividida, curva e no bordo inferior do pa- 

pel (raros). 
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15 — Tronco estrangulado ou abaulado em varios pontos e em 

forma de cone; contorno do tronco com tragos difusos, 

separados ou borrados, com irregularidades a direita ou a 

esquerda, interrompido a esquerda ou a direita e super- 

ficie com tragos ou rabiscos irregulares; tronco longo e 

fino e tronco curto e grosso; tronco fechado pela copa; 

galhos ou ramos no tronco, abaixo da copa; e tronco fe- 

chado no alto por uma linha (pouco comuns); tronco em 

forma de pinhe^ro, meio tronco em forma de pinheiro e 

tronco abaulado no meio; contorno do tronco ondulado; 

sombreamento na superficie total, sombreamento a es- 

querda e sombreamento a direita; olhos, cicatrizes, racha- 

duras ou fendas na superficie, linhas quebradas ou angu- 

losas na mesma e superficie com manchas; frutos ou flo- 

res no tronco, folhas soldadas em cima; tronco quebrado 

e desdobramento do tronco a partir de uma so raiz (ra- 

ros); tronco em trago unico e tronco cortado ou podado 

(muito raros). 

16 — Tronco curto com copa grande e arvore cuja relagao 

tronco-copa nao pode ser classificada (pouco comuns). 

17 — Copa envolta em membrana, copa concentrica, copa com 

movimento para dentro e copa com espagos vazios inter- 

nes (pouco comuns); ausencia; copa em caracois ou anei- 

zinhos, tracejada formando sombreado, com confusao de 

linhas, espinhosa, ondulada, com flocos de neve ou nu- 

vens na ponta dos galhos, como um saco caindo sobre o 

tronco, em forma de chama e em cogumelo; copa acha- 

tada dos lado s,com reentrancias e sombreada com espa- 

gos em branco; ramificagoes finas na copa (raros); copa 

tremulante ou tremida e copa de salgueiro (muito raros). 

18 — Galhos abertos no final, isto e, nao term'nados, galhos 

cortados ou podados, isto e, fechados; com ponta agugada; 

com movimentos para baixo e galhos grosses estreitando 

depois; galhos retos em quaisquer diregoes e tubulares 

dentro da copa (pouco comuns); galhos estreitos, engros- 

sando depois; ricamente ramificados, principalmente no 

final; alargamento e constrigoes em regioes; galhos ate 
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o chao; em formas angulares; soldados, entrelagados, cru- 

zados, quebrados ou pendentes, presos a arvore; galho 

seco, saindo da copa, galhos secos em lugar da copa e 

galhos frontais cortados, com olhos (raros); galhos em 

terceira dimensao, sem olhos (muito raro). 

19 — Presenga de ramos (pouco comum); ramificagoes finas 

nas pontas, ramos opostos dentro da copa, afinados pro- 

gress! vamente e cortados (muito raros). 

20 — Folhas na copa, como incrustadas e folhas soldadas no 

tronco (pouco comuns); folhas dispostas no tronco, sol- 

tas no espago ou no chao e de outra especie que a arvore 

faria supor (raros); folha em um galho seco (muito ra- 

ro) . 

21 — Frutos em cachos ou em aglomeragoes, grandes, de ou- 

tra natureza que a arvore faria supor e localizados no 

tronco (pouco comum); frutos camdo ou caidos (muito 

raro). 

22 — Presenga de flores; flores penduradas nos galhos ou ra- 

mos, grandes e de outra natureza que a arvore faria su- 

por (raros); flores dentro da copa, como incrustadas 

(muito raro). 

II — Diferengas na realizagao grafica em fungao da idade 

Uma vez que a faixa de idade com que trabalhamos era 

suficientemente ampla, pareceu-nos interessante analisar as 

diferengas de realizagao que poderiam ser encontradas entre 

dois grupos etarios. Motivos de ordem teorica e pratica deter- 

minaram a subdivisao em grupos de 12-14 anos e de 15-18 anos. 

Procuramos reunir as idades mais proximas do inicio da ado- 

lescencia, separando-as daquelas que constituiriam a adoles- 

cencia media. Como a esse respeito nao ha concordancia entre 

os autores especializados (veja-se Hurlock, 1955, pg. 4; Cole, 

1945, pg. 6; Ch. Buhler, 1947, pg. 36), guiamo-nos tambem pelo 

aspect© pratico: buscamos organizar grupos aproximadamen- 

te iguais quanto ao numero de sujeitos, em face da concentra- 
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gao destes nas primeiras idades, decorrente de circunstancias 

eventuais da coleta dos dados. 

Queremos, porem, ressaltar o aspecto convencional desta 

separagao, adotada para maior sistematizagao do trabalho. Nao 

pretendemos situar dentro da adolescencia dois grupos distin- 

tos. O fator cronologico, principalmente a partir desse periodo 

da vida, nao funciona eficazmente para a delimitagao de me- 

mentos tipicos e deve ser usado mais como ponto de referenda, 

pois como bem acentua Gesell (1958), o tempo cronologico nao 

coincide com o tempo evolutive. 

Antes de passar a analise das diferengas apontadas pelas 

tabelas devemos chamar a atengao para o fato de que os dados 

apresentados sao resultantes da comparagao dos dois grupos 

e como tal apontam o que em um grupo ha de diferenga em 

relagao ao outro. Eles nao podem ser tornados como indicatives 

da importancia do fato dentro do grupo. Assim, se marcamos 

para o grupo de 12-14 anos: uso do quadrante inferior esquerdo, 

isso quer dizer que esse grupo, em relagao ao de 15-18 anos, 

com que esta sendo comparado, apresenta maior numero de 

arvores com essa localizagao. De nenhuma forma poderia sig- 

nificar que o grupo de 12-14 anos usa em primeiro lugar de 

incidencia esse quadrante inferior esquerdo. Os aspectos apon- 

tados sao sempre significativos em termos de comparagao de 

um grupo com o outro. 

Para a determinagao desses aspectos todas as diferengas 

entre os dois grupos foram testadas estatisticamente, pelo pro- 

cess© indicado por Garret (1962, pgs. 35-37). Foram conside- 

radas significantes aquelas que atingissem o nivel de 5% pelo 

menos. Deixamos de assinalar, na relagao que apresentaremos 

a seguir, a significancia de cada diferenga dado o grande nu- 

mero delas e o pequeno interesse pratico de tal detalhe. Lem- 

bramos, apenas que a apresentagao de uma diferenga como 

significant© nao nos permite aquilatar de sua magnitude: po- 

de se tratar de uma diferenga muito grande, media, ou ate 

pequena. Ela e considerada significante na medida em que 

pode nao ser atribuida ao acaso, com razoavel nivel de con- 

fianga. Dentre as diferengas a serem apontadas algumas po- 
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derao ser mais significativas que outras, todas, porem, sao 

estatisticamente significantes. 

Deixamos de analisar esse fato, isto e, quais as mais sig- 

nificativas, em virtude da grande variabilidade dos elementos 

estudados, pois se trata de 21 (vinte e um) conjuntos ou cate- 

gorias com um total de 240 (duzentos e quarenta) itens. Da- 

do que a importancia e portanto, a significagao de uma por- 

centagem, depende nao so de sua magnitude, mas tambem da 

distribuigao do fenomeno considerado, seriamos levados ao es- 

tabelecimento de tabelas de atribuigao de importancia e a se- 

guir a aplicagao dessas tabelas as diferengas encontradas. Quan- 

do se trabalha com poucos dados em investigagao de tipo dife- 

rente desta, pode-se proceder a essa analise. Em pesquisa de 

grande numero e amostra ao acaso chegar-se-ia a algo muito 

complexo, a que o proprio tipo de pesquisa, com as limitagoes 

inerentes e conhecidas, nao ofereceria base segura. 

As diferengas significantes que um grupo apresenta para 

mais em relagao ao outro sao resumidas na caracterizagao que 

vem a seguir. 

Caracteristicas <dos dois grupos de idade 

12-14 anos 

1 — Uso do quadrante inferior- 

esquerdo. 

2 — Arvores nao classificaveis. 

3 — Linha de terra tipo ilha e 
linha de terra por toda a 
largura do papel. 

4 — Sombreamento na copa. 

5 — Raizes ramificadas. 

15-18 anos 

1 — Linha de terra acentua- 
da. 

2 — Sombreamento nas fo- 
Ihas, flores ou frutos. 

3 — Raizes acima da linha de 
terra. 

4 — Contomo do tronco em 
linha interrompida a es- 
querda e tragos, rabis- 
cos e irregularidades na 
superffcie. 

5 — Copas com movimento 
para fora ou centrffugo. 



— 56 — 

6 — Tronco formado por duas 
retas e contorno de linha 
contmua. 

7 — Galhos ate o chao e galhos 
retos em quaisquer dire- 
goes. 

8 — Folhas na copa e dispostas 
no tronco. 

9 — Frutos grandes. 

Ill — Diferengas de sexo no 

6 — Galhos grosses no inicio, 
estreitando depois; ga- 
lhos de ponta agugada e 
de movimento para bai- 
xo; galhos cruzados. 

7 — Folhas pequenas e nu- 
merosas; folhas ao longo 
dos ramos. 

8 — Frutos em cachos e de 
outra natureza que a ar- 
vore faria supor, maior 
ausencia de frutos. 

desenho da arvore 

Na interpretagao psicologica de desenhos o fator sexo e 

elemento de capital importancia. Sabemos que as produgoes 

pictoricas de rapazes e mogas apresentam caracterfsticas dife- 

rentes, mas quais sao elas, em cada caso especial precisa ser de- 

terminado. Em trabalho anterior (Lourengao van Kolck, tese 

de doutoramento) cuidamos de estabelecer essas caracterfsti- 

cas no desenho da figura humana; agora buscaremos determi- 

nar o mesmo no tema da arvore. 

Essa caracterizagao, alem de se constituir, de imediato, em 

eficaz auxilio para o psicologo na interpretagao de testes da ar- 

vore de adolescentes brasileiros de grandes centros urbanos, 

servira tambem de elemento para a determinagao da masculi- 

nidade-feminilidade atraves de desenhos. Comprovados em 

pesquisa com pequeno numero, em grupos selecionados segun- 

do determinados criterios, os tragos de realizagao masculina e 

fenrnina no desenho da arvore, organizados em escalas, pode- 

rao se constituir em mais um recurso para a investigagao do 

complexo conjunto masculinidade-feminilidade, homossexualis- 

mo-heterossexualismo e problemas de inversao sexual. 

Lembrando as observagoes feitas no capftulo anterior, so- 

bre a natureza das diferengas aqui apontadas, apresentamos os 

resultados a que chegamos, expresses em termos de caracte- 

rfsticas masculinas e femininas. 
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Caracterfsticas masculinas 

1 — Uso de linha grossa. 

2 — Deformagao no esquema 
da arvore. 

3 — Arvores inclinadas a di- 
reita. 

4 — Arvores escuras e som- 
breamento nas folhas, flo- 
res ou frutos. 

5 — Desdobramento do tronco. 

7 — Copa achatada em cima. 

8 — Galhos em t^agos duplos. 
galhos com alargamento e 
constrigoes em regioes; ga- 
lhos retos; tubulares na 
copa; entrelagados; e ga- 
Iho seco saindo da copa. 

9 — Folhas pequenas e nume- 
rosas; folhas na copa e ao 
longo dos ramos. Ausen- 
cia de folhas. 

Caracterfsticas femininas 

1 — Uso do quadrante su- 
perior-esquerdo. 

2 — Desenhos do tamanho 
de 1/6 da folha. 

3 — Arvores em posigao 
vertical. 

4 — Linha de terra simples, 
isto e, sem qualquer es- 
pecificagao. 

5 — Arvores claras. 

6 — Raizes esquematicas e 
raizes sem especifica- 
gao com referencia a 
localizagao. 

7 — Tronco em forma de 
pinheiro e folhas sol- 
dadas no tronco. 

8 — Tronco e copa equili- 
brados, 

9 — Copa como um saco, 
caindo sobre o tronco e 
com movimento para 
fora. 

10 — Galhos feitos com uma 
linha so; galhos de 
igual espessura e si- 
nuosos. 

11 — Folhas grandes e folhas 
no tronco. 





E — DISCUSSAO E INTERPRETAgAO DOS RESULTADOS 

I — Analise dos sinais comuns e nao comuns ao grupo 

a) Comparagao com os dados de outros estudos com indi- 

viduos normais 

O primeiro trabalho que se nos afigura essencial para cote- 

jo e o de Koch.. Apesar de elaborado na Suiga e, portanto, 

baseado em uma amostra presumivelmente bem diferente da 

nossa, traz dados sobre grupos normais, de idades entre 15-19 

anos, com a indicagao de se tratar de operarios especializados 

com escolaridade ao nfvel do 8.° ano primario (Koch, 1958, pgs. 

424-425). Trata-se de uma analise da incidencia de 58 tragos 

isolaveis e identificaveis no desenho da arvore. Em grande par- 

te esses tragos constam da enumeragao dos 243 itens que usa- 

mos nesta pesquisa. fiste fato ilustra a possibilidade de compa- 

ragao, porem, diz tambem da grande limitagao da mesma. 

Inumeros tragos, por nos considerados comuns nao aparecem no 

rol dos pesquisados por Koch, e nada poderemos concluir nes- 

se caso. 

Uma vez que na tabela mencionada de Koch nao sao apre- 

sentados mais que a freqiiencia bruta e a respectiva porcenta- 

gem, sem indicagao da significancia das diferengas entre as 

porcentagens, o cotejo com nossos dados fica incomplete. Como 

nao ha separagao dos tragos comuns e nao comuns, para certa 

uniformidade vamos considerar, para esta analise, inicialmen- 

te as porcentagens de 15 para cima. 

Sao os seguintes os tragos que se apresentam, entao, como 

caractensticos do grupo de 15-19 anos: 

1) — tronco em trago duplo; 2) — galho em trago duplo; 

3 — folhas; 4) — paisagem delineada; 5) — coloragao escura do 

tronco; 6) — galho angular isolado; 7) — galhos longos e si- 
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nuosos; 8) — galhos em trago unico; 9) — frutos; 10) — tronco 

em pinheiro; 11) — galhos tubulares. 

Em comparagao com os dados de nossa pesquisa encontra- 

mos concordancia nos sinais 1, 2, 3, 7, 8, 9, que aparecem na 

Tsta dos nossos sinais comuns. Dos demais: sombreamento no 

tronco e galhos tubulares figuram como pouco comuns em nos- 

sas listas; tronco em pinheiro e galhos angulares como raros e 

paisagem delineada como muito raro. 

Portanto, em um con junto de 11 tragos: 6 concordancias e 

5 discordancias, que podem ate ser reduzidas de duas, se con- 

siderarmos como flagrante d.'ferenga de situagao apenas aque- 

les que sao raros e muito raros em nossa pesquisa. 

Tomando, agora, aqueles tragos que na tabela mencionada 

aparecem com porcentagens compreendidas entre 8 e 15 vemos 

que, em relagao aqueles sinais considerados por nos como pou- 

co comuns: coloragao escura dos galhos, tronco fechado em ci- 

ma por uma linha, galho cortado ou podado, raizes em tragos 

duplos e tronco em cone, nao apresentam divergencia. Folhas 

grandes em nossa pesquisa faz parte dos tragos comuns, en- 

quanto fruto grande ja e pouco comum; mas nos dados de 

Koch aparecem, frutos e folhas desmesuradamente grandes, o 

que nao foi pesquisado separadamente por nos. Com as formas 

repetidas o mesmo ocorre: so foram analisadas dentro da rubri- 

ca estereotipia, que de qualquer maneira e sinal raro. As di- 

vergences mais claras, porem, aparecem com relagao a raiz 

com trago unico ou esquematica, sinal comum para nos; ao 

meio tronco em pinheiro e galhos entrelagados, ambos raros 

em nossa pesquisa e, poderiamos dizer, pouco comuns na de 

Koch. Em resume, neste conjunto teriamos: 5 definidas con- 

cordances, 2 divergencias claras mas nao muito acentuadas 

(de pouco comum para raro), uma bem m'tida (de pouco comum 

para comum bem definido) e duas discordancias precariamen- 

te identificaveis. 

