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RESPOSTAS MAIS FREQUENTES OBTIDAS 
COM O Z — TESTE EM CRIANGAS DE 11, 12 

E 18 ANOS (*) 

MALVINA ROSAT CORDEIRO 
e MARIA CARLOTA GUTTLER 

Psicdlogos do Servigo de Orientagaéo e Edu- 
cacao Especial da Secretaria de Educagao 

e Cultura 

INTRODUGAO 

¥ste trabalho foi realizado com material obtido durante um 
convénio estabelecido entre o Departamento Regional do SE- 
NAC do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Educagdo do mes- 
mo Estado, com a finalidade de ministrar orientac&o escolar e 
pré-profissional aos alunos dos 5.0s anos (fim da escola prima- 
ria) dos Grupos Escolares de Pérto Alegre. 

Conforme as diretrizes de nosso trabalho, necessitavamos, 
na bateria de testes empregados, provas de personalidade, de 
tipo objetivo. Escolhemos o Z teste que apresentava sdébre o 
teste de Rorschach a vantagem de ser aplicavel coletivamente 
economizando assim tempo e pessoal. Por outro lado, se o tipo 
de orientacdo dada as criancas nao exigia uma investigac&o tao 
minuciosa dos motivos de conduta, o Z teste indicava, entretan- 
to, quais os casos necessitados de uma analise mais profunda. 

(*) NOTA DA REDACAO 
Este trabalho fof publicado em 1955 como separata de “Neuro- 

biologia”, Tomo XVIII, n.° 3, e apresentado na VII reuniao anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciéncia, em Recife. 

Pareceu a Redacdo, no entanto, que, dada a pouca divulgacdo 
do trabalho e o interésse atual, em nosso meio, pelo “Z-Teste”, seria 
conveniente publicé-lo no érgaéo de divulgacaio da Sociedade de Psi- 
cologia do Rio Grande do Sul.
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O Z teste, material psicoldgico névo em nosso meio, que 
parecia atender de imediato 4s nossas necessidades, apresentou- 

nos imediatamente situacdes problematicas. Como bibliografia 

possuiamos sOmente uma tradu¢ao imperfeita da publicacdo 

inicial do Prof. Hans Zulliger com relativamente poucos dados. 

No decorrer do trabalho chegamos 4 conclusao de que a técnica 

utilizada com o teste de Rorschach nao poderia ser transposta 

na integra 4 nova técnica, por varios motivos. Por exemplo, 

as porcentagens do teste de Rorschach (W, D, Dd, F+, etc.) 
nio poderiam ser aplicadas devido 4 diferenca de nimezo de 

laminas entre as duas provas. Por éste motivo o Z teste nfo 

oferece as mesmas oportunidades perceptuais possuindo menos 

de 1/3 dos estimulos apresentados no Rorschach, além da im. 

possibilidade de manuseio do material. Pelo mesmo fato do 

miimero de laminas ser reduzido, os problemas relativos aos 

choques emocionais ficavam sem solugao pois, nao havendo aq 

contagem do tempo pla propria natureza da técnica, OS Outros 

fatores indicativos de choque (diminuicao do namero de R, qua- 

lidade do F, ete.) sé podiam ser determinados empiricamente 

Restavam ainda outros problemas. A técnica aconselhada 
pelo Prof. Zulliger quanto a obten¢cao exata dos determinantes 

das re:postas — a marcacdo pelo proprio examinando de sim. 

bolos indicativos — mostrou-se inadequada e insuficiente, 

Isto podevia ser atribuido ao fato de se trabalhar com 
criancas. Dai sentirmos a necessidade de obter dados mais 
objetivos que permitissem uma interpretacdo segura. Para 
isto era indispensdvel o conh<cimento das respostas mais fre- 
qiientes em nosso meio escolar. 

MATERIAL E METODO , 

O Z teste é uma prova de personalidade, de tipo projetivo, 

cujo material de aplicacdéo consta de 3 laminas de 35 mm que 
sio projetadas em écran claro. A primeira lamina é mancha com- 
pacta de tonalidades claro-escuro. A segunda, consta de man- 
chas destacadas, nas céres vermelho, verde e castanho. A ter. 
ceira, também tem partes destacadas de tonalidade escura e 
outras em vermelho. 

A anotacdo das respostas é feita em papel pautado. 

Esta pesquisa foi feita com alunos de 11, 12 e 13 anos por 
serem as idades mais freqiientes no fim da escola primaria. 

O nosso trabalho foi realizado sempre com um ndimero 
mAximo de 15 alunos, colocados na sala de modo a nao permi- 
tir cépia ou intercAmbio de impressGes, Tivemos o cuidado de
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aplicar o Z teste sdmente depois de térmos um contacto com 
as criangas através da aplicacao de outras provas e de prévia 
motivacao. 

Procuramos manter, constantemente, uma atitude cordial 
que permitisse uma boa adaptacéo dos alunces. 

Antes de iniciar a prova propriamente dita, davam-se as 
necessarias infoxymacdes esclarecendo também diferencgas exis- 
tentes entre éste teste e os jé realizados. Ao terem noticia do tipo 
de material a ser empzegado, as criancas ficavam muito inte- 
ressadas e desejosas de colaborar. Explicava-se entaéo como 
indicar o local das rezpostas por meio de um esbé¢o desenha- 
do no quadro negro com as iniciais das palavras Alto, Baixo, 
Direita, Esquerda, colocadas nos lugares correspondentes. 
Para verificar a compreensio da ordem pedia-se, oralmente, a 
localizacéo de determinadas partes de uma outra figura proje- 
tada. S6 entdo iniciava-se a prova. Apagada a luz, e depois 
de 5 segundos para adaptac&o visual, projetava-se a lamina 

por espaco de 15 segundos, em completa obscuridade. Dava-se 
entéo a ordem de comecar a escrever as interpretacées, abrin- 
do-se uma porta que permitia a entrada de suficiente ilumina- 
cao sem, no entanto, diminuir a visibilidade da projecaéo. Ve- 
rificava-se o cumprimento da ordem dando explicacdes indi- 
viduais quando necess4rio. Passava-se entéo a projetar a 2+ 

lamina, e por fim a 3°. 
Depois de recolhidas as félhas do registro, passava-se a 

fazer um inquérito individual, em sala separada, precisando-se 
dessa maneira a localizacaio e obtendo-se os determinantes de 
acérdo com a técnica preconizada para o teste de Rorschach. 

essa maneira nos afastavamos das normas aconselhadas 

pelo Prof. Zulliger pois haviamos tido grandes dificuldades de 
classificagio das Respostas quando era o préprio examinando 

que fazia as indicacdes da localizac¢éo e determinantes. 

Sdmente tomamos a iniciativa de fazer o inquérito indivi- 

dual depois de térmos constatado as imprecisdes nao s6 quanto 

aos determinantes anotados pelos alunos como também dos en- 

ganos cometidos na indicacdo das localizagoes. 

Para a classificacdo das respostas aplicamos os simbolos 

do teste de Rorschach. Na determinacio da qualidade das 

respostas, conforme referimos anteriormente, seguiamos um 

critério empiriolégico, baseado, porém, na maior ou menor con- 
cordancia entre o conceito formulado e a area de localizacdo 

utilizada.
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O planejamento da pesquisa foi feito visando o seguinte: 

1° — Conhecer as areas selecionadas com maior fre- 
qiiéncia. 

2° — Conhecer os contetidos mais freqiientes em relacio 
as areas. 

3° — Determinar o nimero médio de respostas para cada 
idade. 

Em base déstes dados, poderiamos concluir se uma res- 
posta era D ou Dd, se era de boa ou ma qualidade, popular 
ou original, além de esclarecer que numero de respostas pode- 

ria ser considerado como significativo de inibicéo ou choque. 

Escolhemos os protocolos de criancgas de 11, 12 e 13 anos 

por serem as idades mais comuns no fim da escola primaria 

-servindo, portanto, posteriormente, sua andlise de base para 

a continuacdo do trabalho de orientacao escolar. 

A amostra obtida, apesar de ser relativamente pequena 

nos parece ter significancia dado o fato do grupo estudado nao 
ser muito heterogéneo quanto 4 inteligéncia e, conseqiiente- 
mente, se poder esperar uma producéo homogénea. Nogsaq 

assertiva a respeito da inteligéncia é baseada, neste caso sd 

mente na relacdo entre a idade e o adiantamento escolar. " 

Tabuladas as respostas, obtivemos os seguintes resultados:
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QUADRO N° 1 

CONTEODO E LOCALIZACAO DAS RESPOSTAS 

LAMINA I 

  

  

  

  

      
    

| 
11 anos 12 anos | 13 anos | 

| | | | 
| | | | | Total 

R | % R | % R % 
| | | | de R 
| | | | | 

AREA TOTAL 

Animal q 2s. cat Ras aw —= — 1| 161) — = 1 
Aranha ...... Gaielals ale ales F 20 | 42,55 24 | 38,71 17 | 39,53 61 

ADGIDA? ot ais Hess tine hee eis + 1 2,13 —_ — — —_ 1 

Barata) aie ccvagisie sis nes HEN 3 3 6,38 1 1,61 — = 4 
Besouro (cascudo) ........ 3 6,38 2 8,23 1 2,33 6 
BIGHO: cass ae~@ sees cam wee oa — —_— 1 1,61 1 2,33 2 
WBOU) vastis sites sxe scew Gree ones oer 5 = = 1 1,61 =~ = 1 
BOPDOLCtE oss weriercieve.caiw ares 1 2,13 2 3.23 ss — 3 
Caranguejo (Siri) ......... 5 | 10,64 9 | 14,53 3 6,98 17 
CAaMAPAtG is cca cio anave sane o — | — 1 1,61 = _ i 
COULD. ss. goss nase aie ares wie « 3! 638] 10] 1613] 6 | i395 19 FISCOMPIAG wis wat euwrsrsie:sisrsuers & 1 2,13 1 1,61 1 2'33 3 
Estandarte 2.0.00. 00ssee ee 1 2,13 | — ao uu 1 
BIOL  3.ces new Bed HN HSH WSR DE — _— 1 1,61 — _ 1 
GOTNA: ie ies cas eG EES BER He i ae = —|— - 1 
Morcego ....... cece eee eee i 4 6,45 4 
Mésca. ....s..sccscceeeees i} ft —| | 7) get 4 
ONGA weseceeseeves pas mite fice _ —-|{|-— —_ 1} 9133 1 
Pera partida ao meio ..... _ —_— 1 1,61 ness _ 1 
SaDO: soz cee cet KOS BSH BOG EOS 3 6,38 — = _ | _ 3 

Tartaruga ........ i GR DA 2| 426) — as} eee _ 3 
TIESO) se since since vinceuseinae vanct TH 3 1 | 2,13 | {7 1 2,33 9 

| 
TOGA]. sox were wae were ces 49 60 36 | 144 

! | |      



  

  

  

BOLETIM DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DO RIO G. DO SUL 11 

LAMINA I— (Cont) 

11 anos 12 anos 13 anos 

Total 
R % R % R %o 

{de R 

Area I 
(centro escuro) 

ANjO voce ccc c cece ceaeeee 1} 213) —}] .—|] — _— 1 
Blusa (casaquinho) ...... 4] 8,52 3 | 4,84 4] 9,30 11 
Borboleta  ........ceeeeeee 2) 4,26 3 | 4,84 3 | 6,98 8 
Casa (cabana) ........... 3 6,38 — _— _ _ 3 
Caverna (gruta) .......... _— _ 2 3,23 1 2,33 3 
Estréla ..........0eee eens _ —-|!-— =— 1 2,33 1 
Foélha ......... eee en eenee 3 | 17,02 13 | 20,97 7 | 16,28 28 
Morcego ..... ees eceeee an 3 | 6,38 1) 161] — — 4 
MApa ..c cc cec cee cceseeaee _ —-|—-— — 1 2,33 1 
Pessoa de costas ......... _ _ 1{ 161; — _ 1 

6) ob. a _ _ 1] 1,61] — _ 1 

Total ........... eee 21 24 17 62 

Area 2 

(centro alto) 

Casa de bicho (cabrito, cio 
macaco, morcego) ...... 3 | 6,38 7 | 11,29 | 14 | 32,56 24 

Cabega de pessoa ........ 1| 2,13 1| 1,61 1] 2,33 3 
Borboleta .........cceeeee 1 2,13 | — —|— _ 1 
Mésca .......4. teneeeeeeas _ _ 1| 161) — — 1 
Siri .2...... beaten eeeeenes 1] 213 | — —} ~ 1 

Total ...... see neeenee 8 9 15 80 

Area 3 
(lateral inferior) 

Cabeea de homem ........ 3 | 6,38 2 | 3,23 1] 2,33 6 
Cabeca de ando .......... _— —|{ — _ 1 | 2,33 1 
Pedaco de asa de borboleta li 2,138} — —| — —_ 1 
Asa de galinha ........... _ _ _ _ 1 2,33 1 

p -- : —_— —_ _ — 1 2,33 1 

Total .............. . 4 2 4 10              
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LAMINA I — (Cont.) 

  

  

  

  

  

11 anos 12 anos 13 anos 

Total 
R | % R % R % 

de R 

| 
Area 4 | 

(direita e esquerda) 

Cangurus 4,26 — — 1 2,33 3 
Cavalo .... 2,13 — —_ — —_— z 
Cabrito — —_ — 1 2,33 1 
IWOEGLHO i oad steve sieis SSS eres are 2,13 —_ —_— _— —_ 1 
Carrocga c/cavalo ....... ae — iL 1,61 _ _ 1 
BHebre: Wises skis cers oe aware 2,13 — —|— —_ 1 

Total 1 2 8 

Area 5 
(pontos brancos) 

OlbOs) 36S PE leew ewseiciees if 97138 2/ 3,23 3] 6,98 6 

Area 6 
(laterais ao alto) 

Cabeca de indio ......... — — 1 | 1,61 1| 2,33 2 
Tinteiro com pena........ — — 1 1,61 ed ‘sal 1 

TOGA. s gvnasscevsreverdlestreene w —_ — 2 1 3 

Area 7 
(embaixo) 

PAW pas con ce ewmarewecmes nce _ — 2 3,23 —_ oa 9 

Area 8 
(lados ao alto) 

DuaS PeSSOAS ......++eeee —_ —_ 1{| 161] — — 1             
  

NOTA — Por estarem localizadas em areas raras, nfo foram Classificadas: 

aos 11 anos, 1 R; aos 12 anos, 17 R (14%); aos 13 anos, 11 R 

(12%).
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LAMINA I 

  

  

  

      

  

11 anos 12 anos 13 anos 

Total { 

R % R % R % 
de R 1 

be 
Area total tu 

f 

Altar c/cruz no centro .... 1 2,13 | — _ 1 2,33 2 |: 
Bordado .........20es cere _— _— 1 1,61 — —_— 1 . 
Fundo do mar ........... 1 2,13 _ _— 1 2,33 2 ' 
Partes do corpo humano .. _ -|- _— 1 2,33 1 
Plantacdo ...........eeeee _ _ _— _ 1 2,33 1 
Peixes no mar, uma coisa 

no meio e sombra déles . 1 2,13 _ _ _ _ 1 

Total ...... se aeeneeee 3 1 4 8 

Area I 
(castanho embaixo) 

Barata ..... suceeeeeeces oe _ _ 2) 3,23) — _— 2 
Bichos brigando .......... 1[ 2,13 5 | 8,06 1} 2,33 7 
Bicho eabeludo (da séda) . 2| 4,26) — _ 1 | 2,33 3 
Bufalo (brigando) ........ _ — 1} 1,61 2{ 4,65 3 
Cabecga de bicho ...... aes 1| 213] — —|— _ 1 
Camarées (lagostas) ..... 1 2,13 3 4,84 1 2,33 5 
Cachorros ..........c.0eee _ _ 1} 161, — —_ 1 
Cavalo marinho .......... — -—-|- _ 1] 2,33 1 

Cavaleiros i 2,13 _— _— —_— — 1 
Cenoura ..... 1 2,13 1 1,61 — — 2 
Cigarras ........... _— _— 1} 161 / — _ 1 
Formigas —_ — 1 1,61 _— _ 1 
Frangos ...... 1] 213; — —| 2] 4,65 3 
Gafanhotos 2| 4,26 3] 4,84 1 2,33 6 
Intestinos ........., _ -|— _ 1] 2,33 1 
Lagartixas — — 1] 1,61] — — 1 
Lébos brigando 1, 213, —} —]J — _— 1 
Paes oo. eel elec eee, — —|-—- _— 1 | 2,33 1 Pantera 0! 1} 213 | — —|— — 1 Peixes (brigando) ........ 7 | 14,89 11 | 19,74 7 | 16,28 25 
Bees teeter vencrceecees 1 2,13 1 1,61 2| 4,65 4 
Trove (aipim) ........... 1 2,13 4] 6,45 1 2,33 6 

ONCO occa _ —-{t- _ 1 2,33 1 Veadinhos brigando ...... 1 2,13 _— —_ _ _— 1 

Total ...... 0.0.0.0... 22 35 22 19              
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LAMINA II (Cont.) 

11 anos | 12 anos 18 anos 

| 
de R 

R % R % R % 
de R 

| 

Area 2 
(centro vermelho) 

Borboleta ..............5- 1 2,13 1 1,61 _ _ 2 
Cérebro .......- ce caee sees 1 2,13 | — _— 1 2,33 2 
COVAGHO co.cc cases ecacenee 1 2,13 1 1,61 4 9,31 6 
Duas mégas (casal) ...... 4 8,52 1 1,61 2 4,65 q 
Figado ..........005. aeeee 1 2,13 — —_—|J— _ 1 
Mancha de sangue ....... _— _ 1 1,61 1 2,33 2 
Grgao do ap. digestivo .. 1] 213) — —|— _— 1 
PulmGes .........0.e00. . 14 | 29,79 24 | 38,71 16 {| 37,21 54 
RinS 2... cee eee e cece eens . —_— _ 1 1,61 _— _ 1 

Total wo... cece eee eeee 23 29 24 16 

Area 3 
(verde lateral) 

AYVOTE 2... eee e cee sen cces 2 4,26 2 3,23 — — 4 
Bichos do mar, (polvo, es- 

ponja, mde d’Agua) .... 2| 4,26 1 1,61 2| 4,65 5 
Bibel6 ........ be eeeeeaes _ _ 1 1,61 — — 1 
CBO Lo ccc cece eee cece eee — —|— —_ 1 2,33 1 
CaranguejoS ...........6: 1 2,13 — _— — _ 1 
Cactus (tUNA) ......e.eeee 1 2,13 3 | 4,84 2| 4,65 6 
CAncer ... ccc eee eee eee — —_— 1 1,61 _— _— 1 
Moitas de capim ......... —_— — 1 1,61 —_ _— 1 
OTHOS wo. cece cece ee eee _— —_—-|j— _ i 2,33 1 
Plantas .......... ee ence 1 2,13 2 3,23 | — _— 3 
Fixes 22.0... eee eee eee 14 [| 29,79 12 [ 19,35 9 | 20,93 35 
Repolhos ................. _— —_ 1 1,61 —_ _ 1 
RinS .....cereeeeee teaees . _— _ 1 1,61 — _— 1 
Siri ........ vtec eneneeneee _ ~— 1 1,61 | — _ 1 

Total ........ eee eee 21 26 15 62                  
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LAMINA IL (Cont.) 