Dessa amostra de 21 tragos da lista de Koch podemos ver 

uma tendencia para a concordancia dos resultados. Nao avan- 

gamos no cotejo de todos os outros tragos por nos parecer que. 

apesar de procedermos a um trabalho exaustivo nao sera ele 
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completo, uma vez que restarao ainda 85 tragos de nossa lista, 

nao passiveis dessa analise comparativa. 

De maneira geral, e a titulo precario, podemos considerar 

nosso grupo de adolescentes, com referenda aos caractensti- 

cos de real zagao grafica no desenho da arvore, como apresen- 

tando muitos pontos de contacto com o estudado por Koch na 

Suiga. 

b) Comparagao com estuldos de grupos nao normals 

Tentaremos fazer o cote jo com estes grupos para apro- 

veitarmos os dados dos trabalhos de Arruda (1956, 1958 e 1961) 

que apresentam a enumeragao mais completa dos tragos anali- 

saveis no desenho da arvore. Trabalhando com 116 desenhos 

de esquizofrenicos, 32 de doentes organicos (isto e, portadores 

de doengas mentals de natureza cerebral), 54 de neuroticos e 

16 de indivlduos com psicose mamaco-depressiva, o autor apre- 

senta as pags. 89 a 93 do primeiro livro, os principals caracte- 

n'sticos de cada grupo, e nas publicagoes seguintes, listas mais 

extensas. 

Cotejemos os dados de nossos adolescentes com os dos es- 

quizofrenicos (Arruda, 1958, pgs. 3 e 4). Dos 37 tragos aponta- 

dos, dois sao muito raros nos desenhos por nos estudados: ra- 

mos ponteagudos ou afilados e antropormorfismo ou zoomorfis- 

mo. 

Sete aparecem como raros; lesoes e mutilagoes no tronco 

(cicatrizes, fendas, rachaduras, olhos, etc.); raizes vermicula- 

res ou bem ramificadas; galhos e ramos vermiculares; galhos 

angulosos; lesoes, mutilagoes e arrancamento nos galhos; au- 

sencia de copa e perda do esquema da arvore. Um e pouco 

comum: deformagao na arvore; e outro e comum, em nossos 

dados: galhos sinuosos. Dos demais, seis nao foram encontra- 

dos em nossa pesquisa: tronco smuoso e retorcido; fruto pre- 

sente, isolado, mas de tamanho desproporcional; arvore inverti- 

da; grande numero de acessorios simbolicos; formas ameboides, 

pseudopodicas e carater fantastico e irreal. Os 20 sinais res- 

tantes nao podem ser comparados, porque nao foram analisados 



— 62 — 

por nos da maneira como apresentada na caracterizagao dos es- 

quizofrenicos. Portanto, em um conjunto de 17 tragos compa- 

raveis: 6 nao foram encontrados; 2 sao muito raros, 7 raros, 1 

pouco comum e 1 comum. Nossos adolescentes nao apresentam 

muitos pontos de contacto com um grupo de esquizofrenicos, 

no refente ao desenho da arvore. 

Em relagao ao grupo de organicos, tambem estudado por 

Arruda (1961) situagao semelhante se apresenta. Dos 17 tra- 

gos arrolados como caracteristicos dos organicos: um e muito 

raro nos deesnhos de nossos adolescentes (acessorios, isto e, 

estacas, suportes, galhos, casas, dizeres e versos junto ao de- 

senho, etc.); quatro sao raros (galhos e folhas soldadas no tron- 

co e meio tronco em forma de pinheiro, tronco sem copa ou de 

galhos muito curtos, perda de esquema da arvore); tres sao 

pouco comuns (isolamento da arvore, isto e, colocagao em ilha, 

circulos, etc.; escurecimento da arvore, trago de desenho gros- 

so) e tres sao comuns (folhas e frutos sombreados; galhos em 

tragos simples, falta de adequagao na colocagao de galhos, fo- 

lhas ou frutos, isto e, deslocamentos espaciais). Os restantes 

nao podem ser comparados por nao terem entrado sob igual 

caracterizagao em nossa lista dos tragos a serem analisados nos 

desenhos. Em resume, apesar da variagao do numero de tra- 

gos caracteristicos, a aproximagao do grupo de adolescentes ao 

de doentes organicos e pequena, no referente a execugao do 

tema da arvore. 

Para encerrar o capitulo das comparagoes com grupos nao 

normais, focalizemos a pesquisa de Suchenwirth e Hauss (1963) 

que em 100 pacientes epileticos, 50 de cada sexo, com escola- 

ridade variando de classe excepcional a universidade e de ida- 

des entre 18 e 65 anos, investigaram a incidencia de 53 caracte- 

risticos estabelecidos na base de Koch e de um trabalho an- 

terior. Cinco dessas caracteristicas se referem a medidas da 

arvore que os autores concluem ser, em geral, menor no de- 

senho dos epileticos. fiste dado, portanto, nao e comparavel 

com os nossos. Das 48 restantes vamos tomar aquelas que apre- 

sentam porcentagens diferentes das do grupo de controle, cons- 

tituido por cem individuos normais. Tres delas podem ser real- 
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mente consideradas caracteristicas dos desenhos de epileticos, 

pois aparecem com incidencia definidamente superior a dos de- 

senhos do grupo normal. Sao: regularidade que chama aten- 

qao, estereotipos e estilizagoes. Nas arvores feitas por nossos 

adolescentes as estereotipias e estilizagoes sao raras e a defi- 

nida simetria lateral, que pode ser considerada equivalente da 

regularidade acentuada, e pouco comum. De cinco outros tra- 

90s que aparecem com maior incidendia nos epileticos que no 

grupo normal: dois sao muito raros para nos (tronco em trago 

unico e ausencia de base do tronco), tres sao raros (uso do pa- 

pel na horizontal e tronco em T e meio tronco em T) e um e 

comum (presenga de frutos). Dentre os quatro tragos que se 

apresentam com menor porcentagem nos epileticos em rela- 

gao ao grupo de controle: dois sao comuns para nos (presenga 

de solo e tronco aberto para a copa de maneira harmonica), um 

e pouco comum (galhos tubulares) e outro e raro (copa com 

nuvens ou flocos de algodao nas pontas dos galhos). Em resu- 

mo, diferengas sensfveis sao observadas entre as caracteristi- 

cas do desenho da arvore dos epileticos e dos de nosso grupo 

de adolescentes, tornados ao acaso na populagao de quatro gran- 

des centros urbanos brasileiros. 

c) Caracterizagao do grupo na base do significado atri- 

buido aos sinais comuns no desenho da arvore 

Baseando-nos nas interpretagdes propostas basicamente por 

Koch, mas tambem por outros autores especializados no estu- 

do do grafismo, e tomando os adolescentes estudados como um 

grupo, sem nos determos nas variagoes individuals, podemos 

chegar a uma descrigao psicologica dos principais aspectos da 

personalidade e problematica de nossos jovens. 

Da localizagao n afolha podemos inferir boa energia vital, 

orientagao para objetivos elevados, espiritualidade, e mesmo 

um misticismo com aspectos pouco positives, porque mescla- 

dos com atitudes de rejeigao ao ambiente e de fuga da reali- 

dade e da situagao atual, com sinais de introversao, inibigao e 

reserva. Por outro lado, tambem, certo egocentrismo e emoti- 

vidade, e possivel indicio de comportamento adaptativo. 
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Os tamanhos pequenos sugerem a inibigao e os sentimen- 

tos de inadequagao, inierioridade e isolamento predominantes 

nos adolescentes estudados. O tamanho medio, tambem co- 

mum, pode falar do relative equilibrio e confianga em si. fistes 

dois ultimos aspectos parecem confirmados pelo tragado con- 

tfnuo do desenho e pelo uso da linha de grossura media. A 

inseguranga, sensibilidade e timidez, porem, se denunciam na 

freqiienc'a da linha fina, tambem comum. 

A predominancia de arvores de tipo comum, isto e, sem 

procurar representar um tipo determinado sugere a falta de 

originalidade e de fantasia, que parece confirmada pela au- 

sencia de acessorios ou complementos entre os sinais comuns. 

A paisagem, completa ou apenas esbogada, e o deesnho de pas- 

saros, ninhos ou casinhas na arvore, que sao tornados como in- 

dicio de tendencia ao sonho e devaneio, contemplatividade, pro- 

lixidade. fuga da realidade, capacidade para descrigao (princi- 

palmente o primeiro) e certo espirito brincalhao e infantil (o 

segundo), so aparecem entre os sinais raros e muito raros. 

A arvore na vertical, poslgao que e considerada natural, 

uma vez que, nas palavras de Koch (1952 pg. 76) 'a arvore 

tern uma tendencia extraordinariamente forte para a posigao 

vertical", parece refletir o enquadramento de grande numero 

dos sujeitos estudados nas situagoes normals e rotineiras. 

Uste aspecto se ve confirmado no uso da folha de papel na posi- 

gao em que Ihes foi apresentada, o que implica em uma acei- 

tagao das "imposigoes" do ambiente. Segundo Hammer (1954, 

pg. 46) " a recusa a aceitar a pagina na posigao apresentada e 

uma tendencia que tern sido observada em individuos negati- 

vistas, como manifestagao de rejeigao de sugestoes". Neste 

particular, podemos dizer que grande numero de nossos adoles- 

centes nao sao negativistas ou nao expressam oposigao ao am- 

biente. A inclinagao da arvore para a direita, apresentada por 

multos deles, parece corroborar essa ideia, de outra maneira. 

Revelando a inclinagao generosa para com o proximo, o inte- 

resse pelos outros, a capacidade de devogao e de sacrifi'cio pes- 

soal, a dedicagao e o amor para com o objeto, a prontidao para 
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ajudar, esse fato sugere, ao mesmo tempo, a impressionabilida- 

de e influenciabilidade dos adolescentes estudados, assim como 

sua fraca estabilidade. 

E possfvel que essa instabilidade, ou sensa^ao de falta de 

equilfbrio se prenda tambem a presenga da linha de terra, prin- 

cipalmente quando acentuada ou sombreada. Apesar do solo 

ser condigao natural para uma arvore e de a ausencia de sua 

repiesentagao trazer o sentido de flutuagao, falta de apoio, 

"estar no ar", a presenga acentuada sugerira a necessidade de 

seguranga e apoio sent^da ansiosamente pelo individuo, Lem- 

bramos que na interpretagao de desenhos, o sombreamento ou 

escurecimento acentuado, de partes ou do desenho todo, ex- 

pressa a ansiedade na area assim tratada. Teriamos, entao, 

em boa parte de nossos adolescentes, ansiedade presa ao equi- 

lfbrio e seguranga pessoais. 

De maneira geral, porem, a ansiedade nao parece generica 

e intensamente difundida, pois a arvore de tonalidade escura 

nao e comum e sim a clara, no referente a sombreamento de 

toda a arvore. A outra area (alem do solo) em que o sombrea- 

mento e comum e a das folhas ou frutos. Poderemos ver af a 

preocupagao com a produgao pessoal, uma vez que ambos (fo- 

lhas e frutos) sao sinais de fertilidade e de crescimento. E 

avangando um pouco mais, a ansiedade com referenda a ser 

aprovado, reconhecido, apreciado pelos outros e a necessidade 

de completamento e de demonstragao das proprias capacidades. 

A presenga de raiz coloca em foco os problemas de con- 

tactos com a terra, ou com a realidade: o desenho esquemati- 

co, em trago unico sugere que esse contacto e pobre e super- 

ficial e que a ligagao com o inconsciente e pouco sentida pelo 

individuo. Alias, a raiz formando a linha de terra, que por 

sua vez e integrada pela base do tronco, tambem sinal comum 

nos desenhos estudados, e interpretada por Koch (1952, pg. 

83) como falta de auto-consciencia, incapacidade para apren- 

der as coisas objetivamente, estado primitivo. A base do tron- 

co alargada para ambos os lados, portanto muito ampla, vem 

acentuar a necessidade de contacto com a realidade sentida 

por nossos adolescentes, pois, no dizer de Hammer (1954, pg. 
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54) ela reflete "medo de possivel perda de contacto com a 

realidade, com afirmagao compensatoria". Na interpretagao 

de Koch (1952, pg. 51) ela indicara inibigoes, dificuldades de 

aprendizagem e bloqueios no pensamento. Talvez esses as- 

pectos estejam relacionados com certa incidencia da base re- 

ta, que seria uma concepgao mais infantil. Continuada por um 

tronco formado por duas retas mais ou menos paralelas (tam- 

bem sinal comum) estaria expressando o aspecto pouco dife- 

renciado, inclusive no piano intelectual, a corregao do escolar 

que adota uma atitude, e rigido e exemplar. Outros resquicios 

infantis sao vistos no tronco longo com copa pequena ou cur- 

ia; entretanto bom numero de adolescentes revela certo equi- 

librio na relagao tronco-copa. 

Apesar do predominio da linha continua no contorno do 

tronco, o que afasta as interpretagoes de impulsividade, sen- 

sibilidade, vulnerabilidade e "nervosismo", atribuidas ao tra- 

gado interrompido, irregular e repetido (isto e, com tragos d- 

fusos), os outros sinais comuns no tronco apontam para o gru- 

po estudado: inibigoes, bloqueio de afetos, congestionamento 

afetivo, choque, paralisagao, assim como imaturidade e uma 

organizagao que ainda esta indefinida, aberta para o future e 

para o desconhecido, com receptividade as impressoes. 

A copa como expressao do contacto com o ambiente e da 

realizagao pessoal, esta presente nos desenhos estudados. Indi- 

ca pela sua forma, a minucia e tendencia ao detalhe, o esque- 

matismo e banalidade, impressionabilidade e aspecto sonha- 

dor, a invariabilidade e falta de concentragao, a indolencia, 

impaciencia e mesmo implicancia ou insolencia, a agressivida- 

de e impetuosidade, mas que assumem formas agradaveis e 

maneirosas no trato pessoal. Ainda se denunciam no desenho 

da copa: a iniciativa, energia e necessidade de atividade, ex- 

t-aversao e necessidade de contacto com a realidade e de com- 

pletamento. Muitos dos adolescentes estudados sentem-se opri- 

midos. estao sob pressao e encontram seguranga na obediencia, 

mas possivelmente nao obedecem por vontade propria. Sao 

dependentes e inibidos. 
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O desenho dos galhos em um trago unico reforga a indica- 

gao de esquematismo e pequena diferenciagao, inclusive inte- 

telectual, de alguns dos adolescentes, ja que e comum tambem 

a execugao dos galhos em tragos duplos, apresentagao natural 

dessa parte da arvore. Ainda nos galhos pode-se ver: energia, 

capacidade para entusiasmo e mesmo fanatismo, elagao e possi- 

vel violencia (na orientagao para cima), mobilidade, impres- 

sionabilidade, sociabilidade (nos galhos sinuosos, ondulados ou 

arredondados), mas tambem inconstancia e contradigao, tei- 

mosia e inconseqiiencia (nos galhos em diregoes opostas). 

Muitos dos adolescentes apresentaram desejo de reconhe- 

cimento e de recompensa, revelando vivacidade, dom de apre- 

sentagao, gosto pela decoragao; mas outra parte do grupo nao 

se faz notar por esses aspectos, pois nao coloca folhas na arvo- 

re. Aqueles que o fazem, ainda deixam entrever, pela disposi- 

gao delas ao longo dos galhos e ramos a observagao que possuem, 

a jovialidade e fantasia, mas tambem a tendencia a ordem e a 

sistematizagao. As folhas de tamanho grande podem indicar 

certa imaturidade e retardo afetivo, mas sao tao comuns quan- 

to as pequenas e numerosas, que sugerem tendencia a minucia 

e preocupagao com os detalhes. 