  

  

  

  

          

11 anos 12 anos 13 anos 
| 

Total 
R % R % R % 

de R 

Area 4 
(branco central) 

Arvore de Natal .......... 1 2,13 —_— — — — 1 
ATO Seerrints ceagehes eels aces ocx 1 2,13 | — —|;— — 1 
IS ARCOM Re eects g eiere ficlelene 2 4,26 —_— _ _ — 2 
IBOMCCE [Wt «als Sele tromahcles 1 2,13 | — — iL 2,33 2 
Cara de indio ............ _ _ 1 1,61 —_ —_ 1 
Gita ential sc, se Scholes 1] 2,13 1] 161} — = 2 
Emblema de indios ...... 2 4,26 — = = = 2 
Imagem de santo ......... _ _ 1 1,61 _— — 1 
DATIN PEW aie 9 sieiesie Eee Sa _— 1] 1,61 1 | 2,33 2 
Ossos (coluna, espinha) .. 3 6,38 8 | 12,90 5 | 11,63 16 
Pinheiro). ces soa. « Me 1 2,13 — — _— — 1 
PAssaro (avido) .......... _— a = 3 6,98 3 
Vaso com flor ............ 6 | 12,77 5 8,06 6 | 13,95 17 

TOGA osckeag detees bos 18 17 16 61 

Area 5 
(branco lateral) 

OWNOS, sesoeteccaniwcsves ver 2 4,26 3 4,84 dd. 2,33 6 

Area 6 
(vermelho c/branco) 

Altar com cruz .......... — —|— — 1| 2,3 at 
Aparelho respiratorio ..... 1{ 213 | — —|— —= 1 
CONCHA | wetwarccdicas win aes | — —|—- _ 1| 2,33 1 
Coracéo esmagado c/ossos — | —{— — 1| 2,33 1 

TOCA] os was wow wen wae be —_— 3 4   ‘|   |   
NOTA — Por estarem localizadas em areas raras, nao foram classificadas: 

aos 11 anos, 10 R (10%); aos 12 anos, 16 R (12%); aos 13 

anos, 20 R (18%).
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-LAMINA III 
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12 anos | 

  

  

  

  

  

    

  
  

  

          

11 anos 13 anos 

{ tal ota 
R % R % R | % 

| de R 
| | 

Area total] 
| 

Umas fl6res .....-----+2 1 2,13 — — — _ | 1 

Bicho da séde _— —_— dL 1,61 = an 1 

CaranguejO ....--eeeeeees uf 2,13 — = ess a 1 

Criancas ....-seeee renee es _ _ 1 1,61 — = ] 

Dois homens dangando e 

roda da fogueira .....-. — —_ —_— — 1 2.33 1 

Mataborra0 ......e-er eres — —_ ts os 1 2,33 i 

TOGA] « ersce coe wis viele Sere 2 2 2 6 

Area I 
(vermelho central) | 

! 
Borboleta 40 | 85,10 44 | 70,97 33 | 76 

Mésca .......-- oh wee] ot et | ee | 117 
Morcego — = 1/ ler} — SS 2 

Duas ras de costas .....-. — =| — —_ 1| 2,33 | r 

Total .....eee eee eeees 42 43 34 121 

Area 2 
(vermelho lateral) i 

ANBO oes cos vee cee ene ces res 1 | 2,13 — os 1 233 

BailarinoS ......--+eeeeeee 1 213°| == — i} =< al 

Bonequinhos ...+-+-+++--++++ 7 | 14,89 12 | 19,35 11 | 35,58 30 

Coelho ....ceeeeeeee beneee 4 8,51 3 4,84 9 4,65 9 

Diabinho ....-+-+++ee+08 2 see 1 2,13 1 1,61 1 2.33 3 

indios (duendes) .....---- 1/ 2,13 | — aa 1| 233 2 

Homens (correndo) ...--- 5 | 10,65 3] 4,84 2| 4,65 10 

Meninos ......++-+se200" 4 8,51 10 | 16,13 3 6,98 17 

Palhacinhos (pulando) 6 | 12,77 7 | 11,29 3 | 6,98 16 

Passaros ...---2eeereeeree 1 2,13 2 3,23 3 6,98 6 

Pingtilim ......eee eee e eens 1| 2,13 — — = __ 1 

Ursinho ......0eeeeee rere? —| = 1] 161; — _ 1 

32 | 39 27 98 

-
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LAMINA II (Cont.) 

11 anos 12 anos 13 anos 

Total 
R % R % R % 

de R 

Area 3 
(manchas escuras) 

ANAO wee cree eee . 2 4,26 1 1,61 —_ — 3 
Bonecos (bailando) 6 | 12,78 2{ 323; .5 | 11,62 13 
Bruxas (mulheres) 1 | 2,13 2 3,23 2 4,65 5 
Diabos ......cceee cece nee _— — 1 1,61 | — _— 1 
Estaétua (esqueleto) ...... _ _ 1 1,61 1 2,33 2 
Homens (indio) .......... 11 | 23,43 14 | 22,61 12 | 27,92 37 
MacacoS .........se se eses 1 2,13 —_— _— — — 1 
Meninos .......... see eees 1 2,13 1 1,61 2 4,65 4 
Palhacos ..........-.+6.65. 4 8,52 3 4,84 3 6,98 10 
Rosto (ma4scaras) ........ 1 2,13 6 9,68 3 6,98 10 

Total .........e ee eee. 27 31 28 86 

Area 4 
(parte inferior) 

Bicho cabeludo (da séda) . 4 852 { 6 9,68 7 | 16,28 17 
Dinamite ..........-.0065 1} 2,13 1 1,61 | — — 2 
Escorpido ......-.++.-++0+- _ — 1{ 1,61 1| 2,33 2 
Lagartas (centopéias) .... 3 6,38 3 4,84 5) 11,63 11 
Lesmas _ =_— 2 3,23 _— — 2 
Minhocas 1 2,13 | — — 1 2,33 2 
PAU oo... cee enone 1 2,13) ~— —_ 1 2,33 2 
PeixtS .incee sec cc cee eeae _ _— 3] 4,84] — — 3 
PEINaS ©... eee eee eeee 1} 2,13 1 161) — — 2 
Raizes ..........4. beeeene 1] 213; — _ 1/ 2,33 2 

Total ................ 12 17 16 45                
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L AMINA III — Cont.) 

  

  

  

  
  

  

  

  

11 anos 12 anos 13 anos | 

) 
| Total 

R % | R % | R % 
| | \ae R 
| 

Area 5 | 
(partes laterais) 

Hiefaritel oy vss ccvsie dos ean « — — 2 3,23 1 2,33 3 
Homens a cavalo ......... 3 | 6,38 3 4,84 L 2,33 7 
MA OME, telstecicisthle les welhosie aievs 2| 4,26 — — 5 | 11,63 7 

TobalWeat. de thes cere 5 5 q 17 

Area 6 
(pequenas partes centrais) | 

IREVOIVETES!) fare tieiniecesie « _ _ 2 3,23 _— — 2       

  

  

NOTA — Por estarem localizadas em dreas raras, nado foram classificadas: 

aos 11 anos, 12 R (9%); aos 12 anos, 17 R (11%); aos 13 anos 

8 R (6%). 
, 

QUADRO N° 2 ‘ 

DETERMINACAO DAS AREAS CONSIDERADAS «D>» 

Se fér legitimo transpor para o Z-Test o critério utilizado por 
Beck para determinar quais as respostas a serem consideradas como 
D (1:22), no teste de Rorschach, temos os seguintes resultados:
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LAMINA TI 

11 anos | 12 anos 13 anos 

| 
ATOGAML: Gasd dos obsessions 21: 47 24: 62 17: 43 

ATOR 2! Grae Mosse aieeerelees 6 6 47 9 : 62 15 : 43 

AVCA ES! cred saverssarenera ladles hans 4 47 2 = 162 4 : 48 

ATOR A. aie Semis tie vis 5 47 1: 62 2: 48 

ATOR SS! sass came som wee 6 1 47 2 : 62 3: 43       

Portanto, as areas 1, 2 e 3 sao D para as trés idades. A area 4, 
conforme éste critério, seria D sOmente para 11 e 13 anos. As ou- 
tras areas seriam consideradas Dd. 

LAMINA II 

  

  

    

11 anos | 12 anos 13 anos 
| | 

ATCAS TS, We csseliiqeemernie © 22: 47 | 35 : 62 22 : 43 

APSA Sten erie ce creat reel 230: 47 | 29: 62 24 : 43 

Area 8. 2 auceoun + ee 210: 47 | 26 : 62 15: 43 

ATER Be csc gotereraee were tiers 18 : 47 17: 62 16: 43 

ATER Ou ioe saree res Sa 2 2: 47 | 3): 62 1: 43 

ATCA GO’ cee dceeis, das Beye Oe 1. ; 47 | 0 : 62 3: 43 

  

As areas 1, 2,3 e 4 sao D para todas as idades. A area 5 seria D 
pata 12 anos e a area 6 seria considerada Dd para 11 e 12 anos, e 
D para 13 anos. Provavelmente, com uma amostra mais numerosa 
estas duas tltimas areas também seriam D.
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LAMINA III 

  

  

  

11 anos 12 anos 13 anos 

PATO Ap eM ere ci elenaresserteteteseceacia | 42 3 47 | 45 : 62 34 : 43 

FA TC AG A) Mecece) exer suenejerete exes evens | 32: 47 | 39 : 62 27 : 43 

ATOAUB) * wacttacuce cea cueneivererarese 27 2 47 31: 662 28 : 43 

ATCAH4E, cadescws awe wk eae vw 12: 47 | 18 : 62 15 : 43 

ATO B a Bos okie. secs aravevsnain ousrevens 5: 47 | 5 : 62 7 : 43 

Beare ie ies gta ose oes ies 6 0 : 47 | 2 : 62 0 : 43 

  

Nesta lamina, as areas 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser consideradas D. 
A area 6 seria Dd. 

QUADRO N°? 3 

RESPOSTAS POPULARES 

  

  

    

11 anos 12 anos 13 anos 

Lamina I G Aranha Aranha Aranka 
G — Caranguejo — 
G — Couro Couro 
Di Folha Félha Félha 
D2 _— — Cara de bicho 

Lamina II Di Peixes Peixes Peixes 
D2 Pulmées Pulmées Pulmoes 
D3 Peixes Peixes Peixes 
D4 —_— — Vaso com fléres 

Lamina III Di Borboleta | Borboleta | Borboleta 
D2 Bonequinhos Bonequinhos Bonequinhos 
D3 Homens Homens Homens   
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QUADRO N* 4 

FREQUENCIA DAS RESPOSTAS POR LAMINA 

  

  

  

  
            

  

  

  

LAMINA I 

11 anos 12 anos 13 anos 

| 
% de | % de % de 

criangas | NOR |criancas| NOR | criancas| NOR 

44,68 | 1 48,38 1 37,20 1 
27,66 2 17,74 | 2 22,00 | 2 
10,64 3 14,51 4 18,60 3 
10,64 4 11,29 3 6,98 0 
4,25 0 4,83 0 4,65 4 
2,12 5 3,23 2 4,65 5 

4,65 6 
2,32 |+ 6 

Média do N° R .... 1,85 1,92 2,21 
I 

LAMINA II 

11 anos 12 anos 13 anos 

| 
° % de % de % de 

criangas | N.°R |criancas| NOR | criancas| NOR 

36,17 2 32.26 2 27,90 1 
23,40 1 32,26 | 8 25,58 2 
23,40 3 27,42 1 18,60 3 
6,38 4 4,83 4 18,60 4 
6,38 Q 3,23 0 4,65 6 
4,25 5 2,32 | 5 

Média do N° R .... 2,13 2,08 2,25            
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LAMINA III 

  

  

    

      

11 anos 12 anos 13 anos 

| 
% de % de % de | 

criangas | N.°R |criangas| NOR criangas | NOR 

42,55 3 32,54 | 3 
29,79 2 37,09 | 3 30,22 | 2 
12,76 4 27,42 | 2 20,92 | 4 
8,50 1 19,36 1 930 | 1 
4,25 5 968 | 4 | 6,97 | 5 
2.12 6 1,61 0 | 

1,61 5 | 
1,61 6 
1,61 +6 

Média do NOR .... 3,19 2,53 3,14     
  

CONCLUSOES 

Da andlise dos dados colhidos, pode-se concluir : 

1 — quais as areas mais freqiientemente selecionadas (ver lamina e qua- 
quadro n.° 1); 

2 — quais as respostas que devem ser consideradas como D (ver quadro 
n.® 2); 

3 — quais os D relacionados com maior freqiiéncia (D1, D2, D3,-etc.); 

4 — quais as respostas que podem ser consideradas como F+ (ver res-_ 
postas sublinhadas no quadro n.° 1); 

Nem tédas as outras de pequena freqiiéncia podem ser consi- 
deradas como F— pois entre elas ha respostas originais de boa qua- 
lidade; 

5 — quais as respostas Populares — as que se apresentaram com freqiién- 
cia igual ou maior que 14% — (critério de Beck). 

Algumas dessas respostas sdo Populares somente para certas ida- 
des (ver quadro n.° 3); 

6 — qual o nimero médio de respostas para cada lamina e idade (ver 
quadro n.° 4),
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RESUMO 

As autoras relatam uma pesquisa realizada com o Z-Teste 
(aplicagao coletiva da prova de Zulliger por meio da proje- 
cio de slides) em alunos de quintos anos primarios (11, 12 
e 13 anos). 

Objetivos da pesquisa : 

1 — Conhecer as Areas selecionadas com maior freqiién- 
cia, 

2 — Conhecer os conteidos mais freqiientes em relacdo 
as areas. 

3 — Determinar o nimero médio de respostas para cada 
idade. 

Dos dados colhidos, puderam conclvir: quais as areas mais 
freqiientemente selecionadas, quais as respostas D e quais de- 
las as mais freqiientes, as respostas F+-, as respostas popula- 
res eo numero médio de respostas por lamina e idade. 

SUMMARY 

The authoresses show an investigation realized with the 
Z-Test (collective application of Zulliger’s test through the pro- 

jection of slides) on Sth Fundamental Course students (around 
11, 12 and 13 years of age). 

The aims of this investigation were : 
a 

1 — To know the selected areas with a higher frequency. 

2 — To know the most frequent contents toward the 
areas, 

3 — To determine the average number of answers to 
each age. 

According to the results collected they were able to know 
the most frequently selected areas, the most used «D» answers, 
and the more frequent ones, the F answers as well as the popular 
ones, and the average number of answers by picture and age.
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PICASSO JUNG E 0 TOURO 

Prof. ARTHUR SALDANHA 
Prof. de Psicologia da Fac. de Fil. da U.F.R-S. 
e Psicdlogo do Departamento de Psicologia da 
mesma Universidade. 

No ultimo veraéo europeu de 1967, Londres assistiu a uma 
exibicio de criatividade, de singular sensibilidade artistica, de 
imaginacdéo Ievada a distantes possibilidades, As portas da 
«Tate Gallery» se abriram para mostrar Pablo Ruiz y Picasso, 
escultor e desenhista. E 1a me fui eu também, como tantos 
outros, colhendo a oportunidade rara. E como tantos outros, 
admirei. Estive um par de horas admirando, menos talvez, de- 
vo confessar, as esculturas e desenhos mesmos, que a propria 
inteligéncia criadora suposta em cada um déles. Nao sou um 
esteta; sou um psicélogo, e como psicédlogo é que irremediavel- 
mente contemplo a vida. Nao vejo, ou nao consigo ver, o preduto 
sem pensar ne produtor. Nao posso apreciar a criacaio excluin- 
do o criador. Na&o compreendo a arte sem compreender o ar- 
tista. E foi assim que meu pensamento andou vagueando, aque- 
la tarde, entre a arte de Picasso e uma pagina de Jung — e eu 
me explico. 

A «Neue Ziricher Zeitung», Ja pelos idos de 1932, publi- 
cava, pela primeira vez, um curioso — e polémico em suas con- 
seqiiéncias — trabalho de Car] Gustav Jung em que o respeitada 
psiquiatra de Ziirich ensaiava uma interpretagdo da obra de 
Picasso em térmos de uma «<psicologia profunda». Esse tra- 
balho de Jung ressurgiu o ano passado na Inglaterra, e é natural 
pois que eu o mentalizasse enquanto percorria a exposicao. 

Ja no segundo paragrafo de seu artigo, Jung afirma defi- 
nitivamente que «os problemas psiquicos de Picasso, na medi- 
da em que encontram expresso em sua obra, sio rigorosamen- 
te andlogos Aqueles de meus pacientes». Argumentando que a 
arte ndo-objetiva extrai seus contetidos do «inside» (que eu tra- 
duziria por «interioridade» ou «intimidade») e que ésse «inside» 
nao corresponde a consciéncia, pois essa contém imagens dos 
objetos como éles séo vistos comumente, e argumentando tam- 
bém que, num dinamismo projetivo de seus processos psiquicos, 
os esquizofrénicos, diferentemente dos apenas neur6ticos, «pro- 
duzem pinturas que de imediato revelam sua alienacdo de senti-
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mentos», Jung conclui pelo paralelismo entre a arte de Picasso 
e aquela patolégica (sem concluir, claro, pela «esquizofrenia» 
em Picasso, que isso seria demasiado arrdjo, do qual alias Jung 
se defendeu, na versio de 1934 désse seu artigo, esquivando-se 
pela tangente das «disposicées» ou «habitus», ¢ negando assim 
que alguma vez houvesse pretendido colocar o malagués nos ]i- 
mites de um quadro nosolégico de insanidade mental bem defi- 
nido. De fato, pela frase «ésse o grupo a que Picasso perten- 
ce» muito teve que se redimir o mestre de Basel.). Referindo- 
se 4s expressdes pictdricas de scus pacientes, lembra Jung que 
essas sempre revelam um conteudo simbdolico e, como tal, se re- 
lacionam a uma existéncia latente, nado-consciente. Por isso 
mesmo, em seu aspecto formal, a obra de arte esquizofrénica 
esta longe de corresponder @ expectacao geral dos homens co- 
muns, caracterizando-se mormente pela fragmentacao, por uni- 

dades desorganizadas, por «linhas de fratura» enfim. WNessq 
obra, em vez de percebez-se o que os individuos tentam expres- 
sar, surpreende-se, isto sim, «o que éles sfo incapazes de ex. 
pressar». 