Enquanto uma parte do grupo exibe suas capacidades e de- 

nota desejo de obter rapido as coisas, de ver logo os resultados, 

portanto, apresentando-se como impacientes e oportunistas; ou- 

tra parte nada revela neste particular, pois nao coloca frutos 

na arvore. Aqueles que o fazem, ao localizarem os frutos nos 

galhos e ramos estao revelando dotes visuais e representatives, 

dom de observagao e gosto pelos aspectos exteriores; mas ao 

inserirem o fruto na copa apresentam uma realizagao infantil, 

propria dos desenhos de criangas ate 10 anos de idade. 

A ausencia de flores, como sinal comum para o grupo. 

afasta as interpretagoes de superficialidade, falsidade e ten- 

dencia para o exterior, para o enfeite e o belo. 

A falta de adequagao no colocar galhos, folhas ou frutos 

denota imperfeita nogao de espago, desatengao e desorientagao 

temporal e espacial, assim como inquietagao e indolencia. 
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Critica e conclusao 

A analise dos significados atribuidos aos sinais comuns 

nos desenhos estudados, nos levou a uma caracterizagao psico- 

logica do grupo muito aproximada daquela apresentada para a 

adolescencia em geral. 

Algumas d^vergencias notadas podem ser consideradas co- 

mo resultante de feigoes caracteristicas do grupo. For exem- 

plo: atitudes negativistas e de oposigao ao ambiente nao pare- 

cem caracterizar nossos adolescentes, que nao se destacam por 

outras formas de expressao de agressividade nos desenhos da 

arvore. Apesar da boa energia vital nao se apresentam como 

agresslvos. 

O mesmo fato poude ser verificado nos desenhos de figu- 

ras humanas, objeto de trabalho ja mencionado (Lourengao van 

Kolck 1966, pg. 169). Como se trata de corroboragao de dados 

colhidos nos mesmos sujeitos, atraves de outra produgao gra- 

fica, podemos concluir que eles indicam efetivamente aspectos 

pibprios ao grupo estudado. possivel que os adolescentes, 

objetos de nossa pesqmsa, sejam realmente pouco agressivos 

ou que manifestem a agressividade propria da fase, pela des- 

carga natural em atividades musculares ou verbais e deixem 

de expressa-la simbolicamente nos desenhos. 

Com referenda a reduzida fantasia e a pequena inclina- 

gao para o sonho, devaneio e contemplatividade, podemos te- 

cer consideragoes do mesmo tipo. Tambem foram denuncia- 

dos nos desenhos das figuras humanas, o que nos leva a con- 

cluir constituirem aspectos peculiares ao grupo, em contraste 

com o apontado para essa fase da vida. Parece-nos indicar 

uma orientagao mais realista de nossos sujeitos, mas tambem 

sugerem limitagao de recursos interiores e intelectuais. Os 

varies resqufcios infantis, o esquematismo e a banalidade, e 

cs sinais de pequena diferenciagao intelectual de uma parte 

dos sujeitos estudados, vem acentuar a ultima interpretagao. 

Convem nao esquecer que se trata de uma amostra tomada ao 

acaso na populagao total das cidades estudadas e nao apenas 

aquela que freqiienta escolas. Os adolescentes considerados 
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nao puderam, todos eles, gozar dos beneffcios do desenvolvi- 

mento intelectual propiciado por escolas primarias e secunda- 

rias. possivel que a desorientagao espacial e temporal e a 

imperfeita nogao do espago tambem se relacionem com esse 

fato. 

Em resumo, no conjunto dos tragos psicologicos aponta- 

dos para o grupo ,mesmo com as ressalvas feitas, podemos ver 

toda a complexidade da adolescencia, com suas ambivalencias 

e conflitos, contradigoes e exageros. 

II — Visao cntica das diferengas determinadas pelos gru- 

pos de idade e sexo 

a) Analise e interpretagao psicologica 

Com referenda aos aspectos proprios a qualquer desenho, 

isto e, situagao na folha, posigao do papel e qualidade do gra- 

fismo poucas diferengas de realizagao sao encontradas. 

O grupo de 12-14 anos em relagao ao del5-18 anos usa mais 

o quadrante inferior-esquerdo; sendo esta a unica diferenga 

estatisticamente significante neste conjunto. A atribuir a esta 

localizagao do desenho o sentido de expressao de conflitos, 

egoismo, regressao ou fixagao a estagio primitive, teriamos ai 

uma indicagao de menor amadurecimento desse grupo (12-14 

anos). 

O sexo feminino, quando comparado com o masculino, usa 

mais freqiientemente o quadrante superior-esquerdo e faz de- 

senhos de 1/16 da folha; enquanto o sexo masculino usa a li- 

nha grossa, em maior incidencia que o feminino. O significado 

de inibigao, passividade, atitude de expectativa diante da vida, 

de reserva e nostalgia, indicado pelo uso do quadrante supe- 

rior-esquerdo, e de certa forma corroborado pela incidencia 

do tamanho pequeno da figura a sugerir inibigao e algum sen- 

timento de inferioridade, nos desenhos das mogas. Ja no dos 

rapazes ve-se a expressao da energia, vitalidade, iniciativa, 

decisao, confianga em si, possivelmente agressividade para com 

o ambiente e primitivismo. 
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No con junto dos aspectos proprios a arvore, entre aqueles 

considerados gerais (tipo da arvore, complementos ou acesso- 

rios, posigao da arvore, esquema, estereotipias e sombreamen- 

to) as diferengas tambem nao sao multo numerosas. 

O grupo de 15-18 anos apresenta sombreamento nas fo- 

Ihas, flores ou frutos, enquanto o de 12-14 anos, sombreamento 

na copa e maior incidencia de arvores nao classificaveis quan- 

to ao tipo. Sendo o sombreamento considerado expressao de 

ansiedade, seu aparecimento nas partes da arvore que repre- 

sentam o contacto e a produgao, podera indicar a preocupagao 

dos jovens de 15 a 18 anos com a realizagao pessoal, e a dos de 

12-14 anos com o contacto com outros e a relagao com o ambien- 

te. Neste ultimo grupo podemos ver ainda novo sinal de me- 

nor maturidade, pois suas arvores mais freqiientamente apre- 

sentam indefinigao de tipo, por falhas ou ausencias de elemen- 

tos expressivos. 

O sexo masculino desenha mais vezes arvores escuras, com 

sombreamento nas folhas, flores ou frutos e inclinadas a di- 

reita e apresenta mais deformagao no esquema que o sexo fe- 

minine . fiste faz arvore em posigao vertical. Podemos ver nes- 

sas diferenciagoes a maior ansiedade do rapaz que se denuncia 

na preocupagao com a propria realizagao e que o leva a menor 

equilibrio e confianga, ocasionando pertubagoes e maiores pro- 

blemas. Mas, por outro lado, nos rapazes se denuncia uma in- 

clinagao mais altruista para com o proximo, uma atitude mais 

positiva diante da vida, com movimentos generosos de inte- 

resse humano. As mogas neste particular se revelam mais cen- 

tradas em si mesmas, buscando a seguranga pessoal que a alti- 

vez e o orgulho podem ilusoriamente fornecer. 

Na analise das zonas da arvore se denunciam as seguintes 

diferengas: 

1) — quanto a linha de terra ou solo: 

O grupo de 12-14 anos apresenta maior freqiiencia do tipo 

ilha e daquela que toma toda a largura do papel, enquanto o 

grupo de 15-18 anos faz mais a linha do solo acentuada ou bor- 

rada. Nos dois primeiros aspectos podemos ver o isolamento e 

sensagao de solidao do pubere, o colocar-se a parte e sentir-se 



preterido, mas, tambem a vaidade e pose de quem se poe so- 

bre um pedestal (Koch, 1958, pg. 308) e a necessidade de obje- 

tivagao do real, concebida como compensaQao ou resistencia, 

que leva o individuo a separar claramente as duas zonas: o 

meio nutridor da arvore e o meio de expressao da mesma. O 

grupo mais velho ja revela a ansiedade que experimenta com 

relagao ao sentir a terra sob os proprios pes e o saber onde 

esta ou como esta no mundo. 

2 — quanto a raiz: 

O grupo de 12-14 anos esta na frente do de 15-18 anos com 

relagao a raizes ramificadas, e este ultimo ganha do primeiro, 

com referencia a raizes acima da linha de terra. Uma vez que 

as raizes exprimem a ligagao com a terra, ou com o inconscien- 

te, assim como tern fungao nutridora e podem ser considera- 

dos sfmbolos de estabilidade, podemos ver, nos puberes a ex- 

pressao da procura de um maior contacto com o inconsciente, 

com o arquetipo da Terra-mae e a busca de estabilidade; no 

grupo mais velho, o sinal de sentir-se no ar, separado do ele- 

mento nutridor ou, em ultima analise, de suas razoes de ser. 

O sexo masculino ao desenhar raizes sob a terra, com mais 

freqiiencia que o sexo feminine, exprime o sentir-se preso a 

terra ou a tradigao; enquanto as mogas, com maior incidencia 

de raizes esquematicas e sem especificagao quanto a localiza- 

gao, revelam o aspecto pratico das solugoes rapidas e pouco ela- 

boradas. 

3 — quanto ao nivel do tronco 

Nos desenhos do grupo de 12-14 anos, comparados com os 

do grupo de 15-18 anos, encontram-se mais troncos formados 

por duas retas e com contorno de linha contmua. No grupo 

de 15-18, mais contorno em linha interrompida a esquerda e 

superffcie com tragos, rabiscos e irregularidades. Estaria o 

grupo de pubere exprimindo a busca de seguranga, o procurar 

fazer-se de forte como quem esta adotando uma atitude? Po- 

den'amos ver af o tronco reto do escolar, daquele que e exem- 

plar e correto (Koch, 1952, pg. 54). Ja no grupo mais velho se 
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denuncia maior irritabilidade, impaciencia, vulnerabilidade, im- 

pulsividade, maior capacidade de observagao e receptividade 

as impressoes. 

Como caracten'stica masculina aparece desdobramento do 

tronco, enquanto entre as femininas, tronco em forma de pi- 

nheiro, folhas soldadas no tronco e tronco e copa equilibrados. 

O primeiro aspecto parece sugerir a maior dualidade de orien- 

tagao do homem em nossa cultura; os seguintes o maior primi- 

t vismo e indiferenciagao da mulher, que se apresenta como 

pessoa mais pratica que teorica, com atividade, energia e neces- 

sidade de experiencia e tambem com resquicios infantis. 

4) — quanto ao m'vel da copa propriamente 'dita 

O grupo de 15-18 anos desenhando mais copas com movi- 

mento para fora que o grupo de 12-14 anos, evidencia maior 

energia, iniciativa, necessidade de atividade e de contacto com 

a realidade. 

O sexo masculine esta a frente do feminino com referen- 

cia a copa achatada em cima, enquanto o inverso se da com a 

copa como um saco, caindo sobre o tronco e o movimento para 

fora. Podemos ver nessas diferengas de realizagao os indicios 

da sensagao de achar-se sob pressao, de nao independencia e 

de insuficiencia dos rapazes estudados e da dificuldade de esca- 

par de um estado emocional, mas tambem da energgia, inicia- 

tiva e necessidade de contacto com a realidade, das mogas con- 

sideradas. 

5) — ao nivel dos galhos 

As diferengas sao muito significativas em relagao a idade 

e ao sexo. 

A realizagao do grupo de 12-14 anos, quando comparada 

com a do grupo de 15-18 anos, apresenta mais freqiientemente 

galhos ate o chao e galhos retos em quaisquer diregoes. O 

inverso se da com galhos grosses no inicio, estreitando depois, 

galhos de ponta agugada, de movimentos para baixo e cruza- 

dos. Pode-se concluir que o grupo ma^s velho apresenta mais 

inibigoes, ambivalencias, lutas entre afetividade e auto-con- 
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trole, capacidade critica e de julgamento e agressividade. A 

depressao e o mov'mento de vinda para si parecem estar pre- 

servtes em ambos os grupos sob formas diferentes. 

O sexo masculino ganha do feminino com relagao a galhos 

em tragos duplos, galhos com alargamentos e constricoes, ga- 

lhos retos, tubulares na copa, entrelagados e galho seco saindo 

da copa. O feminino esta a frente do masculino nos aspectos; 

galhos feitos com uma so linha, de igual espessura e sinuosos. 

E este ponto em que as diferengas entre as realizagoes mas- 

culina e feminina sao mais numerosas. Elas podem indicar a 

maior diferenciagao do sexo masculino com suas inibigoes, 

conflitos e bloqueios, ambivalencias e oposigdes e a maior es- 

tabilidade e esquematismo (Koch, 1958, pg. 79), assim como so- 

ciabilidade e capacidade de adaptagao do sexo feminino. 

6) — ao nivel das folhas 

O grupo de 12-14 anos, em relagao ao de 15-18 anos, desenha 

mais freqiientemente folhas na copa e dispostas no tronco; o 

grupo de 15-18 anos, folhas pequenas e numerosas e folhas ao 

longo dos ramos. Apresentando uma localizagao que nao e evo- 

luida, po's a incrustagao de folhas na copa e sua disposigao no 

tronco, abaixo da copa, sao mais proprias de desenhos infan- 

tis, o grupo de puberes se denuncia com menor amadurecimen- 

to, o que e confirmado pelo indfcio de maior diferenciagao do 

grupo mais velho. fiste tambem pode ser visto como dotado 

de mais sensibilidade e preocupagao com detalhes. 

Como caracterfstica masculina, o desenho mais freqiiente 

de folhas pequenas e numerosas, folhas na copa e ao longo dos 

ramos, assim como ausencia de folhas; e como caracterfstica 

feminina, o das folhas grandes e dispostas no tronco, sugerem 

a maior diferenciagao e amadurecimento dos rapazes de manei- 

ra geral. As mogas se apresentam com mais desejo de serem 

apreciadas, com mais jovialidade e animagao, fantasia e dom 

de apresentagao (Koch, 1958, pg. 321). 

7) — ao nivel dos frutos 

Diferengas se apresentam apenas em relagao ao grupo de 

idade: o mais novo desenhando frutos grandes com maior inci- 



— 74 — 

dencia que o mais velho e este, frutos em cachos e de outra na- 

tureza que a arvore faria supor, assim como maior ausencia 

de frutos. Como raramente, no desenho da arvore, o fruto ex- 

pressa uma real maturidade, podemos ver no grupo mais jo- 

vem o desejo de tudo possuir, de atingir rapido os objetivos e 

de amadurecer depressa. O grupo mais velho, porem, revela 

tambem certa impaciencia e pressa ao mesmo tempo que es- 

quematismo e certa falta de senso de realidade. Afinal, ele e 

mais amadurecido, mas ainda nao e adulto. 

b) Compara^ao com outros estudos 

Alem de obra basica de Koch (1958) o estudo de Stora 

(1955) na Franga e a pesquisa de Selosse (1963) em Marrocos, 

fornecem elementos para comparagao dos dados a que chega- 

mos no referente as diferengas em fungao da idade e do sexo. 

Essa comparagao, porem, nao podera ser completa, principal- 

mente com referencia a idade. 

Os dados de Koch, neste particular, atingem ate a ado- 

lescencia media: 15, 16 anos, e os dos outros dois autores dizem 

respeito apenas as diferengas de sexo. Alem do mais, o cote jo 

se torna diffcil em virtude da diferente abordagem e da va- 

riagao dos sujeitos nos estudos considerados- nenhum com a 

faixa de idade de nossa amostra. Koch apresenta tabelas de 

incidencia de 58 aspectos ou itens nos desenhos de rapazes e 

mogas, ate o 3.° grau do ensino secundario; Stora analisa as 

diferengas de realizagao entre os sexos, com referencia a 12 

aspectos desenhados por sujeitos de 4 a 15 anos, e Selosse in- 

vestiga 59 sinais nos desenhos de homens e mulheres entre 20 

e 30 anos. 