Mas, deixemos por um instante o ensaio arguto do psi- 
quiatra suico, caro leitor, e voltemas 4 «Tate Gallery». Ai es- 
tava exposto um pequeno descnho de Picasso que chamou mi- 
nha atencio de modo especial. A um canto de uma «plaza de 
toros» — provavelmente na ensolerada e inesquecivel Espanha 
— um touro esta movrendo. E o momento final de uma «cor. 
rida». Cumpre assim o animal seu destino tragico, rendendo-se 
solenemente 4 tradicéo tauromatica. Mas nao é um touro ape- 
nas que esta morrendo, pois que a imaginacaéo de Picasso nos 
brinda com uma figura estranha: uma cabeca de touro sébre o 
corpo atlético de um homem. E ésse touro-homem realiza um 
movimento: o de apertar a mAo contra o peito, num gesto deses- 
perado d= apélo e despedida, de interrogacio e abandono ante 
uma assisténcia estupefata. Talvez seu Ultimo ato consciente, 
talvez sua Ultima tentativa de eomunicacio. Um gesto huma- 
no, por certo! Tenho pois que imediatamente ccrrigir minha 
frase anterior. Um homem esta morrendo, nao um touro! Alu- 
cinacao? Delirio? Projecio esquizoide? Expressio Ge um <habi- 
tus» de inzsanidade? Desenho compa2ravel aqueles produzidos pe- 
los tristes loucos déste mundo todo, quer na clinica do ilustre 
professor helvécio ou nos hospitais psiquidtricos de minha dis- 
tante Pérto Alegre? 

Nao sei realmente se Jung teve oportunidade de assistir a 
um espetaculo taurino. Penso que nfo. Aquéles, no entanto, 
que ja assistiram uma «tarde de fiesta» sAo levados necessa-
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riamente a ver nesse pequeno desenho de Picasso algo mais que 
uma simples manifestacao de desequilibrio interior, que uma 

jornada para o Hades. No desenho de Picasso — como na cena 
mesmo de uma «corrida» — ha algo mais que transcende em 
muito um fato apenas psiquiatrico. Ha néle téda a psicologia 
de um povo! E necessario pois, preliminarmente, estar ai, con- 
viver, sentir téda a sua historicidade, e, como conseqiiéncia, 
comprcender ésse povo, e compresndendo — e o amando, que é 
uma espécie de deixar-se ser um igual, pelo menos uma vez —, 
compreender suas «tardes de toros». 

Sera, pois, admissivel encontrar nesse desenho do mala- 
gués apenas a exteriorizacao simbdlica de conflitos arcaicos? 
Nao ver mais que uma inteligéncia amachucada pela tirania de 
um inconsciente avassalador? Nao, definitivamente nao! Pois 
na morte do touro, na verdade um homem esta morrendo. E 
o préprio toureiro que morre cos poucos em cada animal aba- 
tido. Onde Jung encontraria apenas um mecanismo projetivo, 
ha na verdade um processo de identificacao, De total e irre- 
gressivel identificacao. Touro e matador constituem uma uni- 
dade. No centro da «gran plaza» no estao o homem é o touro, 
e muito menos um homem contra um touro, Esta o homem- 
e-o-touro. (E os puristas que me perdoem a discordancia ver- 
bal, se fr o caso). Tera sido uma «buena tarde, muitas terao 
sido as «verénicas», variadas as «faenas»; a assisténcia tera 
repetido «olé> ¢m unissono; e o toureiro, em um movimento de 
bailado, tera afinal introduzido a espada no dorso do animal. 
Daqui a pouco o toureiro sera levado em ombros pelas ruas. 
Orelhas e cauda serao os sinais evidentes da coragem e mes- 
tria demonstradas. Mas, neste momento, um homem-touro 

esta morrendo! E Picasso foi justamente capaz de captar, e 

traduzir para a arte, essa realidade: um homem-touro que mor- 
re. Seu desenho é assim a expressao de um fato inteligido. Ou- 

tros trabalhos do malaguenho poderao ser — e o sao, por certo 

—, uma conjura com o rude, o grotesco, o primitivo, ressurtin- 

do «<o desalmamento da antiga Pompéia ¢m uma luz fria e res- 
plandecente», como quer Jung. Concordo, e como exemplo, lei- 

tores, talvez pudéssemos lembrar «Guernica». Outros, serao 
formas neoliticas de arte, materializacio de um drama interior. 

Outros; éste niio! Sem dtivida alguma Picasso é esdruxulo em 
muitas de suas manifestacdes (e nao apenas as artisticas, bas- 
tando para tanto recordar a puecrilidade de suas atitudes politi- 
cas). Mas uma vez pelo menos — nesse desenho que 1a estava 
na «Tate Gallery» — ha t6da uma apreensdo de uma realidade.
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(Alguém ja tera ditoq ue a «corrida de toros», nos passos 
do espada, é um «ballet»? Talvez Hemingway o tenha feito; nao 
estou lembrado). 

Paris, outubro de 1967. 

R.ESUMO 

Ao contemplar na «Tate Gallery, em Londres, um quadro 
de Picasso, representando um touro moribundo numa «plaza de 
toros», acode 4 mente do autor uma afirmagao de Jung: «... ag 
problemas psiquicos de Picasso, na medida em que encontram 
expressdo em sua arte, sao rigorosamente_analogos Aqueles dos 
meus pacientes». O psiquiatra, porem, nao coloca o malagués 
nos limites de um quadro nosolégico de insanidade menta] bem 
definido. 

Mas nao é um touro apenas que esta morrendo, pois Pie 
casso nos oferece uma figura estranha: uma cabeca de touro 
sobre o corpo atlético de um homem, apertando, desesperado, : 
mao contra o peito. Observa o articulista: «Um homem esta 
morrendo, nao um touro... Onde Jung enconiraria apenas um 
processo projetivo, ha, na verdade, um processo de identifica. 
cao». Outras obras de Picasso podem revelar um drama inte. 
rior, mas esta nao: «nesse desenho ha téda uma apreensiig ie 
uma realidade.» 

SUMMARY 

Looking at a picture of Picasso, representing a dying byl in a «plaza de toros», in the «Tate Gallery», London, comes to the author’s mind a statement of Jung «... the psychis pro. 
blems of Picasso, while they find an expression in his art, ave ri- 
gorously similar to these of my pacients.» The psychiatrist howewer, doesn’t put Picasso on the borders of a nosologic 
picture of a well definite mental insanity. 

But it’s not only a bull which is dying, because Picasso 
shows us a strange figure: a bull’s head on an athletic body of a 
man, who is pressing desperatly his hand against his chest. 
The article writer observes: «A man is dying, not a bull... 
where Jung woud only find a projective process, what realiy 
exists is an identification process.» 

Some other paintings of Picasso may reveal an inside dra- ma, but no this one: what does exist in this picture is a whole 
apprehension of a reality itself.
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A PSICOLOGIA E A CARREIRA DE PSICOLOGO 
NA FRANCA 

IRMAO HENRIQUE JUSTO, F. S. Cc, 
Professor de Psicologia na PUCRS — 
— Estagiou em Paris em 1966-67. 

A) A FORMACAO DO PSICOLOGO. 

O psicdélogo é formado no «Institut de Psychologies da Uni- 
versidade de Paris. Abrange: 

1 — UM CICLO FUNDAMENTAL DE FORMACAO GE. 
RAL em 2 anos. 

Primeiro ano: Psicologia Geral. 

Obs.: Os candidatos portadores de um 
certificado de Psicologia da Fa- 
culdade de Letras e Ciéncias hu- 
manas sao dispensados do le 
ano. (Cf. letra «B»), 

Segundo ano: — Complementos de Psicologia, 
— Elementos de Psicologia da Crianca 
— Elementos de Psicologia Patojg! 

gica, 
— Elementos de Psicologia Social] 
— Técnicas da Investigacdo Psico]6- 

gica, 
— Estatistica Elementar. 

2 — UM CICLO DE FORMACAO ESPECIALIZADA: 

Preparacao direta a pesquisa e as diferentes carrei- 
ras da aplicacaéo da Psicologia. 

a) Os diplomas especializados do Instituto de Psicologia 
séo em n° de seis (dura¢ao do curso: um ano): 

1° Psicologia Experimental e Comparada, 
2° Psicologia Industrial, 
3° Psicologia Escolar,
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4° Psicologia Patoldégica, 
5° Psicopedagogia Especial, 
6° Psicologia Social. 

Cada diploma é independente. E possivel preparar dois num 
ano escolar. 

b) O diploma de «expert-psychologue» é conferido ao estu- 
dante de posse de dois diplomas especializados, depois de um 
estagio de 6 meses e defesa de uma memoria, preparada sob a 
orientacgaéo de um Professor do Instituto. 

c) Finalmente, a defesa de tese original leva ao doutorado, 

d) A preparacéo 4 pesquisa é realizada no Instituto sob 
a direcao de uma equipe de professéres especializados. Tis al- 
guns dos 20 trabalhos em curso: 

* Paul Fraisse: «Estudo da duracao dos processos per- 
ceptivos». 