Tomando as diferengas em fungao da idade vemos que o 

nosso grupo de 12-14 anos apresenta uma caracteristica que es- 

ta de acordo com o assinalado por Koch (1958) a pag. 261: 

aumento do sombreamento da copa no inicio da puberdade. 

Outras aparecem em discordancia: 

1) galhos retos, pois a pag. 86 se ve a queda progressiva 

da incidencia desse aspecto, a partir do jardim de in- 

fancia ate o inicio da escola secundaria; 
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2) linha de terra tipo ilha — a pag. 308 pode-se ler: "este 

mdice e encontrado em todos os penodos da vida, mas 

raramente"; 

3) tronco formado por duas retas — a pag. 253: "trata-se 

de uma irregularidade que e encontrada entre os es- 

colares mais avangados ou entre os adultos". 

Os demais aspectos nao sao passiveis de comparagao, prin- 

cipalmente por nao serem apresentados de forma semelhante a 

nossa: localizagao na folha; tipo da arvore; linha de terra por 

toda largura do papel; raizes ramificadas; contorno do tronco 

em linha contmua; galhos ate o chao; folhas na copa e dispostas 

no tronco; e frutos gtandes. fiste ultimo, por exemplo nao e 

mencionado, apesar de a pg. 326, possibilitar-se a verificagao 

de que o desenho de frutos decae no inicio da puberdade. 

Com referencia as diferengas de sexo, o cotejo com os dados 

de Koch amostra apenas duas concordancias: 

1) galhos tragados em uma so linha para o sexo feminino, 

apontados a pag. 79 como desenhados mais pelas mogas; 

2) mais ausencia de folhas para o sexo masculino — a 

pag. 319 Koch escreve: "as mogas desenham mais fo- 

lhas que os rapazes". 

O tronco em forma de pinheiro, que para nos e caracteris- 

tica feminina aparece, nos dados da tabela da pg. 193, como 

desenhado mais por rapazes; e o sombreamento nas folhas, flo- 

res ou frutos, sinal masculino, em nossos dados e apontado 

mai's para as mogas, na tabela da pg. 264. Entre tan to, nesses 

dois casos, nao se pode chegar a conclusoes, porque as tabelas 

mencionadas nao trazem indicagoes sobre a significancia das 

diferengas. Ademais a comparagao nao pode ir alem porque os 

outros itens de nossa caracterizagao ou nao sao mencionados 

por Koch ou nao aparecem em termos de diferengas de sexo 

na realizagao grafica. 

A comparagao com a pesquisa de Selosse aponta apenas 

uma concordancia: a da folhagem mais cheia para o sexo fe- 

minino (pg. 292) e duas divergencias: 
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1) folhas ma's detalhadas para as mogas — em nosso da- 

dos folhas pequenas e numerosas constituem caracte- 

n'stica masculina; 

2) galhos tragados com uma linha so, que em Selosse 

(1963) aparecem, em contraste com o estudo de Koch 

e o nosso, como sendo mais freqiiente entre os homens 

mussulmanos. 

A investigagao de Stora nao apresenta, porem, nenhum 

ponto de contacto com a nossa. As diferengas ali apontadas 

sao referentes a: 1) altura do desenho total; 2) sair fora dos li- 

mites do papel; 3) virar a folha para desenhar; 4) apresentagao 

de mais de uma arvore no mesmo desenho; 5) alternancia do 

desenho das duas arvores solicitadas; 6) folhagem pontiaguda; 

7) galho isolado sob re o tronco, abalxo da copa, a direita; 8) 

idem a esquerda; 9) oposigao dos galhos; 10) entrada do tron- 

co na copa; 11) diversos (objetos, etc.)- 

Alguns desses aspectos nao foram focalizados por nos (os 

de numeros 2 e 5) e outros o foram de maneira diferente que 

nao possibilita comparagoes (1, 6 e 12). Nos restantes, em que 

o cote jo se torna possivel nao se evidencia nenhum acordo 

com nosso dados: nao aparecem, em nossa lista, diferengas com 

relagao ao 3, 4, 7, 8, 9, 10, e 11, aspectos que constam de nossas 

tabelas mas cujas diferengas nao provaram significancia esta- 

tistica. 

Nao sabemos de uma pesquisa com adolescentes que apre- 

sente dados tao minuciosos como os nossos e que se preste, 

portanto, a um cotejo mais satisfatorio. Das comparagoes 

feitas pouco podemos concluir com referencia a nossos sujeitos, 

a nao ser que apresentam caracteristicas de sexo diferentes das 

de grupos de outras fases evolutivas. Se essas caracteristicas 

sao semelhantes ou nao, as de outros grupos etarios iguais, mas 

provenientes de outras culturas, nao nos e possivel estabele- 

cer. justamente por falta de dados para a comparagao neces- 

saria. 



F — CONCLUS6ES 

Como resultado da presente pesquisa podemos chegar as 

seguintes conclusoes: 

I — O teste da arvore aplicado a adolescentes de grandes 

centres urbanos, na tecnica orginal de Koch, revela-se altamen- 

te produtivo. Muito pudemos fazer, no piano da investigagao 

psicologica, com os dados colhidos em um esquema de pesqui- 

sa explorat6r:a e inicial. 

II — £ possivel estabelecer os sinais "comuns" e os "indi- 

viduais" nos desenhos da arvore feitos por adolescentes. A re- 

lagao deles, essencial para o bom uso do teste, pode ser con- 

sul tada as pgs. 49 a 53. 

III — Dentro da adolescencia e conveniente separa os gru- 

pos da adolescencia inicial, media e final, para a analise dos 

desenhos, em face dos aspectos tfpicos que apresentam. Dado 

o ambito desta pesquisa, que focalizou sujeitos de 11 a 18 

anos, foi possivel determinar a realizagao dos dois primeiros 

grupos no tema da arvore. A consulta a essa caracterizagao, 

que aparece as pgs. 55 e 56, permitira uma interpretagao da 

prova mais ajustada a idade do autor. 

IV — A analise das diferengas de sexo no desenho da ar- 

vore permite-nos chegar a determinagao dos caracterfsticos da 

realizagao masculina e feminina. A relagao apresentada a 

pg. 57 possibilitara o julgamento da "normalidade" do de- 

senho em fungao do sexo: ate que ponto o desenho de uma ar- 

vore feito por um rapaz apresenta os caracterfsticos da realiza- 

gao basica de seu sexo. 

V — possivel, partindo do con junto de tragos comuns aos 

desenhos de arvores feitos por adolescentes, chegar-se a uma 

caracterizagao psicologica do grupo, caracterizagao essa que se 

aproxima bastante das descrigoes da adolescencia em geral. 

Podemos inferir, por um lado, que o grupo estudado nao se di 
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ferenc'a muito do quadro generico da idade, e por outro, que a 

prova utilizada e eficiente como tecnica de exploragao psico- 

logica. 

VI — Da compara^ao de nossos adolescentes, supostamen- 

te normals, com grupos de individuos nao normals, com refe- 

renda a real zagao no tema da arvore, concluimos pela ausen- 

cia de significativos pontos de contacto. Os adolescentes estu- 

dados nao se aproximam, como grupo, dos esquizofrenicos, dos 

organicos ou dos epileticos, no teste da arvore. 

VII — Partindo da interpretagao psicologica proposta aos 

varios tragos do desenho da arvore feitos por rapazes e mogas 

pode-se delinear um quadro da psicologia masculina e feminina 

da adolescencia de grandes centres urbanos brasileiros. 

VIII — De igual forma, isto e, aplicando as ideias de in- 

terpretagao, apresentadas pelos autores especializados, aos itens 

de realizagao dos sujeitos de 12-14 anos e de 15-18 anos e pos- 

slvel chegar-se a caracterizagao psicologica diferenciada dos 

dois grupos. Apresenta-se no desenho da arvore uma serie de 

caracterfsticos diferenciais que denoljam o desenvolvimento 

psicologico do grupo de adolescencia media em relagao ao de 

puberes. 

IX — Da comparagao dos resultados de nossa pesquisa com 

estudos feitos em outros parses, no referente as diferengas de 

sexo e idade no tema da arvore, podemos concluir que os ado- 

lescentes estudados apresentam caracteristicas de sexo diferen" 

tes das de grupos de outras fases evolutivas. Nao podemoB, 

porem, saber se essas caracteristicas sao semelhantes as de gru- 

pos etarios do mesmo nivel, mas provenientes de outras cultu- 

ras, por falta de dados para o necessario cotejo. 

X — A administragao da prova, em situagao individual, no 

proprio domicilio do adolescente e seguindo as instrugoes ori- 

ginais do autor, levou a resultados satisfatorios. A coleta dos 

desenhos se processou sem dificuldades; as rejeigoes foram 

muito raras; nao se notou negativism© ou resistencia inicial; 

nao houve necessidade de motivagao especialmente conduzida. 
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XI — Com referenda a interpretagao do teste, apesar dos 

objetivos desta pesquisa nao focalizarem este ponto, em face 

da concordancia entre nossos resultados e os da Psicologia da 

Adolescencia, ressaltada na conclusao V, podemos concluir pe- 

la sua eficiencia. Devemos, porem, insistir na necessidade de 

cuidado na interpretagao dos aspectos da arvore, que nao podem 

ser tornados cada um de per si; devem ser considerados em 

suas inter-relagoes e no contexto geral do desenho para adqui- 

rirem o significado mais exato. 

XII — Em face dos objetivos propostos, a presente pesquisa 

seguiu orientagao analitica, uma vez que partiu da enumera- 

gao de 243 tragos distintos identificaveis e analisaveis no de- 

senho da arvore e passiveis de tratamento estatistico. Apesar 

dessa orientagao ser criticavel no piano da interpretagao de 

um teste da arvore, ^ a unica que possibilita comparagoes com 

outras pesquisas e que e comunicavel aos outros, pois a inter- 

pretagao "molar" do desenho da arvore, assim como a dos de- 

senhos em geral, e tao complexa que dificilmente assume o 

aspecto pedagogico necessario. 

XIII — A comparagao de resultados desta pesquisa com os 

daquela realizada por nos mesmos (Louijengao van Kolck, 

1966) com o desenho da figura humana permite-nos apreciar o 

valor das duas tecnicas projetivas. Na caracterizagao psicolo- 

gica do grupo os pontos que se apresentam discordantes em re- 

lagao ao quadro da adolescencia sao os mesmos em ambas, o 

que nos possibilita ver neles expressao efetiva dos tragos abor- 

dados. O grupo parece realmente possuir alguns aspectos "sui- 

generis" que as duas tecnicas apontam de forma concordante, 

XIV — Como resultado de muitas das conclusoes anterio- 

res podemos afirmar que os estudos de Psicologia da Adoles- 

cencia serao beneficiados com o uso do teste da arvore. Essa 

prova podera ser utilizada para o conhecimento de grupos de- 

terminados de adolescentes, no piano da personalidade e pro- 

blematica pessoais. 

XV — A determinagao dos caracten'sticos da realizagao 

masculina e feminina no desenho da arvore oferece os primei- 
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ros elementos para a elaboragao de uma escala de masculinida- 

de-feminilidade, que junto as existentes para outras produgoes 

graficas, const!tuira recurso para identificagao e estudo dos 

problemas correlates: homosexualismo e inversao sexual. 

XVI — Do con junto das conclusoes ressalta a eficiencia do 

teste da arvore como tecnica de exploragao da personalidade. 
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H — APtfNDICES 

I — Instrugdes 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 oficio. 
5) Uma folha pequena para eventuais anotagoes. 

Instrugoes ao aplicador: 

1) Providencie lugar comodo para o adolescente sentar e dese- 
nhar. Ele devera trabalhar sozinho, sem receber sugestoes ou 
comentarios de outras pessoas. For isso nao deixe ninguem 
junto dele durante a execugao do desenho. 

2) Fornega ao adolescente uma folha depapel para o desenho, co- 
locando-a a frente dele, sobre a mesa, em posigao vertical ao 
eixo do corpo dele. Fornega-lhe lapis, borracha, apontador ou 
"gillette". 

3) De as seguintes instrugoes: 
"Voce vai fazer o desenho de uma arvore frutifera. Pode usar 
a borracha e apontar o lapis, se quiser e quando quiser. 

4) Deixe o adolescente trabalhar o tempo que desejar. 
A qualquer pergunta sobre detalhes do desenho, responda — 
"Como quiser" ou "A vontade". 

5) Quando ele der por terminado o desenho, marque no verso da 
folha o nome do autor, o tempo gasto e qualquer observagao 
que possa ter sido feita pelo adolescente sobre o desenho exe- 
cutado. 

6) Coloque outra folha, na mesma posigao da anterior, (isto e, a 
frente do adolescente e em posigao vertical ao seu corpo) e diga: 
"Agora voce vai desenhar uma figura humana". 
Observagao: Se notar que o examinando vai fazendo tipo de 
desenho pedagogico, isto e, figurinha esquematica, so de linhas, 
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geometrica, avise que deve ser desenho comum, nao esquema- 
tizado. 
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 ado- 
lescente pensava que era so isto, avise para recomegar no verso 
da folha. 

7) As perguntas sobre detalhes: com roupa ou sem roupa; de 
frente ou de perfil, etc., responda sempre: "como quiser". 

8) Quando o adolescente der por terminado o desenho, numere a 
figura, anotando I, e marque no verso da folha o nome do au- 
tor, o tempo gasto, e qualquer observagao do autor sobre o de- 
senho feito. 

9) Apresente outra folha, colocando-a na mesma posigao das an- 
teriores e solicite: "Agora desenhe uma figura humana do outro 
sexo", (frisando) "um homem" (se o primeiro desenho foi de 
sexo feminino), "uma mulher" (no caso contrario). 

10) Em caso de duvida quanto ao sexo da primeira figura humana 
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, ob- 
serve novamente a questao do corpo inteiro e do desenho es- 
quematico (vide 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 co- 
mentario feito. 

12) Se o adolescente relutar para desenhar, alegando nao saber, 
nao ter jeito, etc., insista no fato de que nao se esta buscando 
ver uma aptidao para o desenho que nem todos tern; que nos 
necessitamos do desenho para estudos teoricos, etc.. 
Se a pessoa recusar-se terminantemente, anotar a rejeigao na 
folha destinada ao desenho, ao lado do nome e dos comentarios 
feitos pelo adolescente. 

II — Codificagao dos itens no desenho da arvore 

I — LOCALIZAQAO NO PAPEL 

1 — centro 
2 — 1.° quadrante (superior-direito) 
3 — 2.° quadrante (inferior-direito) 
4 — 3.° quadrante (inferior-esquerdo) 
5 — 4.° quadrante (superior-esquerdo) 
6 — a esquerda 
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7 — a direita 
8 — metade superior 
9 — metade inferior 

10 — diagonal 

II — TAMANHO DA ARVORE EM RELACAO A F6LHA 

folha toda ou quase 
metade da folha 
2/3 da folha 
1/3 da folha 
1/4 da folha 
1/6 da folha 
1/8 da folha 
1/16 da folha 
1/32 da folha 
1/64 da folha 
1/128 da folha 

III — ESPESSURA DA LINHA 

22 — linha fina ou leve 
23 — linha media 
24 — linha grossa 

IV — CONSISTfiNCIA DO TRA^ADO 

25 — tra^ado tremulo 
26 — tragado interrompido 
27 — tragado repetido (tipo avango-recuo; 
28 — tragado continuo 

V _ USO DA POSICAO DA F6LHA 

29 — posigao vertical da folha 
30 — posigao horizontal da folha (papel deitado) 

VI — TIPO DE ARVORE 

31 — bananeira 
32 — coqueiro ou palmeira 
33 — pinheiro 
34 — pe de cafe 

11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
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35 — arvore comum 
36 — arvore estilizada ou decorativa 
37 — parreira ou trepadeira 
38 — antropormorfismo 
39 — zoomorfismo 
40 — nao classificavel 

VII — ACESS6RIOS OU COMPLEMENTOS 

Na arvore 

41 — passaros, ninhos, casinhas na arvore, etc. 