* Geneviéve Oléron: «Estudo da atividade seletiva da 
memoria imediata». 

* Monique de Bonis: «Estudo da influéncia do nivel de 
motivacado sébre a performance». 

* Jean-Michel Peterfalvi: «Estudo do simbolismo fonéti- 
co». 

* Claude Werck: «Estudo genético dos conceitos de for- 
ma, cor e numero». 

E interessante observar que dez das 20 pesquisas sfio orien- 
tadas por especialistas do sexo feminino, parecendo contrariar 
a afirmacéo de muitos autores da Psicologia Feminina ser a 
mulher inapta 4 pesquisa... 

B) LICENCA E «MAITRISE» EM PSICOLOGIA: 

Pelas Faculdades de Letras e Ciéncias Humanas da Uni- 
versidade de Paris. — Seccao Psicologia. 

Eis o névo regime : 

1° ciclo: de dois anos, coroado pelo Diploma Universitario 
de Estudos Literarios (D.U.E.L.) 

1° ano: Filosofia, Psicologia (Histéria da Psicolo- 
gia), Inglés, Matematica, Biologia.
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2° ano: Metodologia, Psicopatologia, Psicologia 
Genética e Pedagégica, Psicologia Social, 
Biologia. 

/ 

2° ciclo: igualmente de dois anos. 

No fim do primeiro, recebe o aluno o Diploma de 
Licenciado; e, apds o termino do segundo, o de 
Maitrise. 

1° ano: Preparacio de dois certificados obrigat6é- 
rios: o de Psicologia Geral e Comparada, 

e de Psicofisiclogia. 

2° ano: Opcaéo por um dos 5 certificados seguin- 
tes: 

Psicologia Experimental, 
Psicologia Patolégica, 
Psicologia Social, 
Psicologia Genética, 
Psicologia Diferencial. 

3° ciclo: Pesquisa e Doutorado. 

C) FORMACAO DO PSICANALISTA : 

E assegurada pelas trés Associacées de Psicandlise exis- 
tentes na Franca, todas com sede em Paris. 

D) ESTATUTO DE PSICOLOGO : 

Esta em elaboracéo. Nao ha lei, na Franca, que regula- Mente a profissdo de psicdlogo, 
O «Comité de Coordination des Organisations de Psychi- logues> (C.C.O.P.) est trabalhando desde 1965 no estatuto do Sicdlogo. «Um Congresso Nacional tera como objetivo discutir 

OS varios projetos, para adotar um texto definitivo e decidir o Procedimento a ser seguido para obter q promulgacao do esta- 
Hie («Bulletin de Psychologie», Uniy, de Paris, nov. 1965, 

; i
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SUMARIO 

Apresenta o autor os diferentes programas de formacdo do 
psicdlogo da Universidade de Paris. Diz igualmente uma pala- 
vra sébre a situacaéo da profissdo de psicélogo na Franca, onde 
nao tem estatuto reconhecido. 

SUMMARY 

The author presents the different graduation programs 
of a psychologist in the University of Paris...In the samz way 
he tells us about the situation of the psychologist profession in 
France, where it still hasn’t official statutes.



PSICOMOTRICIDADE E DISFUNCOES 
CEREBRAIS 

DR, JOSE SALOMAO SCHWARTZMAN 

Chefe do Departamento de Neurologia e Eletroence- 
falografia do Instituto de Psicologia da Pontificia 
Universidade Catdlica de Sao Paulo. Professor As- 
sistente de Clinica Neuroldgica da Faculdade de 
Ciéncias Médicas da Santa Casa de Sao Paulo. 

heen! 

Ha bastante tempo admite-se que quadros como a para- 
lisia cerebral, debilidade mental e epilepsia sio dependentes de 
disfuncées cerebrais. Sabe-se, por outro lado, que as criancas 
portadoras destas afeccdes apresentam, ao lado da sintoma- 
tologia principal, sinais e sintomas que dizem respeito a disfun- 
goes praxicas, gnésicas, da linguagem, do esquema corporal e 
desvios do comportamento. Por volta do inicio do século, a 
atencéo de varios autores voltou-se para criancas que, nao 

apresentando quadros evidentes de paralisia cerebral, epilepsia 
ou debilidade mental, apresentavam, no entanto, disttrbios da 
atividade motora, da percepcaio, da somatognosia, piaxias, lin- 
Suagem, etc. Estes quadros, que comecaram a ser estudados, 
nao podiam, pelas suas caracteristicas, ser enquadrados em 
nenhum sindrome neurolégico definido. 

_ Abordagens bastante diferentes foram empregadas por 
diversos estudiosos. 

Na Franca, com as descricdes de DUPRE do quadro da 
Debilidade Motora, comecaram a surgir estudos sobre os pro- 
blemas evolutivos da organizacio da motricidade. Os traba- 
lhos de OZERETSKI, GESELL e outros, contribuiram para 
um melhor conhecimento desta organizacfio e de sua evolucao. 
Surgiu com WALLON a descricéo da Instabilidade Sub-Corei- 
ca. O estudo da motricidade enriqueceu-se, posteriormente, 
pelos estudos empreendidos em Areas vizinhas: vida instintivo- 
emocional, linguagem, organizacgéo do esquema corporal e suas 
relacdes com quadros espago-temporais, praxicos, etc. Os dis- 
tarbios da linguagem foram, também, estudados sob éste pris- 
ma e, com a hipdtese de ORTON e TRAVIS, atribuindo a etio- 
logia da gagueira a uma luta inter-hemisférica, surgiu a nocao 
de distirbios motores, nado de origem deficitéria, mas por dis- 
funcao da realizacéo motora.
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Os trabalhos de ANDRE-THOMAS, AJURIAGUERRA, 
DIATKINE e outros, estudando a motricidade e o tonus de um 
ponto de vista dinamico, chamaram a atencéo para a impossi- 
bilidade de se considerar a motricidade como algo estatico, ape- 
nas como resultante do funcionamento de sistemas neuroldgicos 
sobrepostos, e para a artificialidade de se tentar separar 0 obje- 
tivo e o subjetivo da acéo que se desenvolve, pois estas nao sao 
realidades separadas. 

Do estudo e da compreensdo das relacdes existentes entre 
tonus, motricidade, vida emocional, linguagem dos gestos, lin- 
guagem falada, orientacao espacial, surgiu o conceito de Psico- 
motricidade, usado no sentido de atividade motora altamente 
elaborada e integrada. O desenvolvimento do ténus e da mo- 
tricidade é confundido intimamente, na crianca, com o desenvol- 
vimento emocional, da orientacéo, do gesto e da linguagem, po- 
dendo-se, pois, falar em desenvolvimento Psicomotor. Com o 
reconhecimento dos padrées normais do desenvolvimento psico- 
motor, comecaram os autores a reconhecer desvios e disturbios 

désse desenvolvimento surgindo, com AJURIAGUERRA e ou- 
tros, a conceituacéo dos quadros Psicomotores que é a seguinte: 

«1 — Os sindromes psicomotores nao respondem a uma lesdo 
focal que da os classicos sindromes neuroldgicos. 

2 — les sfo mais ou menos automaticos, mais ou menos 
motivados, mais ou menos tolerados, mais ou menos 
voluntarios. 

3 — Ligados aos afetos, mas presos ao soma por sua fluéncia 
através da via final comum, éles, justamente por isto, 
n&o apresentam caracteristicas de alteracao de um siste- 

2 se 
ma definido. 

4 — Persistentes ou labeis em sua forma, mas varidveis nas 
suas expresses, éles permanecem num mesmo individuo, 
intimamente ligados as aferéncias e as situacdes. 

5 — Eles tém, freqiientemente, um caradter expressivo carica- 
tural e conservam caracteres primitivos, bem que modi- 
ficados pela evolucéo ulterior, que os aproxima de fases 
primitivas de contato e de repulsdo, de passividade ou 
de agressio. As vézes, nado possuem nem mesmo a for- 
ma do movimento primario, mas sOmente o valor de 
um simbolo.» 

Os sindromes psicomotores, assim definidos, sao divididos 
em 5 grupos:
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a) os grandes débeis motores: grupo caracterizado pela 
presenca de paratonias e sincinesias; 

b) os grandes inibidos: onde predomina a inibicao psicomo- 
tora, podendo estar presentes, também, os sinais de 
debilidade motora; 

c) os grandes instaveis: neste grupo podemos distinguir 
duas formas de instabilidade: 

c—1) instabilidade acompanhada de disturbios psicomoto- 
res do tipo de debilidade motora; 

ce—2) uma forma de instabilidade sub-coreica. 

Nestes 2 subgrupos, podemos encontrar distirbios da aten- 
cao. 

d) os grandes distirbios somatognésicos e da organizacio 
espacial e temporal; 

e) criancas com tiques e gagueira. 

Para éstes autores, os quadros psicomotores nao sao cay. 
sados por lesdes cerebrais, mas tem sua génese em conflitos 
emocionais que, interferindo no funcionamento integrado de sis. 
temas funcionais varios, levam a desorganizacgdes funcionais, 
Estas desorganizacées sao freqiientemente duradouras e podem 
persistir mesmo apdés o desaparecimento da causa primaria que 
Thes deu origem. Preconizam, como tevapéutica de eleicdo, 
exercicios fisicos, ditos Psicomotores, que visam a correcdo dos 
disturbios por meio de uma «educacio motora». 