Exteriores a arvore 

paisagem completa (sol, casa, montanha, rio, caminho, etc.) 
paisagem apenas esbogada 
chao com vegetagao e pequenas plantas 
estacas ou suportes para a arvore 
forquilhas aparando os galhos 
guias ou objetos que dao diregao a arvore 
grades protetoras, cerca de arame 
pessoa junto a arvore ou vice-versa 
formas aditivas e aglomeradas 
dizeres e versos junto ao desenho 
rabiscos sem significado; formas improprias (sem forma de 
arvore) 
sombra da arvore no terreno 

Numero 

54 — duas ou mais arvores iguais (no mesmo papel) 
55 — duas ou mais arvores diferentes (no mesmo papel) 
56 — arvores (duas ou mais) entrelagadas 

Detalhes 

57 — arvore saindo da agua 
58 — desenho interrompido pela borda do papel 

VIII — ASPECTOS GERAIS: ESQUEMA, SIMETRIA, ESTE- 
REOTIPIA 

59 — arvore desenhada com um trago so 
60 — deformagao do esquema 

42 — 
43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 
49 — 
50 — 
51 — 
52 — 

53 — 
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61 — perda do esquema 
62 — deslocamentos espaciais (falta de adequagao no colocar fo- 

Ihas, frutos e galhos) 
63 — simetria (lateral) 
64 — estereotipias 

IX — POSICAO DA ARVORE 

vertical ou ereta 
inclinada a esquerda 
inclinada a direita 
encurvada, retorcida, contorcida 
formando arco 

X — LINHA DA TERRA 

ausencia 
presenga simples 
acima da base do tronco 
inclinada 
ondulada em volta do tronco 
tipo ilha 
formada pela mistura de base do tronco, raiz e da propria linha 
de terra 
por toda a largura do papel 
mal tocada pela raiz (abaixo dela) 
formada pela borda do papel 
acentuada (borrada, etc.) 

XI — SOMBREAMENTO (OU CLARO-ESCURfU 

Geral 

81 — tonalidade clara da arvore 
82 — tonalidade escura da arvore 

Em partes 

83 — sombreamento do tronco apenas 
84 — sombreamento da copa apenas 
85 — sombreamento da raiz 
86 — sombreamento das folhas ou dos frutos 
87 — sombreamento da copa com espagos em branco 
88 — sombreamento da linha de terra 

65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 

70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 

77 — 
78 — 
79 — 
80 — 



— 90 — 

XII — RAIZES 

89 — ausencia 
90 — presenga simples 

Localizagao 

91 — raizes acima da linha de terra 
92 — raizes longas sob a linha de terra 
93 — raizes formando a linha de terra 

Formato 

94 — raizes esquematicas em tragos simples 
95 — raizes em trago duplo 
96 — raizes tuberosas 
97 — raizes ramificadas 

XIII — BASE DO TRONCO 

98 — base formando a linha de terra 
99 — no bordo inferior do papel 

Formato 

100 — base reta 
101 — base alargada (de ambos os lados) 
102 — base alargada para a esquerda 
103 — base alargada para a direita 
104 — base subdividida 
105 — base curva 
106 — base inclinada 

XIV — TRONCO 

107 — ausencia 

Formato 

108 — em forma de pinheiro 
109 — meio tronco em forma de pinheiro 
110 — em forma de cone (conefforme) 
111 — em uma linha so 
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112 — em duas linhas retas mais ou menos paralelas 
113 — abaulado (engrossado no meio) 
114 — estrangulado (estreitado no meio) 
115 — abaulado ou estrangulado em outras partes 
116 — formando uma cruz com os galhos 

Contoroo 

117 — em linha contmua 
118 — em linha interrompida a esquerda 
119 — em linha interrompida a direita 
120 — irregular a esquerda 
121 — irregular a direita 
122 — ondulado 
123 — com tracos difusos, separados ou borrados 

Superficie 

124 — sombreada a esquerda 
125 — sombreada a direita 
126 — sombreada (no total) 
127 — com linhas quebradas ou angulosas 
128 — manchada 
129 — com tragos, rabiscos irregulares 
130 — olhos, cicatrizes, rachaduras ou fendas 

Dimensoes e Detalhes 

131 — desdobramento do tronco (uma raiz so) 
132 — tronco cortado ou podado 
133 — tronco quebrado 
134 — tronco sem copa, com galhos curtos 
135 — tronco curto e grosso 
136 — tronco longo e fino 
137 — fechado no alto por uma linha 
138 — aberto para a copa 
139 — fechado no alto pela copa 
140 — folhas soldadas em cima 
141 — galhos ou ramos no tronco, abaixo da copa 
142 — frutos ou flores no tronco 

XV — RELACAO TRONCO-COPA 

143 — tronco curto, copa grande (tronco de comprimento menor que 
a altura da copa) 
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144 — tronco longo, copa pequena (ao contrario da anterior) 

145 — tronco e copa equilibrados 
146 — nao classificavel 

XVI — COPA 

147 — ausencia: so galho 

Movimentos 

148 — copa com movimentos para dentro (tragos centripedos) 

149 — copa com movimentos para fora (centrifuges) 

Formato 

formada por galhos, ramos, folhas, etc. 
tracejada, formando um sombreado 
em bola, em esfera 
em caracois ou em aneizinhos 
com confusao de linhas 
estilizada (tipo pagode chines) 
formada por folhas miudas 
em leque ou radiada 
em arcada 
espinhosa 
ondulada 
concentrica 
flocos de nuvens na ponta dos galhos 
tremulante ou tremida 
como bandeira ou rolo de fumaga 
como um saco caindo sobre o tronco 
em forma de chama (bico de gas, de chama soprada pelo vento 
em cogumelo 
copa de salgueiro 
envolta em membrana 

Detalhe 

170 — ramificagoes finas na copa 
171 — achatada em cima 
172 — achatada dos lados 
173 — com uma reentrancia (espago vazio externo) 
174 — com espagos vazios internes 

150 — 
151 — 
152 — 
153 — 
154 — 
155 — 
156 — 
157 — 
158 — 
159 — 
160 — 
161 — 
162 — 
163 — 
164 — 
165 — 
166 — 
167 — 
168 — 
169 — 
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175 — copa sombreada com espagos em branco 

176 ■— copa de onde sai um galho seco 

XVII — GALHOS 

177 — ausencia 

Tra^ado 

178 — em tragos simples (uma so linha) 

179 — em tragos duplos 

Espessura 

180 — com a mesma espessura em toda a extensao 

181 — estreitos, engrossando depois 

182 — grosses, estreitando-se depois 

183 — alargamento em regioes ou regiao do galho 

184 — constrigao em regiao ou regioes do galho 

Final 

185 — cortados ou podados (fechados) 

186 — abertos no seu final (nao terminados) 

187 — com ponta agugada 

188 — ricamente ramificados, principalmente no final 

Tipo 

189 — horizontais, sem folhas (como brago de balanga) 
190 — retos em quaisquer diregoes 
191 — em forma de labirinto 
192 — tubulares dentro da copa 
193 — em formas angulares 
194 — sinuosos, ondulados, arredondados 
195 — em diregoes opostas 
196 — entrelagados 
197 — galhos cruzados 
198 — quebrados, pendentes, presos a arvore 
199 — soldados 



— 94 — 

Movimentos 

200 — dirigindo-se para cima 
201 — dirigindo-se para baixo 
202 — galhos ate o chao 

Detalhes 

203 — galho seco saindo da copa 
204 — galhos secos em lugar da copa 
205 — caidos no chao (secos ou nao) 
206 — em terceira dimensao (sem olhos) 
207 — galhos frontais cortados (olhos) 

XVIII — RAMOS 

208 — ausencia 
209 — presenga simples 

Tipo e Detalhe 

210 — em ganchos, encaixados um no outoo 
211 — opostos dentro da copa 
212 — afinados progressivamente 
213 — finos arrendilhados 
214 — ramificagoes finas nas pontas 
215 — cortados 

XIX — F6LHAS 

216 — ausencia 

Dimensdes 

217 — tamanho grande 
218 — miudas e numerosas 

Localizagao 

219 — na copa, como inscrustadas 

220 — soldadas ao tronco (rente, sem ramos; 
221 — dispostas no tronco 
222 — ao longo dos galhos 
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223 — ao longo dos ramos 
224 — em um galho seco 
225 — soltas no espago ou no chao (caindo ou caidas) 

Detalhes 

226 — com porgoes arrancadas 

227 — de outra especie que o tipo da arvore faria supor 

XX — FRUTOS 

228 — ausencia 

Localizagao 

229 — dentro da copa, como incrustados ou soltos (na copa) 
230 — pendurados nos galhos ou ramos 
231 — caindo ou caidos 
232 — no tronco 

Detalhes 

233 — em cachos (aglomeragoes) 
234 — de grande tamanho 
235 — de outra natureza 

XXI — FLORES 

236 — ausencia 

Localizagao 

237 — dentro da copa, como inscrustadas ou soltas (na copa) 
238 — penduradas nos galhos ou ramos 
239 — caindo ou caidas 
240 — no tronco 

Detalhes 

241 — em cachos (aglomeragoes) 
242 — de grande tamanho 
243 — de outra natureza 





Ill — Crivos de avaliagao: Tamanho em relagao a folha 

4-' 

V3t 

>4* / 
Vie a 



Ill Crivos de avalia^ao: Localiza^ao no papel 



IV Tabelas 



a 
m 
a m 

o CO o 
ZS 

CO 
m 



Tabela 1 

Dlstrlbulijao dos sujeltos em fungao do sexo e d* idade 

■Sjdade 

JexoS^ 
12 

anos 
13 

anos 
Ik 

anos 
Sub- 
total 

15 
anos 

16 
anos 

17 
anos 

18 
anos 

Sub- 
total Total 

M 53 5k 33 1^0 33 27 25 23 108 2li8 

F 37 ko k9 126 38 26 28 2h 116 2hZ 

Total 90 9k 82 266 71 53 53 kl zzk k90 

lafeaia Z 

Dlstrlbui^io dos sujeitos em fungao do sexo e da escolarldade 

^scol. 
Sexb'N, PI P2 P3 PU P5 

sub- 
total Ml M2 M3 M/i M5 M6 M7 

sub- 
total rotal 

M k 6 10 71 23 Ilk 35 kl 21 15 10 k 2 13U 2U8 

? 5 8 12 76 16 117 33 29 28 21 5 6 3 125 2Z|2 

Total 9 1U 22 U7 39 231 68 76 a9 36 15 10 5 259 U90 

Legenda 

PI - 10 ano primerlo 
P2 - 20 ano prlm^rlo 
P3 - 30 ano prlmarlo 
PU - f|0 ano prlmarlo 
P5 - 5° a"0 prlmarlo 

Ml - 10 ano do curso m^dlo 
M2 - 20 ano do curso medio 
M3 - 30 ano dp curso medlo 
MU - UO ano do curso medlo 
M5 - 10 ano do segundo clclo 
M6 - 2° ano do segundo clclo 
K7 - 3° ano do segundo clclo 

Tabela 3 

Distrlbul9ao dos sujeitos em fun^ao do sexo e do "status" da faraflta 

N^taitu3 
SexVs^ SI S2 S3 sk S5 36 S7 S8 Total 

M 18 19 56 45 58 45 4 3 243 

F 11 15 50 59 61 37 6 3 242 

Total 29 3k 106 104 119 82 10 6 490 

Legenda 

51 - Proflssoes liberals e altos car^os administratlvos 
52 - Cargos de gerencia e dL regao 
53 - Altas poel^oes de supervisao, inspeQao e outras ocupaijoes nao 

manuals 
Sil - Poslgoes raals balxas de supervlsao, lnspe(;ao e outras ocupa^Ses 

nao manuals 
S5 - Ocupaqoes manuals especiallzadas e cargos^de rotlna nao manuals 
So - Ocupa^oes manuals seml-egpecializadas^e nao especiallzadas 
S7 - Ausencla de lnforraa5ao sobre^a ocupaijao do gal 
So - Casos de dlffcll classlflca<jao por insuficlencla de dados. 



labeja 4 

Loeallza9ao no- papelt distrlbui^ao em fungao do aexo e da idade dos 
aujeltos 

Idade 12 . anos 15 - 18 anos Total 

N^exo 
EteHN^ H P T M P T K P T 

1 f 22 16 38 19 16 35 Itl 32 73 
15,7 12,6 1^,2 17,5 13,7 15,6 16,5 13,2 lit,8 

2 2 It 1 It 5 3 6 9 

M 1»5 1,5 0,9 3,It 2,2 1,2 2,5 1,8 

f 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

l,u 0,0 0,7 0,0 0j0 0,0 0,8 0,0 o,It 

. t 9 6 15 .1 3 It 10 9 19 
U % ii,7 5,6 0,9 2,5 1,7 lt,0 3,7 3,9 

f 50 55 105 36 55 91 86 110 196 

35,7 li3,6 39,It 33.3 It7,It It0,6 3lt,6 It5,It ItO.O 

f f * 28 26 5lt 23 18 III 51 lilt 95 

s 20,0 20,6 20,3 21,2 15,5 18,3 20,5 18,2 19,It 

7
f 1 2 3 3 1 It k 3 7 

% 0|7 1»5 1,1 2,7 0,8 1,7 1,6 1,2 l,It 

t 22 15 37 23 18 Itl It5 33 78 
15,7 11,9 13.9 21,2 15,5 18,3 18,1 13,6 15,9 

t U h 8 2 1 3 6 5 11 
9 2,9 3,1 3,0 1,8 0,8 1,3 2,It 2,1 2,2 

Total ]ii0 126 266 108 116 22k ZkQ 2li2 Ii90 

1 - Centro 
2 - 1Q quadrante 

- 2° quadrante 
~ 3° quadrante 

5 - quadrante 

(auperlor-dlrelto) 
(Inferlor-direito) 
(inforlor-esquerdo) 
(superlor-esquerdo) 

6 - 31 esquerda 
- X dlrelta 
- Hetade superior 

9 - Metade inferior 



label a 'i 

Tamanho am relagao a folhat dlstrlbulgao em funQao do sexo e da ld^ 
de dos sujeltos 

Idade 12 - 1/i anos 15 - 18 anos Total 
"s^XO 
Item ^ M P T M P T M F T 

f 1 5 6 4 4 8 5 9 14 
11 * 0,7 4,0 2,2 3,7 3,4 3,5 2,0 3,7 2,8 

f 3 3 6 1 5 6 4 8 12 

2,1 2,3 2,2 0,9 4,3 2,6 1,6 3,3 2,4 
f 

1 T 
8 k 12 9 9 18 17 13 30 

^ % 5,7 3,1 4,5 8,3 7,7 8,0 6,8 5,4 6,1 
f 1 0 1 2 2 4 3 2 5 

0y7 0,0 o,3 1,8 1.7 1,7 1,2 0,8 1,0 
f £2 19 41 22 11 33 44 50 74 

15 * 15,7 15,7 15,7 20,3 9,4 14,7 17,7 12,3 15,1 
f 8 7 15 2 3 5 10 10 20 

1C * 5,7 5,5 5,6 1,8 2,5 2,2 4,o 4,1 4,o 
t 28 29 57 24 29 53 52 58 110 

11 * 20,0 23,0 21,4 22,2 25,0 23,6 20,9 24,0 22,4 
t 25 33 58 13 23 36 38 56 94 

% 17,8 26,1 21,8 12,0 19,8 16,0 15,3 23,1 19,1 
f 

1 0 27 17 44 18 21 39 45 38 83 
15 * 19,2 13,4 16,5 16,6 18,1 17,4 18,1 15,7 16,9 

t 12 7 19 12 8 20 24 15 39 

* 8,5 5,5 7,1 11,1 6,8 8,9 9,6 6,2 7,9 
t 

21  
5 2 7 1 1 2 6 3 9 

% 3,5 1,6 2,6 0,9 0,8 0,8 2,4 1,2. 1,8 

Total iko 126 266 108 116 224 248 242 490 

P9fi8n<la 
11 - Polha tod a fiu quaae 17 - 1/8 da fo^ha 
12 - Metade da folha ife - 1/16 da folha 
13 - 2/3 da folha 19 - 1/32 da folha 
14 - 1/3 da folha 20 - l/6h da folha 
15 - 1/L da folha 21 - 1/128 da folha 
16 - 1/6 da folha 



Tabela 6 

Espessura da linha e conslstenela do traeado: dl strlbui^ao em fun^ao 
do sexo e da Idade dos sujeltos 

Idade 12-14 anos 15 - 18 anos Total 
V^exo 
ItenN^ 

M F T M P T M P T 

f 
?? 

50 31 61 28 39 67 58 70 128 

% 21,4 24,6 22,9 25,9 33,6 29,9 23,3 28,9 26,1 
f 69 68 137 47 55 102 116 123 239 

J t 49,2 53,9 51,5 43,5 47,4 45,5 46,7 50,8 48,7 
t 41 27 68 32 23 55 73 50 123 

% 29,2 21,4 25,5 29,6 19,8 24,5 29,4 20,6 25,1 
f 21 9 30 13 11 24 34 20 54 

0 * 15,0 7,1 1.1,2 12,0 9,4 10,7 13,7 8,2 11,0 

11 13 24 10 8 18 21 21 42 
% 7,8 10,3 9,0 9,2 6,8 8,0 8,4 8,6 8,5 

t 23 24 -47 25 23 48 48 47 95 
"T * 16,4 19,0 17,6 23,; 19,8 21,4 19,3 19,4 19*4 

t -f> , 85 80 165 61 73 134 146 153 299 
t0)f 60,7 63,4 62,0 5M, 62,9 59,8 58,8 63,2 61,2 

Total 280 252 532 216 232 448 496 484 980 

22 - ^^9? ou lev9 26 - rragado interrompido 

12 I Linha e?ossa 11 ' raP®5ldo (t1?0 avanqo-recuo) ^4 - Linna grosja 28 - Trajxlo continuo 
25 - Tra9ad> tremulo ^ 



Tabela 7 

Tipo de arvopt*; dlstrlbuigao em ftm^ao do sexo e da Idade dos sujel 
tos 

Idade 12 - lii anos 15 - 18 anos Total 
"^v^exo 
Ite^v. M F T ? T M P T 

f 2 2 k h 2 6 6 4 10 
% i»4 1,6 1,5 3,7 1,7 2,6 2,4 1,6 2,0 
f 8 12 20 9 17 26 17 29 46 
% 5,7 9,5 7,5 8,3 iM 11,6 6,8 11,9 9.3 
f 0 0 0 2 1 3 2 1 3 

0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 1,3 0,8 o,4 0,6 
f 0 0 0 .0 2 2 0 2 2 

3/1 ^ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0 0.8 0,4 
f 105 100 205 85 84 169 190 184 374 

75,0 79,3 77,0 78,7 72,Zi 75,4 76,6 76,0 76.3 
f 8 2 10 1 5 6 9 7 16 

5,7 1,6 3,7 0,9 *i,3 2.6 3.6 2.8 3.2 
f 0 0 0 1 1 2 1 1 2 — 

" ^ 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,8 0.4 0.4 0,4 

.0 f 1 1 2 0 0 0 1 1 2 
^ % 0,7 0,8 o,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 

kof 16 9 25 6 10 22 13 35 
k % 119U 7,1 9,Ji 5,5 3,4 4,4 8,8 5,3 7.1 

Total liiO 126 266 108 116 224 248 242 490 

Lagendft 

31 - Bananelra 3^ - ^rvore estlllzada ou decorativa 
32 - Coqueiro ou palmelra 37 - Parreira ou trepadelra 
33 - Plnhelro # 38 - toatropomorflsmo 

" Te cafe 1^0 „ j(50 classlficavel 35 - Arvore coiTium 



Iflfeaia 9 

Acessorios on comnlamantos> dlstribulqao em funqao do sexo e da idade 
dos sujeitos 

Idade 12 - l/i anos 15 - 18 anos Total 
^v^Sexo 
Item\^ M F M F T M F T 

1.1 f 1 0 (i 0 0 0 1 0 1 

0,7 0,0 o,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 

hp f l 0 l 0 1 1 1 1 2 

^ % 0,7 0,0 0,4 0,0 00
 

0,4 0,4 0,4 0,4 

L-r f 3 1 4 0 0 0 3 1 4 
U3 % 2,1 0,8 1,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,4 0

 00
 

f k 5 9 7 4 11 11 9 20 
LUl 

% ro
 00
 

4,0 3,4 6,4 3,4 4,9 4,4 3,7 4,0 

i.f- f 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 

in f 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
U7 % 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 

r 1 2 3 1 1 2 2 3 5 
bi % 0,7 1,6 1,1 0,9 0,8 0,8 

00 0 1,2 1,0 

c. f 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

^ % 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 

53 f 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
53 % 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

rh f 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 0,4 0,2 

* 1 2 3 1 0 1 2 2 4 

" % 0,7 1,6 1,1 0,9 0,0 0,4 0,8 0 00
 

0 00
 

0 1 1 0 0 0 0 1 1 

^ % 0,0 0,8 o,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 
t 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

57 % 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 

f 2 3 5 2 3 5 4 6 10 

% l.k 2,4 1,9 1,8 2,5 2,2 1,6 2,5 2,0 

Total 15 15 30 13 10 23 28 25 53 

Leeenda 
liX - Passaros, nlnhos, caslnhas na slrvore, etc* 
U2 - Palsagem complete 
M - Palsagem apenas esbo^ada 
Ijl . Chao com vegetaqao e pequenas plantas 
1|5 - Estacas ou suportes para a arvore% 
Ltf - Oulas ou objetos que dao dlreqao a arvore 
51 - Dlzeres e versos Junto ao desenho 
52 - Rablscos sem slgnlflcado: formas improprlaa 
53 - Sombre da arvore no terreno 
5/4 - Duas ou mats arvores Iguals 
55 - Duas ou mals arvores diferentes 
56 - Xrvores entrelagadas 
57 - Xrvore salndo da ague 
58 - Desenho interrompldo pela borda do papel 



Yabf^a 

Aspectos gerals - esquema, slmetrlat estereotlplai dlstrlbulgao em fufl 
gao do sexo e da idade dos sujeltos 

Tdade 12 - lU anos 15 - 18 anos Total 
"V^exo 
ItemV^ M F T M F T M F T 

59 f k 3 7 0 2 2 4 5 9 
2,9 2,6 0,0 1.7 0,9 1.6 2,1 1,8 

60 f 23 6 29 14 12 26 37 18 55 
X 16,U 4,8 10,4 13,0 10,3 11,6 14.9 7.4 11,2 

61 f 6 7 1? , 5 6 11 11 13 24 
X k,3 5,5 4,9 4,6 5,2 4,9 4,4 5,4 4.9 

62 f 50 36 86 30 27 57 80 63 143 
X 35,7 28,6 32,3 27,8 23,3 25,4 32,2 26,0 29,1 

63 f 18 20 38 15 19 34 33 39 72 
X 12,9 15,9 14,3 13,9 16, 15,2 13,3 16,1 14,7 

cur 7 5 12 9 6 15 16 11 27 
5,0 4,0 4,5 8,3 5,2 6,7 6,4 4,5 5»5 

Total 108 77 185 73 72 145 181 149 330 

Legends 
9 - /rvore em um tra^o unlco 62 - Deslocaraentos espaclals 
0 - Deforma^ao do esquema 6p - Simetrla deflnlda 

61 - Perda do esquema 6I1 - Estereotlplas 



Tabe?. B ;o 

PosicaQ da arvore: dlstribulgao em fungao do sexo e da Idade dos su- 
Jeltos 

Idade 12 - Iti anos 15 - 18 anos Total 

Item\^ M F T M F T M F T 
f 71 72 lk3 55 72 127 126 144 270 

115 * 50,7 57,1 53,7 50,9 62,1 56,7 50,8 59,5 55,1 

66 ' 22 25 kl 14 16 30 36 41 77 
% 15,7 19,8 17,7 13,0 13,8 13,4 14,5 16,9 15,7 

C7 f 28 7U 38 28 66 84 56 140 
67 f. 32,9 22,2 27,8 35,2 24,1 29,5 33,9 23,1 28,5 

d0r 1 1 2 1 0 1 2 1 3 
o,7 0,8 0,7 0,9 0,0 0,4 0,8 o,4 0,6 

.Total iko 126 266 108 116 224 248 242 490 

Legend 
|5 - Vertical ereta 
66 - Inclinada a esquerda 
67 - Inclinada a direlta 
68 - Encurvada, retorclda, contorcida. 



,U 

Linha de terras dlstribuljao em fungao do sexo e da Idade dos sujeltos 

Idade 12 - anos 15 - 18 anos Total 

ItelfNs^ M F T M F T M F T 
f 

70 „ 
3U 37 71 29 37 66 63 74 137 

1 % 24,3 29, 26,6 26,8 31,9 29,4 25,4 30,6 27,9 

f 30 28 58 14 28 42 44 56 100 
71 % 28,3 31,U 29,7 17,7 35,4 26,6 23,8 33,3 39,6 

f 3 3 6 7 3 10 10 6 16 
% 2,8 3,/i 3,1 8,8 3,8 6,3 5,^ 3,6 6,3 
f 6 ii 10 10 5 15 16 9 25 

73 * 5,6 U,5 5,1 12,6 6,3 9,5 8,6 5,3 9,9 

f ii 3 7 4 2 6 8 5 13 
3,8 3,/| 3?6 5,1 2,5 3,8 4,3 3,0 5.1 

f 5 7 12 3 0 3 8 7 15 
75 ? 7 7,9 6,1 3,8 0,0 1,9 4,3 4.2 5,9 

f U3 ?8 71 26 24 ■50 69 52 121 
76)? U0,6 31,/i 36,^ 32,9 30.4 31,6 37.3 31,0 47,8 

77 
8 7 15 2 0 2 10 7 17 

77 t 7,5 7,9 7,7 2,5 0,0 1,3 5,4 4,2 6,7 

78 f 1 2 3 3 1 4 4 3 7 
78 % 0,9 2,2 1?5 3,8 1,3 2,5 2.2 1,8 2,8 

T 2 2 U 1 2 3 3 4 7 
7% 1,9 2,2 2,0 M 2,5 1,9 1,6 2,4 2,8 

80 ^ ■ 
11 14 25 19 17 36 30 31 61 

00 ^ 10 15,7 12,8 24,4 21,5 22,8 16,2 18,5 24,1 

Total 1/17 135 282 118 119 237 265 254 519 

Legenda 
70 - JLusencla 
71 - Presenca simples 
7? - /.clna da base do tronco 
7"3 - Inclinada 

- Ondulada em volta do tronco 
73 - Tlpo Ilha 

76 - Formada pela mistura da 
base do tronco. raiz e. 
proprja llnha ae terra 

77 - Por tod a a largura do pa- 
pal 

78 - Mai tocada pela ralz(abalxo 
dela) 

79 - Formada pela borda do papel 
80 - Acentuada ou borrada 



lasaJLa ^ 

jQtnbPBflmentoi dlatrlbul^ao en funjao do sexo e da Idade dos sujeltos 

Idade 12 - 1U anos 15 ~ 18' anos Total 
"V^exo 
ItenN^, M 7 T M F T M F T 

9Xf 90 91 181 62 80 1U2 152 171 323 

^ % 6U,3 72,2 68,0 57,U 69,0 63,u 62,1 70,7 65,9 

g-, f 50 35 85 1x6 36 82 96 71 167 
35,7 27,8 32,1 U2,6 31,0 36,6 38.7 29,3 3^,0 

81 ^ 1U 10 2k 15 13" 28 29 23 52 
10,0 7,9 9,0 13,9 11,2 12,5 11,7 9,5 10,6 

81i ^ 
18 13 31 9 k 13 27 17 Vi 

12,9 10,3 11,6 8,3 3k 5,8 10,9 7?0 9,0 

gr f 3 U 7 3 2 5 6 6 12 
% 2,1 3,2 2,6 2,7 1,7 2,2 2>k 2,5 2,U 

cy f 2k 8 32 22 20 U2 1x6 28 7k 

$ 17,1 6,3 12,0 20,U 17,2 18,7 18,5 11,6 15il 

87 f 5 2 7 2 /I 6 7 6 13 
3,6 1,6 2,6 1,8 3,U 2,7 2,8 2.5 2,7 

00 f 17 7 2k Ik 11 25 31 18 U9 
00 * 12,1 5,5 9,0 13,0 9,5 11,2 12,5 Ik 10,0 

Total 221 170 391 173 170 3^3 39k 3k0 73U 

Le^enda 
81 - Tonal idade olara da arvore 
82 - Tonalidade eseura 

- Sombreamento do tronoo 
- Sombreaaento da oopa 

85 - Sombreamento da rajz 
86 - 3ombreamento das folhas ou 

dos frutos 
87 — Sombreamento da copa com es— 

pagos em branco 
88 • Sombreamento da Xlnha de terra 



laSfila 1? 

" presenga, tlpo e detalhest <3L strlbui^ao era fun^ao do sexo 
e da Idade dos sujeltos 

Idade 12 - llx anos 13 - 18 anos Total 
v^exo 
Ite^s. 

K F T M F T M F T 

89 ' 
Qk 76 160 60 65 125 144 141 285 

89 it 60,0 60,3 60,1 55,5 56,0 55,8 58,1 58,3 58,1 
t 

on - . .. 15 28 U3 11 27 38 26 55 81 
00 * 26,7 56,0 U0,5 22,9 52,9 38,3 25,0 54,4 39,5 

7 3 10 13 7 20 20 10 30 
nf 12.5 6fo 9,U 27,1 13,7 20,2 19,2 9.9 14.6 

92 f 12 U 16 10 5 15 22 9 31 
21 ,U 8,0 15,0 20,8 9,8 15,5 21,1 8,9 15,1 

t ' 22 15 37 14 12 26 36 27 63 
39,2 30,0 34,8 29,1 23,5 26,2 34,6 26,7 30,0 

Total IliO 126 266 108 116 224 248 242 490 

*if U5 h5 90 40 , 49 89 85 94 179 
80,3 90,0 84,8 83,3 96,0 89,8 81.7 93.0 87,3 

95 f k U 8 8 2 10 12 6 18 
% 7,1 8,0 7,6 16,6 3|9 lo,1 

ll|5 5.9 8.7 
2 0 2 0 0 0 2 0 2 

96 % 3,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1t9 0,0 0.9 
f 5 1 6 0 0 0 5 1 6 

"it 8,9 2,0 5,6 0,0 0,0 0,0 4.8 0.9 2.9 

Total 56 50 106 48 51 99 104 101 205 

89- - JLusencla 
90 - Presai^a ajraples 
91 - Rafzes ad. ma da llnha de terra 
92 - Sob a llnha de terra 
93 - Formando a llnha do solo 

9U - Esquematlcas, em tra^os 
simples ou unlcos 

95 - Em traces duplos. 
96 - Tuberosas 
97 - Ramiflcadas 



Base do tro{^Q| distribul9ao am fun^ao do sexo e da Idade dos-.sujel 
tos 

Idade 12 - 111 anos 15 - 18 anos Total 

Tte^ M F T M F T M F T 
f 

Op  
hd 39 87 19 27 46 67 66 133 

7 ^ 3h,3 30,9 32,7 17,6 23,3 25,3 27,0 27,3 27,1 

99 f -- 
3 3 6 0 1 1 3 4 7 

2,1 2,4 2,2 0,0 0,9 0,4 1,2 1,6 1,4 
f hi 32 73 33 31 64 74 6^5 ITT 
% ?9,3 25,4 27,4 30,5 27,5 28,5 29,9 26,0 27,9 

101f 88 78 166 60 69 129 148 147 295 
t 62,8 61,9 62,4 55,5 59,4 57,5 59,7 60,7 60,2 
t 3 3 6 6 3 9 9 6 15 

2,9 1,6 2,2 5,5 2,6 4,0 3,9 2,5 3,1 
t 2 5 7 2 ,2 4 4 7 11 

10^ l,h 4,0 2,6 1,8 1,7 1,8 1,6 2,9 2,2 
f 1 2 3 1 4 5 2 6 8 

10a?i 0,7 1,6 1,1 0,9 hu 2f2 0,8 2,5 1,6 
f 

105^ ... 
2 0 2 2 1 3 4 1 5 

i,h 0,0 0,7 1,8 0,9 1,3 1,6 o,4 1,0 
t 3 4 7 2 2 4 5 6 11 

i. UO 
% 2,1 3,1 2,6 1,8 1,7 1,8 2,0 2.4 2.2 

Total 191 166 357 125 140 265 316 306 622 

98 - Base forraand) a linha da terra 
99 - No bordo Inferior do papel 

100 - Base reta 
101 - llargada de ambos os lados 
10P. - Alartada para a esqucrda 

103 - Alargada para a direita 
lOi; - Subdlvldida 
105 - Curva 
lOo - Incllnada 



latealfl IS 

Trongo - fonnato; distrittuijio em fiin^ao do sexo e da Idade dos suje^ 
tos 

Idade 12 - Ik anos 15 - 18 anos Total 

"^NSexo 
^tem\ 

H F T M F T M F T 

f 0 2 2 2 h 6 2 6 8 
10i a 0}0 1,6 0,7 1,8 lyk 2,7 0,8 2,5 1,6 

h h 8 2 12 6 16 22 
iUO1 - 

2,9 3,2 3,0 1,8 10,3 6,2 2,U 6,6 U,5 

f 5 1 6 1 k 5 6 5 11 
109 % 3,6 0,8 2,2 0,9 3,fc 2,2 2.U 2,1 2,2 

f 11 11 22 13 16 29 2U 27 51 
UU^ 7,9 8,7 8,3 12,0 13,8 12,9 9,7 11,1 10,U 

ill r 1 0 1 1 2 3 2 2 k 
% 0,7 0,0 Ofk 0,9 1,7 1,3 0,8 0,8 0,8 

f 81 69 150 58 kl , 105 139 116 255 
LLC . 