Trabalhos sdébre criancas, com quadros semelhantes aos 
descritos acima, se fizeram em varios outros paises seguindo, 
porém, uma linha de aproximacéio bastante diversa. Breocu- 
param-se, desde logo, os autores de lingua inglésa, principal- 
mente, em demonstrar que disttirbios do comportamento, pro- 
blemas de escolaridade e outros quadros, alguns batante seme- 
Ihantes aos descritos como Psicomotores na Franca, eram con- 
seqiiéncia de um processo lesional cerebral. 

Os trabalhos de BRADLEY, STRAUSS e de LAUFER e 
DENHOFF caracterizaram o «Sindrome Hipercinético» (térmo 
éste usado nao com o sentido classico neurolégico mas no sen- 
tido caractercldgico) e relacionaram éste distirbio do compor- 
tamento a uma lesdo cerebral. Ja éstes autores chamaram a 
atencao para o fato de que o exame neuroldgico dessas criancas 
era normal ou entaéo revelava apenas sinais frustos e incons- 
tantes. O tracado eletroencefalografico era freqiientemente 
anormal, principalmente quando realizado com certas técnicas



BOLETIM DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DO RIO G. DO SUL 39 

especiais de «ativacic». Os achados sugeriam uma disfunedo, 
possivelmente ao nivel do diencéfalo. 

Os trabalhos de PASAMANICK e colaboradores permiti- 
ram a formulacdo da hipétese de «um continuum de causalidade 
reprodutiva» segundo a qual ha um componente letal de lesdo 
cerebral, o qual resulta em morte feta] e neo-natal, e um com- 
ponente sub-letal, o qual d& origem a uma série de sindromes 
neuropsiquidtricos clinicos, dependendo do grau e da locali- 
zacao da lesfio. Segundo éstes autores, estas anormalidades va- 
riam desde desabilidades mais evidentes como paralisia cere- 
bral, epilepsia e deficiéncia mental, até os distirbios comporta- 
mentais e de aprendizagem tais como desabilidade para a leitu- 
ra, tiques, etc., provavelmente como resultado de desorganiza- 
cao cerebral, depois de uma les&o cerebral «minima». Seus 
estudos retrospectivos mostraram que 3 fatéres pré-natais e 
Ppara-natais, parecem ser os mais associados aos componentes 
déste continuum: prematuridade, toxemia gravidica e sangra- 
mentos durante gestacao. 

KENNARD, procurando por sinais neurolégicos discretos e 
por vézes isolados, tais como sinal de Babinski, distarbios da 
motricidade ocular, distirbios sensoriais auditivos e visuais, 
assimetria de reflexos profundos e outros, estudou 2 grupos 
de criancas. Um grupo era constituido por criancas interna- 
das em Sanatério por apresentarem graves distirbios de com- 
portamento. O grupo «contréle» era constituido por criancas 
consideradas «normais» em todos os aspectos estudados. Entre 
as crianeas internadas, naquelas em que o quadro psiquiatrico 
e o estudo psicoldgico sugeriam «organicidade», a incidéncia 
désses sinais foi nitidamente maior do que nas cutras criancas 
internzdas e do que nas normais, comprovando, assim, o valor 
semiolégico désses sinais chamados de «equivocos» pela sua apa- 

rente falta de consisténcia. 

COHN, estudando criancas com dificuldade para a leitura, 
encontrou distarbios referentes 4 sensibilidade proprioceptiva, 
sensibilidade tactil, desorientacéo no tempo e no reconhecimento 
direita--esquerda em si, além de maior incidéncia de assimetria 
de reflexos profundos, sinal de Babinski, dificuldade na coords- 
nacaéo motora, com maior freqiiéncia do que nas criancas dos 
grupos utilizados como «contréle». O eletroencefalograma foi 
anormal em mais de 50% dos casos, enquanto que nos grupos 
«contréle», a incidéncia de anormalidades foi de 10%. Con- 
cluiu o autor que, neste grupo particular de criangas, o desen- 
volvimento retardado no uso dos simbolos gréficos para pro-
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posites de comunicacéo era, primariamente, expressio de um 
disttrbio geral na funcdéo neurolégica. 

Sabe-se hoje, que essas disfuncdes podem se exteriorizar 
por quadros bastante diversos, apresentando a crianca pertur- 
bacdes em uma ou varias areas como a motora, sensorial, percep- 
tual, intelectual, da linguagem, etc. Quanto ao disturbio do 
comportamento, na maioria dos casos éle parece ser secundario, 
ou seja, nao dependente diretamente da lesao cerebral subjacen- 
te, mas origina-se em conseqiiéncia de choques e pressdes que 
sofre a crianca por apresentar determinadas desabilidades num 
melo que nao as reconhece como tais. No «sindrome hiper- 
cinético», no entanto, o disttrbio comportamental parece deri- 
var, ao menos parcialmente, de disfuncdes de estruturas locali- 
zadas no tronco cerebral e diencéfalo. 

Em vista do interésse despertado, do grande niimero de 
publicacdes que tratavam déstes quadros e da tomada de cons- 
clencia da necessidade de se uniformizar os conceitos, reali- 
zou-se em Oxford, em 1962, um Simpésio para discutir éstes 
problemas. Entre varias outras conclusdes, resolveram os con- 
Bressistais abandonar o térmo <lesdo cerebral minima» que vi- 

a sendo empregado, pelas evidentes implicacdes anatémicas 
que o térmo encerra e que muitas vézes nado podiam ser de- 

renestradas. Sugeriram a sua substituicdo por «Disfuncao Ce- 
ebral minima», 

Gubie, eae aquela época até hoje, inimeros trabalhos tém sido 
ral &aos, demonstrando a existéncia de uma disfuncao cere- 

Subjacente a quadros os mais variados: o trabalho de 

Cerebral § WILSON, descrevendo um sindrome de «Disritmia 

gica Dare convulsivas, caracterizado por disfuncao psicolé- 
on ae ee no comportaments e aprendizagem, e por 

roldgic, etricas cerebrais anormais, na auséncia de sinais neu- 
Se demon ses, Convulsivas; 0 trabalho de BURKS, no qual 
cas eet: 60% de eletroencefalogramas anormais em crian- 
ELLIS 0 «<sindrome hipercinético»; oO trabalho de WALTON e 

_ nee Onde, estudando criancas «desajeitadas», comprovou-se 

ano nea de defeitos praxicos, gndsicos e alta incidéncia de 
rmalidades eletroencefalograficas. 

as Gostariamos, ao finalizar esta breve e sumAaria exposicao, 
Cnamar a atenc&io para Os seguintes pontos: 

1 — Parece-nos clara a relacdo entre os quadros Psicomo- 
tores e aquéles rotuladas como «Disfunc6es Cerebrais 
Minimas». Sendo os primeiros, pela propria definicio,
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de origem nao lesional, e podendo as Disfuncdes Ce- 
rebrais Minimas corresponder a quadros lesionais, 
nao podem os 2 diagndésticos serem considerados si- 
nénimos. O que nos parece valido é situar dentro do 
conceito de Disfuncéo Cerebral Minima, que é mais 
amplo, os quadros Psicomotores. 

2 — O diagnéstico de Disfuncao Cerebral Minima é um 
diagnostico multidisciplinar, e a éle s6 se pode chegar 
através dos dados cuidadosamente cbtidos pela ana- 
mnese, exame clinico geral, exame psicoldgico, psi- 
quiatrico, foniatrico e exames paraclinicos, como o 
eletroencefalograma, a audiometria, etc. Os dados 
assim obtidos, devem ser avaliados dentro de um 
contexto geral, pois nao ha um limite nitido entre 
«normal» e «patolégico», mas sim, um continuo que 
vai desde a maior normalidade até a anormalidade 
mais evidente. 

3 — E evidente que o diagnéstico de Disfuncéo Cerebral 
Minima é bastante impreciso ¢ que os casos reunidos 
sob éste rdtulo nao constituem um grupo homogéneo. 
Evidéncias varias indicam que diversas causas podem 
ser consideradas como responsdveis por éstes qua- 
dros clinicos: retardo de maturacao, lesdes cerebrais, 
defeitos hereditarios que interferem nos processos 
de desenvolvimento, desordens enddocrinas, fatdres 
constitucionais, etc. A medida que os nossos méto- 
dos diagnésticos se forem aprimorando, conseguire- 
mos distinguir essas varias etiologias e grupar os ca- 

> sos em categorias mais homogéneas.
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DOIS ESTUDOS SOBRE O ESTUDANTE DE 
NIVEL MEDIO 

JUREMA ALCIDES CUNHA (1), MARIA 
IGNEZ BRAGA DE MORAES (2), NADIR SAL- 
DANHA DA ROCHA (3), IRMA COELHO SA- 
LERNO (4), LILIA COSTA (5). 

Estes estudos se tornaram possiveis, como parte de um plane- 
jamento amplo para o estudo de adolescentes, pela colaboracgao 
entre o Centro de Pesquisas e OrientacGo Educacionais e de 
Execugdo Especializada (S.E.C. do RS., Brasil) e@ o Instituto de 
Psiquiatria da Universidade de Maryland (Md., U.S.A.).  Alguns 
aspectos déste trabalho e algumas outras caracteristicas sécio. 
culturais dos estudantes de nivel médio sao discutidas num ensaio 
para a 2.% edigao do livro “Rio Grande do Sul, Terra e Povo”, 
Editéra Globo, Pérto Alegre (no prelo), intitulado “O estudante 
de nivel médio no Rio Grande do Sul”, de autoria de Jurema 
Alcides Cunha e Maria Ignez Braga de Moraes (dados transcritos 
com a permissdo da Editéra). Foi desenvolvido pela Comissdo 
Especial de Pesquisa, da qual fizeram parte, em diferentes épocas, 
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Flores da Cunha”, RS. — Psicdloga da Divisio de Educagdo Especial da Secretaria de Educacao e Cultura, RS, — Presidente da Comissao Especial de Pesquisa do Centro de Pesquisas e Orientacio Educa- cionais e de Execuc&o Especializada da Secretaria de Educacao e Cultura, RS. — “Research Associate” do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Maryland (Md. USA). 