% 57,9 5U,8 56,^4 53,7 hot5 !i6,8 56,0 U7t9 52,0 

f 3 2 5 1 1 2 li' 3 7 
113 % 1,U 1,6 1,9 0,9 0,9 0,9 1,6 1,2 1,U 

11L f 21 27 UQ 17 22 39 36 k9 87 
llk% 15,0 21,U 18,0 15,6 19,0 17,U 15,3 20,2 17,8 

f Ik .10 2J4 13 8 21 27 18 ii5 
H'j 

el /0 10,0 7,9 9,0 12,0 6,9 9,U 10,9 7,^ 9,2 

Totals liiO 126 266 108 116 221; 2Z;8 21^ 1;90 

107 - Ausencia 112 - Em duas retas raais ou 
100 - Em forma de pinheiro menos paralelas 
109 - Melo tronco em forma de pinheiro 11^ - Abaulado no oieio 
110 - Em cone (coneiforme) 11U - JEstrangulado no mel'o 
111 - Era uraa so llnha 115 - Abaulado ou esfrangula- 

do em outras partes 



lafeala 1$ 

Tronco - contorno e superffciei dlstrlbulijao em fun^ao do sexo e da 
Idade dos sujeitos 

Idade 12 - 1U anos 15 - 18 anos Total 
^v^exo 
Item\ 

M P T M P T M P T 

f 117^ 
90 81 171 51 63 114 141 144 285 

117 % 6U,3 64,3 64,3 47,2 54,3 50,9 56,8 59,5 58,1 

118 f 9 8 17 6 10 16 15 18 33 
% 6tk 6,3 6,4 5,5 8,6 7,1 6,0 7,4 6,7 
t no 5 6 11 8 13 21 13 19 32 

9 *. 3,6 4,8 U,1 7,4 11,2 9,4 5,2 7,8 6,5 

120f 13 10 23 10 7 17 23 17 40 
9,3 7,9 8,6 9,2 6,0 7,6 9,3 7,0 8,2 

121f 15 15 30 14 14 28 29 29 58 
10,7 11,9 11,3 13,0 12,1 12,5 11,7 12,0 11,8 

f 7 2 9 6 4 10 13 6 19 
^ % 5,0 1,6 3,4 5,5 3,4 4,5 5,2 2,5 3,9 

t 15 21 36 22 18 40 37 39 76 
10,7 16,7 13,5 20,4 15,6 17,8 14,9 16,1 15,5 

12!lf 3 5 8 2 3 5 5 8 13 
2,1 4,o 3,0 1,8 2,6 2,2 2,0 3,3 2,7 

f 3 1 4 3 2 5 6 3 9 
125 Jf 2,1 0,8 1,5 2,7 1,7 2,2 2,4 1,2 1,8 

1^f 8 5 13 10 5 15 18 10 28 
5,7 4,o U,9 9,2 4,3 6,7 7,2 4,1 5,7 

1 27 ^ k 2 6 2 2 4 6 4 10 
7* 2,9 1,6 2,2 1,8 1,7 1,8 2,4 1,6 2,0 

1'8 f 3 2 5 2 1 3 5 3 8 

% 2,1 1,6 1,9 1,8 0,9 1,3 2,0 1,2 1,6 
t 19 14 33 24 19 43 43 33 76 

1Z9 . 
% 13,6 11,1 12,4 22,2 16,4 19,2 17,3 13,6 15,5 

ixn f 7 4 11 6 4 10 13 8 21 
130 5,0 3,2 U,l 5,5 3,4 4,5 5,2 3,3 4,3 

Total 201 176 377 166 165 331 367 341 708 

Leeenda 

117 - Contorno em llnha contfnua 
118 - Em llnha Interrompida a esquerda 
119 - Em llnha interrompida a direlta 
120 - Irregular a esquerda 
121 - Irregular a direlta 
122 - Ondulado 
123 - Com traqos difusos, separados ou borrados 
1 - SuperfIcle^sombreada a esquerda 
125 - Sombreada a direlta 
126 - Sombreada no total 
127 - Com llnhas qua brad as ou angulosaa 
128 - Manchada 
129 - Com traqos, rablscos Irregulares 
130 - Olhos, cicatrizes, rachaduras ou fendas 



Tabela 17 

TroncQ - (^Lmensao 6 detalteq: dlsttibulgao an fun^ad dd Sejfo e da 
idade dos sujeitos 

Idade 12 - lit anos 15 - 18 anos Total 
\*3exo 
Itera\ M F T M 7 T M F T 

131 f 2 0 2 3 0 3 5 0 5 

% 1,U 0,0 0,7 2,7 0,0 1,3 2,0 0,0 1,0 

f 2 1 3 0 0 0 2 1 3 
^ * % 1,^ 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8 o,k 0,6 

t 
i 'r'r 0 u U 3 2 5 3 6 9 
1-53 w 

% 0,0 3,2 1,5 2,7 . 1,7 2,2 1,2 2,5 1,8 

l^T. ^ 31 23 5k 26 31 57 57 5k 111 

^ a 22,1 18,2 20,3 2/i,0 26,7 25,ii 22,9 22,3 22,6 

135r 18 15 33 13 10 23 31 25 56 

$ 12,9 11,9 12,U 12,0 8,6 10,3 12,5 10,3 Hyk 
2ii 19 k5 23 21 kk U7 ko err 

13S 17,1 15,1 16,2 21,3 18,1 19,6 18,9 16,5 17,8 

137 f 26 Ik 40 13 12 25 39 26 65 
18,6 11,1 15,0 12,0 10,3 11,2 15,7 10,6 13,3 

l-D f 61 61 122 k7 52 99 108 113 221 
h3>6 kQyk k5,9 k3,5 ZI4,8 kkyZ U3,5 k6y7 k5,1 

139 f 19 21 ko 18 18 36 37 39 76 
139 ■ 

% 13,6 16,7 15,0 16,8 15,6 16,1 1/|,9 16,1 15,5 
f h 5 9 1 8 9 5 13 18 

l/iO 
% 2,9 k,0 3,k 0,9 6,9 k,o 2,0 5yk 3,7 
f 20 17 37 18 15 33 38 32 70 

% 1U,3 13,5 13,9 16,8 12,9 1^,7 15,3 13,2 1/4,3 

llt2
f 6 1 7 k 8 12 10 9 19 

% U,3 0,8 2,6 3,7 6,9 5,3 kyO 3,7 3,9 

Total 213 181 39k 169 177 3U6 382 358 7ko 

Legenda 

131 - Desdobramento do tronco 
132 - Tronco cortado ou pod ado 
133 - Quebrado 
134 - Sem copa, com galhos curtos 
135 - Curto e grosso 
136 - Longo e ftno 
137 - Fechado no alto por uma linha 
138 - Aberto para a copa 
139 - Fgchado no alto pela copa 
lUO - Folhas sold ad as era ciraa 
liil - Galhos ou ramos no tronco, abalxo da copa 
1^2 - Frutos ou floras no tronco 



Tabela l8 

Relagao tronco-copat dlstrlbulgao em fun?5o do sexo e da idade dos 
sujeltos 

Idade 1Z - lh anos 15 - 18 anos Total 
>s^axo 
Etem^ M P T M F T M F T 

f 23 19 hz 20 20 ko k3 39 82 
345 % 16 15.1 15,8 18,5 17,2 17,9 17,3 12,0 16,7 

f 51 38 89 U2 39 81 93 77 170 
m% 36tU 30,2 33,5 38,9 33,6 36,2 37,5 31,8 3^,7 

52 57 109 3h U9- 83 86 106 192 
^ % 37,1 U5,2 41,0 31,5 hztz 37,1 3U,7 U3,8 39,1 

f 
1 hA 

12 26 12 8 20 26 20 k6 
1U€ % 10,0 9,5 9,8 11,1 6,9 8,8 10,5 8,3 9,U 

Total 1U0 126 266 108 116 22h 2ll3 2hZ h90 

Legenda 
li£—Tronco curto, copa grande 
IliU—Tronco longo, copa pequena 
1[|5—Tronco e copa ^equlllbrados 
li|o~Nao classlflcavel. 



Tabela 19 

Ofttfl - ^posanta a formnto» dlstrlbulcao em funijao do sew e da Idade 
dos sujeltos 

Idade 12 ~ Ui anos 15 - 18 anos Total 
"NSexo 
Item ^ M F X M F T M F T 

10 6 16 10 6 16 20 12 32 
7,1 8 6,0 9,3 5,2 7,1 8,1 5,0 6,5 

f 27 31 58 31 3ii 65 58 65 123 
19,3 m,6 21,8 23,7 29,3 29,0 23,U 26,9 25,1 

151XJ 2 3 5 2 5 7 it 8 12 
l,k 2,'! 1,9 1,9 it,3 3,1 1,6 3,3 2,it 

152 1 20 18 38 11 10 21 31 28 59 
£ 1^,3 l/;,3 m,2 11,2 8,6 9,it 12,5 11,6 12,0 j 

133^ 2 3 5 k it 8 6 7 13 
l,k 2,U 1,9 3,7 3,it 3,6 2,it 2,9 2,7 

13k f 7 5 12 .1 3 it 8 8 16 
% 5,0 /|,0 it,5 0,9 2,6 1,8 3,2 3,3 3,3 
r 12 17 29 13 .21 3k 25 38 63 
% 8,6 13,5 11,0 12,0 18,1 15,2 10,1 !15,7 12,9 ! 

ma r 17 19 36 lit 9 23 31 28 
1 

59 
158 % 12,1 15,1 13,5 13,0 7,6 10,3 12,5 111,6 12,0 

f 0 0 0 it .0 it it 0 it 
0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 1,8 1,6 0,0 0,8 
h 2 6 1 1 2 5 3 8 ' 

% 2,9 1,6 ( 2,3 0,9 0,9 0,9 2,0  1,2 1.6 ! 
r 13 6 ! 19 5 8 13 18 lit 32 j 

9,3 U,8 | 7,1 it,6 6,9 5,8 7,3 5,8 6,5 
3 1 ! it 1 5 7 2 9 

% 2,1 0,8 l 1,5 3,7 0,9 2,2 2,9 0,0 

7 1 
H

 
N 

- 
J
"

 

16"' ^ 1 0 1 1 1 0 1 2 0 
0,7 0,0 ( 0tk 0,9 0,0 o.it 0,8 0,0 o,it 

ld5 f 1 k 1 5 0 3 3 1 7 8 
5 % 0,7 3,2 1,9 0,0 2,6 1.3 o.lt 2,9 1,6 

166 f 1 1 2 1 1 2 2 2 it J.OO 
0,7 0,3 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

>^7 f 2 3 5 1 0 1 3 3 6 
% l.u 2,U 1,9 0,9 0,0 O.it I.2 I.2 1,2 

lCQf 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 o.il 0,0 0,il 0,2 

160 f IS 7 25 5 9 lit 23 16 39 
% 12,9 5,6 9m it,6 7,6 6,3 9.3 6,6 8,0 

Total mo 126 266 108 116 222t 22i3 2it2 it90 

Leganda 
lli7 - Ausencla 
150 - Copa formada pop galhos, ramos. folhas, etc. 
151 - Tracejada, formando ura soabpeado 
152 - 3m bola ou esfepa 
133 - 3m capacdis ou em anelzlnlios 15U 7 3m confusao da llnhas 
137 - 3m leque ou radla:ia 15o - Sm apeada 
139 - Baplnhosa 160 - Ondu^ada 
161 - Goncentplca 
162 - Flboos da nuvons na ponta dos galhoa 
163 - Treraulante ou tr9mldaA 165 - Como um saco calndo sobra n tponeo 
166 - Em forma da choma 
167 - Sm coeumelo 
160 - Copa da salguulpo 
ld9 - Envolta am mambrana 



Xabgia 20 

Cops - movimento e detaltest dlstrlbulgao em fungao do sexo e da idade 
dos sujeltos 

Idade 12-14 aJios 15 - l8 anos Total 
'S^exo 

M F T M F T M F T 

I/18 ^ 
30 26 56 24 14 38 54 40 94 

IhB % 21,4 20,6 21,1 22,2 12,1 16,9 21,8 16,5 19,2 

t 35 44 79 38 52 90 73 96 169 
149 

% 25,0 34,9 29,7 35,2 44,8 40,2 24,6 39,7 34,4 

f 
1 TD 

2 0 2 1 2 3 3 2 5 

% M 0,0 0,8 0,9 1,7 1,3 1,* 0,8 1,0 

f 39 26 65 38 23 61 77 49 126 
171 27,9 20,6 24,4 35,2 19,8 27,2 31,0 20,2 25,7 

17- f 4 5 9 8 5 13 12 10 22 

$ 2,9 4,0 3,4 7,4 4,3 5,8 4,8 4,1 4,5 

177 f 6 8 14 3 5 8 9 13 22 
173 ^ h,3 ^,3 5,3 2,8 4,3 3,6 3.6 5,4 4,5 

f 
1 Th 8 14 22 11 4 15 19 18 37 
17Uir 5,7 11,1 8,3 10,2 3,4 6,7 7,7 7,4 7,6 

175 f 8 2 10 3 4 7 11 6 17 
175 ^ 5,7 1,6 3,8 2,8 3,4 3,1 4,4 2,5 3,5 

Total 132 125 257 126 109 235 258 234 492 

Legenda 

1U8 - Movimento para dentro 
149 - Movlment o_para fora 
170 - Ramlflca^oes flnas na copa 
171 - Copa achatada em oima 
172 - Adi atada dgs lados 
177 - Coo reentranclas (espa^os vazloa externos) 
174 - Com espaijos vazlos Internes 
175 - Sombreada com espaqos em branoo 



Tabela 21 

Galhos - presenga, tra^acb e ^spessn^a? distrlbulgao om fungao do se 
5:0 e da idade d05 s.ujeitos 

Id ade 1Z - iZi anos 3.5 - 18 anos Total 

"v^xo 
[tem\ M 7 T. M F/ I M F I 

f 62 6k 126 hz 50 92 104 114 218 
177 

hk,3 50,8 h7,h 38,8 h3,l 41,0 41,9 47,1 44,5 

. —0 ^ 38 hh 82 37 U9 86 75 93 168 
170 % 1|8,7 70,9 58,6 56,1 74,2 65,1 52,1 72,6 6l,7 

f ho 18 58 29 17 46 59 35 104 
179 r; 51,3 29,0 ki,h U3,9 25,7 34,8 47,9 27,3 38,a 

Total xho 126 266 108 116 224 248 242 49o 

f 53 53 108 hi 53 94 96 106 202 

f* 70,5 85,U 77,1 62,1 80,3 71,6 66,6 82,8 74,2 
f 

i Pi 9 3 12 h 5 7 13 6 19 
J_O J, 

% 11,5 li,8 8,6 6,6 4,5 5,3 9,0 4,7" 7,0 

f 3 2 5 10 8 18 13 10 23 
la-^ 3,8 3,a 3,6 15,1 12,1 13,6 9,0 6,2 8,4 

18' f 6 1 7 6 2 8 12 3 15 

% 7,7 1,6 5,0 9,9 3,0 6,0 8,3 2,3 5,5 

r 
1 9ri 5 3 8 5 0 5 10 3 13 
104 ■ 

% 6,U U,8 5,7 7,6 0,0 3,8 6,9 2.3 4,8 

Total 78 6Z iko 66 66 132 144 138 272. 

XcKenda 

177 JLusencl^ 
178 - Em tragos unlcos 
179 - Ea tragos duplos 
180 - Com a mesma espessura em toda a extensao 
181 - Estreltoa, engrossancb depols 
182 - Grosses| estreltando depols 
183 - Alargamento era regiao ou regloes 
iBu - Constrlijao em regiao ou regloes 



Tabela 22 

Galhos - final e movlmento: dlstribuigao era fungao do sexo e da idade 
dos sujeltos 

Idade 12 - lli anos 15 ~ 18 anos Total 
vs^exo 
Ite^N^ H r T M F T M F T 

f 12 10 ' 22 9 7 16 21 17 38 
185 ^ 

15 tb 16,1 15,7 13,6 10,6 12,1 ih96 13,3 14,0 

iivi L 16 9 25 7 11 18 23 20 43 

% 20,5 lii,5 17,8 ly 16,7 13,6 16,0 15,6 15,8 
r 8 5 13 u 9 23 22 14 36 

/» 10,3 8,1 9,3 21 2 13,6 17 ,U 15.3 10,9 13,2 
f 

i <2^ — U 3 7 6 3 9 10 6 16 

% 5,1 hf8 5,0 9,1 h,5 6,8 6,9 4,7 5,9 

r 
"'00 65 h9 m 50 57 107 115 106 221 

% 83,3 T8»9 81,h 75,7 86,3 80,9 79,9 82,8 81,2 

f r>m 3 6 9 9 10 19 12 16 28 

% 3,8 9,7 6,U 13,6 10,1 lU,k 8,3 12,5 10,3 

f 
202 

h 2 6 0 0 0 U 2 6 

* h1 5,2 h,3 0,0 0,0 0,0 2,8 1,6 2,2 

Total 112 eu 196 95 97 192 207 181 388 

I85 - Cortados ou podados 
180 - Abertos no final(nao termlnados) 
187 - Com ponta agueada 
188 - Ricamente ramiflcados, prlnclpalmente no final 
200 - Dlrlglndo-se para cima 
201 - Dlrlglndo-so para balro 
20E - Galhos ate o chao 



Tebela 23 

Galhos- tloo e detalheai dlstribuigao em fungao do SBXO e da Idgde 
dos sujeitos 

Idade 12 - lU anos 15 - 18 anos Total 

\^exo 
Iten\ M F T M F T M F T 

f 19 5 2/i 10 u 1U 29 9 38 
% 2U,U 8,1 17,8 15,1 6,0 10,6 20,1 7,0 14,0 

f 12 6 18 9 5 lU 21 11 32 
152 15,u 9,7 12,8 13,6 7,6 10,6 1U,6 i 8,6 11,8 

f 
lb1? 

2 3 5 5 2 7 12 
m 2,6 U,8 3,6 7,6 3,0 5,3 4,9 i 3,9 4,4 
f l O/i 30 26 56 21 31 52 51 i 57 108 

% 38,5 Ul,9 Uo,o 31,8 ^7,0 39,U 35,4 |44,5 39,7 

195 f 16 20 36 23 21 hk 39 4! 80 
% 20,5 32,2 25,7 3U,8 31,8 33,3 27,1 32,0 29,4 

, f 
19^ 

6 0 6 3 1 U 9 j 1 10 
7 -f % 7,7 0,0 ^,3 U,5 1,5 3,0 6,2 j 0,8 3,7 

I0? f 0 0 0 3 0 3 3 j 0 3 
* 0,0 0,0 0,0 U,5 0,0 2,3 2,1 1 0,0 

1 1,1 
r IOP 1 1 2 1 0 1 2 ' 1 3 

9' % 1,3 1,6 1,5 0,0 0,7 1,4 • 0,8 1,1 

199 ^ 
6 u 10 3 2 5 9 ! 6 15 

% 7,7 6,U 7,1 U,5 3,0 3,8 6,2 | 4,7 5,5 

203 f U 1 5 U 0 U 8 1 9 
3 ^ 5,1 .1,6 3,6 6,1 0,0 3,0 5,5 0,8 3,3 

"'Oil ^ 1 7 8 3 1 U 4 8 12 

% 1,3 11?, 3 5,7 U,5 1,5 3,0 2,8 6,2 4,4 

206 f 0 1 1 1 0 1 1 1 2 
0,0 1,6 0,7 1,5 0,0 0,7 0,7 0,8 o,7 

20? f 1 3 U 2 l 3 3 4 7 
1,5 U,8 2,8 3,0 1,5 2,3 2,3 2,1 3,1 

Total 98 77 175 88 68 156 186 145 331 

Legends 

190 - Retos em qualaqxier dlre^oes 
192 - Tubulares dpntrqt da copa 
193 - Em formaa s^iguleipes 
19^. - Slnuososj ondulados, arredondados 
195 - Bm dlreqoesl opostas 
196 - Entrelaijadoa 
197 - Cruzados 
198 - Quebrados, penderites, presos a arvore 
199 - Soldadoj 
203 - Galho sejo saindo da copa 
20u - Galhos secos em lugar da'copa 
206 - Em tercelra dlmensao (sem olhos) 
207 - Frontals cortado^ (con olhos) 



'Jabol a 

i?.amos - Dre5encat tlpo e dgtalhaat dlstribulgao em fumjao do sexo 
e da Idade dos sujeitos 

Idade 12 - lli anos 15 - 18 anos Total 

Ite>\ M F T M F T M F T 

f 113 106 219 83 93 176 196 199 395 

% 80,7 8M 82,3 76,8 80,2 78,6 79,0 82,2 80,6 

f 25 19 hk 2k 22 k6 49 41 90 
% 17,9 15,1 16,5 22,2 19,0 20,5 19,8 16,9 18,4 
f 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
tf Jo 0,0 0,0 0,0 o,k 0,0 0,/i 0,4 0,0 0,2 
f I 0 1 0 0 0 1 0 1 

% 0,7 0,0 0,Zi 0,0 0,0 0,0 0,4 0?0 0,2 
f 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

— i 
% 0,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 o,a 

* 0 0 0 0 1 1 0 1 •1 
^ a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 0,0 0,4 0,2 

Total 1^0 126 266 108 116 224 248 242 490 

Is&sL&a 
208 - Ausencla 
209 - Presenga simples 
211.- Opostos dentro da copa 
212 --Aflnados grogresslvamente 
21k. - Hamifi canoes flnas nas pontas 
215 - Coptados 



T.&bela 25 

Folhas - presenca. dlinensoes. loGallzacao e detalhesi dlstrlbuiQao em 
fungao do sexo e da'ldade dos sujeitos 

Idade 12 - 1/| anos 15 - 18 anos Total 

^vsexc 
Itefev^ M F T M F T M F T 

83 59 ikz 56 55 111 139 m 253 
* 59,3 Z;6,8 53,2 51,8 k7,k ^9,5 56,0 k7fl 51,6 

217^ 16 21 37 10 23 33 26 kk 70 
28,1 31,3 29,8 19,2 37,7 29,2 23,8 3k tk 29,5 

18 Ik 32 20 20 ko 38 3k 72 

31,^ 20,9 25,8 38,5 32,8 35 tk 3M 26,6 30,k 
6 6 12 k 0 k 10 6 16 

10,5 9,0 9,7 7,7 0,0 3,5 9,2 k,7 6,7 

PPC? k k 8 0 12 12 16 20 
~ '% 7,0 6,0 6,k 0,0 19,7 10,6 3,7 12,5 8tk 

f 0 k k 1 0 1 1 k 5 
% 0,0 6,0 3,2 1,9 0,0 0,9 0,9 3,1 2,1 
f 3k 39 73 29 35 6k 63 71 137 

59,6 58,2 58,8 55,7 57,3 56,6 58,7 57,7 57,8 

225? 12 12 2k 17 1U 31 29 26 55 
% 21,0 17,9 19,3 32,6 22,9 27,/i 26,6 •20,3 23,2 

?P)\ - 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 

% 0,0 1,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 o,k 

P2.r* 1 1 2 1 0 1 2 1 3 
1,8 1,5 1,6 1,9 0,0 0,9 1,8 0,3 1,3 

T k k 8 2 k 6 6 8 Ik 
7,0 6,0 6,k 3,8 6,6 5,3 5,5 6,2 5,9 

Total 181 167 3kS Ikk 166 310 325 333 658 

Legenda 

216 - Ausencla 
217 - Taraanho grand© 
2Io - Miudas e numerosas 
219 - Na copa, como inorustadas 
220 - Soldadas no tronoo 
221 - Dlspostas no tronco 

222 - Ao longo doa galhos 
223 - Ao longo dod jamos 
PPi\ - Em urn galho saoo 
225 - Soltas no espaco ou no chio 

(calndo ou cafaas) 
227 - De outy:a eqpecle que o tlpo de 

arvore farla aupor 



labela ^6 

Frutos - T)resencaT locallgapao e detalhesi dlstrlbul<;ao en funjao do 
xo e da Idade dos sujeltos 

Idade 12 - lU anos 15 - 18 anos Total 
^v^exo 
IteirNs, M F K F T M F T 

f 50 U7 97 55 52 107 105 99 2cm 

I* 35,7 37,3 36,fi 50,9 ^,8 U7,7 li2,3 ii0,9 01,6 

t 28 25 53 13 17 30 Ul ii2 83 

31,1 31,6 31,U 2U,5 26,5 25,6 28,7 29,U 29,0 

f 56 h6 102 36 38 7U 92 8ii 176 
23° ^ 62,2 58,2 60,3 67,9 59,3 63,2 6Ii,3 5^,7 61,5 

231 f 1 1 2 1 1 1 1 2 3 

1,1 1,3 1,9 1,9 1,6 0,8 0,7 I,u 1,0 

ft 7 7 iu U 9 13 ii 16 27 

% 7,8 8,8 8,3 7,5 1U,0 11,1 7,7 11,2 9./i 

12 12 2h 10 Hi zh 22 26 hB 

^ % 13,3 15,2 1U,2 18,9 21,8 25,5 15,U 18,2 16,8 
f 13 15 26 5 5 10 18 18 36 

ihtk 17 |U 15 9,U 7,8 8,5 12,6 12,6 12,6 
f 9 8 17 11 8 19 20 16 36 

t 10,0 10,1 10,1 20,7 12,5 16,2 lktQ 11,2 12,6 

Total 176 159 335 13U l^i 278 310 303 613 

Legenda 
228-- Ausencia 
229 - Dentro da copa, cono Incrustados qu soltos 
230-- Pandurados noa- galhos ou ramos 
231 - Calndo ou caldos 
232 - No tronco 
233 - Em cachos ou aglomeraijoes 
23u - Do grande tananho 
235 - ^5 outra r.atureza que a arvore farla supor 



T abe 1 a Zl 

Flores - presenca, locallzacao a detalhes; dlstrlbulgao em fun^ao do 
sexo e da Idade dos suje^ 
tos 

Idade 12 - 1U anos 15 - 18 ano^ ■ . Total 
"V^exo 
ItenV^ K F n\ 1 M F" T M F T 

f 139 120 259 105 110 215 Phh 230 U7U 

/" •99,2 95,2 97,it 97,2 9M 96,0 98,^ 95,0 96,7 

f 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
'■j7* 0,0 16,6 1^,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,2 

238 f 1 5 6 3 6 9 h 11 15 
100,0 73,3 85,6 L00,0 L00,0 100,0 100,0 91,6 93,7 

f 0 U k 1 2 3 •i 6 7 

% 0,0 66,6 57,1 33,3 33,3 33,3 25,0 50,0 U3,7 

2'i3 f 1 2 3 2 U 6 3 6 9 
^ % 100,0 33,3 /i2,8 66,6 66,6 66,6 75,0 50,0 ii3,7 

Total m 132 273 111 122 233 252 ^5U 506 

Legenda 
236 - Ausencia 
237 - Dentro da copa, incrustadas ou soltas 
238 - Penduradas nos galhoa ou ramos 
P.llZ - De grande tamanho 
22i3 - ^ outra natureza que o tlpo de arvore faria sapor. 





I — SUMMARY 

The present work reports a research on the Tree Test, 

with male and female adolescents from four large urban cen- 

ters in Brasil, whose age ranged from 12 to 18. 

The tree drawings were gathered from five hundred ado- 

lescents, using the Koch technique. 

The subjects are described in relation to their age and 

years of school attendance, as well as to parental socio-economic 

and cultural level. 

The analysis of the drawings followed an exhaustive enu- 

meration of the items concerning their performance. They 

include the expressive and projective aspects which are per- 

tinent to any drawing and those which are peculiar to the tree 

drawings. 

The elaboration of tables made possible the discrimination 

between common and uncommon trait patterns in the graphic 

products. It also enable the establishment of the characteristic 

differences related to age and sex. 

Through an interpretation and discussion of these results, 

it is possible to establish a psychological characterization of 

the group of adolescents studied, as well as a psychological 

picture of the masculine and feminine roles and a characteri- 

zation of two different age groups. 

The comparison of the adolescents studied with another 

group of the same nationality but composed of pathological 

subjects, enables the conclusion that, with reference to the 

performance on the tree theme, they have no significant point 

of contact. 

The psychological characterization of the group, elicited 

by the interpretation of the items — as it is done by the speciali- 

zed authors — does not differ, in any fundamental aspect, from 

the descripion of adolescence in general. It shows that this 
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group does not contrast too much with the generic psycholo- 

gical picture of the age. But it also emphasizes the value of 

the Tree Test in the exploration of personality and the utility 

of the technique for researches in the field of Adolescent Psy- 

chology. 

The comparison of the results from this research with 

those of a study based on the human fgure drawings, demons- 

trates the diagnostic value of these two projective techniques, 

for the results, in both cases, were very similar to one another. 

The group of adolescents studied seems to have some pe- 

culiar aspects which both techniques were able to detect. 

The present work followed an "analitical or molecular 

orientation", because of the proposed objetives to the research. 

It included an extensive enumeration of the different items 

identifiable on the tree drawings and susceptible of statistical 

handling. It seems to us that this orientation offers the possi- 

bility of comparisons with other researches and of communi- 

cation of the results to other people. The "molar orientation", 

perhaps the best on the interpretation of tree drawings, appears 

to be too complex to permit a pedagogical configuration. 

The establishment of common and uncommon trait patterns 

in the tree drawings of adolescents, as well as the determination 

of differences in relation to the subjects'age and sex, are help- 

ful to those interested in the use of the Koch technique. 

By the convergence of the several partial conclusions, the 

effectiveness of the Tree Test seems to be confirmed. 
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