(2) Profess6ra de Psicologia do Instituto de Educagao “Gen. Fléres da Cunha”, RS. — Psicdloga do Instituto de Educac4o “Gen. 
Fléres da Cunha”, RS. — Membro da Comissao Especial de Pesquisa do Centro de Pesquisas e Orientacio Educacionais e de Execucio Especializada da Secretaria de Educacao e Cultura, RS. 

(3) Profess6ra de Didatica do Instituto de Educacao “General Fl6res da Cunha”, RS. — Professéra de Introducio 4 Pesquisa Psico- 
pedagoégica do Curso de Orientacéo Educativa da Faculdade de Filo- 
sofia da Universidade Federal do RS. 

(4) Psicdloga do Instituto de Educacéo “General Fléres da 
Cunha”. — Professéra de Didatica Especial no Curso Normal do Ins- 
tituto de Educagaéo “Gen. Flores da Cunha”, 

(5) Licenciada em Pedagogia, — Psicdloga do Centro de Pes- quisas e Orientagao Educacionais da, Secretaria de Educacao e Cul- 
tural do RS. — Ex-Professora de Psicologia Evolutiva na Faculdade 
de Filosofia da PUCRS. 
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além dos autores, os seguintes psicdlogos e professéres: Flavia 
Sant’Ana, Luiza Werba, Maria Spader, Regina Rocha do Valle, 
Jorge E. B. de Moraes e Suely Maraninchi. 

I 

DISCUSSAO DAS INFORMACGES PRESTADAS PELO ES- 
TUDANTE DE NiVEL MEDIO SOBRE A DISCIPLINA NO 
LAR E SUA ATITUDE FRENTE A AUTORIDADE DOS PAIS 

Um levantamento sdécio-cultural realizado numa amostra 
representativa (6) e proporcional de estudantes de nivel médio 
de Porto Alegre (2% da populacao estudantil total), revelou as- 
pectos bastante significativos a respeito de disciplina. As in- 
formacoes foram prestadas pelos préprios alunos, em resposta 
a um inventario de dados sécio-culturais, e nelas se baseia o 
presente estudo. Por outro lado, é completado pelas respostas 
a alguns itens constantes de um estudo sébre atitudes na ado- 
lescéncia. ( 7) 

Em cada grupo sécio-ocupacional, encontramos mais de 
um térco dos alunos que fazem referéncia ao papel de ambos 
os pais em questao de disciplina. Esta distribuicao é bastante 
homogénea e sua correlacéo com a classe social é nula. Entre- 
tanto, vemos que tal papel nao é, aparentemente, desempenha- 
do dentro de um sistema rigido, com base no médo. Esta im- 
pressio se baseia nas respostas preferenciais ao item «Sinto 
médo quando enfrento meus pais». Foi alta a percentagem de 
alunos que responderam nunea, nos trés grandes grupos sdécio- 
ocupacionais, numa correspondéncia a 53% no grupo superior, 
43% no grupo médio e 37% no grupo inferior, que assinalaram 
resposta semelhante. Pequenas diferencas entre éstes grupos 

se ve.ificaram nas escolhas das respostas sempre e freqiiente- 

mente, com 7% no grupo superior, 8% no médio e 10% no in- 
ferior. Entretanto, se tomaimos, juntas, as respostas de vez 
em quando e raramente, encontraremos 39% no grupo superior, 
54% no médio e 47% no inferior. Vemos, portanto, que 62% 
dos alunos do grupo médio refere sentimento de médo frente 
aos pais, seja éste freqiiente ou nao. Para a mesma informa- 
cio, verifica-se a correspondéncia de 46% de casos do grupo 
superior e 57% do grupo inferior. Portanto, com excegao do 

(G) A representatividade se deve ao fato de, na selegao, consi- 
derar-se proporcionalmente o sexo, a entidade mantenedora da es- 
cola onde o testado estuda, o tipo de curso, a natureza da escola e 0 
nivel de escolaridade, tomando os elementos ao acaso. 

(7) O instrumento, utilizado para tal fim, foi elaborado por 
Jurema Alcides Cunha e Nadir Saldanha da Rocha. 
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grupo superior, mais da metade dos alunos refere algum senti- 
mento de médo frente aos pais. 

A analise da distribuicao de dados em relacao ao papel da 
mae, na disciplina, mais decisivo e se delineia mais nitidamen- 
te, em funcao do grupo social, do qual os alunos sao oriundos. 
Pelo calculo da correlacdo entre o papel disciplinar da mde o 
grupo s6cio-ocupacional, se chegou a uma correlacao de 0,45, 
portanto, média, revelando as percentagens o papel mais atuan- 
te da mae no grupo inferior. Comparemos, agora, éstes dados 
com as respostas relacionadas, preferentemente ao item «Minha 
mae é dominadora». No grupo superior, a maioria das respos- 
tas se encontram em de vez em quando (28%), raramente 
(28%) e nunca (25%), portante, com 81 % dos alunos que nado 
referem freqtiéncia na percepcaéo de atitude dominadora da 
mae, Ja no grupo médio, embora encontremos 28% de alunos 
que assinalaram a resposta de vez em quando, temos também 
outros 28% que a percebem dominadora sempre ou freqiiente- 
mente, sendo de 42% as porcentagens adicionais para as res- 
postas raramente ou nunca. No grupo inferior, encontramos a 
borcentagem de 29% para a resposta de vez em quando e 30% 
de alunos que responde sempre ou freqiientemente. 

_ © papel do pai tem, em todos os grupos, escassa significa- 
cao para © aspecto disciplinar, nao chegando no total dos casos 
a aleancar 20% de alunos que referem ser o pai a pessoa que, 
principalmente, se utilizava ou se utiliza dos recursos discipli- 
nares, que serado discutidos mais adianie. 

As percentagens para os diferentes grupos se apresentam 
huma distribuicéo bastante homogénea, sendo nulo o resultado 
do calculo da correlacao entre o papel do pai e o grupo Social. 
Torna-se interessante, aqui, ver como os alunos percebem a au- 
toridade paterna, através de sua resposta ao item «A autori- 
dade de meu pai é algo que nao se discute». 77% dos alunos 
do grupo superior assinalaram as respostas concoOrdo ou con- 
cordo fortemente. 84% de alunos do grupo médio e, também 
84% do grupo inferior assinalaram as mesmas respostas. Isto 
parece sugerir que autoridade deve ter sido entendida, aqui, 
como decisiva na determinacio de normas gerais aceitas no 
lar, possivelmente com maior participacaéo ativa da mae, para 
a aplicacao das mesmas. 

A investigacéo sébre recursos disciplinares foi realizada 
através do seguinte item do inventario sécio-cultural: 
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Costuma ou costumava ter: 

— castigos corporais? .......... 1, Sim 2, Nao 
— repreensOes? ............00- 1, Sim 2, Nao 
— privacdo de alimentos? ...... 1, Sim 2, Nao 
— isolamento? ................ 1, Sim 2, Nao 
— privacdes de coisas agradaveis? 

(cinema, programa de televi- 
sao, sorvete, etc....) ........ 1, Sim 2, Nao 

— tarefas a cumprir? .......... 1, Sim 2, Nao 

As repreensdes foram o recurso disciplinar mais comu- 
mente lembrado pelos estudantes (59% dos casos), embora em 
30% désses casos, aliado a tarefas a cumprir e privacaio de 
coisas agradaveis. De um modo geral, dos alunos que presta- 
ram informacgdes a éste respeito, 80% dos castigos eram de 
efcito predominantemente moral. Em 20% dos casos restantes, a 
énfase estéve nos castigos fisicos, principalmente castigos corpo- 
rais, freqiientemente acompanhados por praticas de efeito mo- 
ral. Houve referéncia também a outros, salientando-se como 0 
mais sério, a privacéio de alimentos. 

O ealculo da correlac&éo entre classe social e castigos fisicos 
revelou um resultado de 0,54, portanto, uma correlacdéo média. 
Os casos que lembraram os castigos de natureza fisica, como 
recurso disciplinar utilizado pelos pais ou respcnsaveis, nos 
revelaram dados surpreendentes com a percentagem de 25%, re- 
gistrada nas classes nao privilegiadas, restando, portanto, cérea 

de 75% de casos distribuidos entre 0 grupo médio e superior. 
Considerada a composicao sécio-ocupacional do grupo superior, 
é de surpreender que 37% désses casos seja por ela abrangida. 
Por outro lado, chama atencdo que justamente o grupo que re- 
fere menor sentimento de médo, ao enfrentar os pais, seja 
aquéle no qual predominam os castigos fisicos. Estes resulta- 
dos sugerem que a utilizacdo de castigos de natureza fisica nao 
favorece o sentimento de médo em relac&o aos que os adminis- 
tram. 

Vemos que as tarefas a cumprir predominam nitidamente 

em 58% dos casos do grupo inferior, acompanhadas em mais 

da metade dos casos por repreensdes e, as vézes, por privagao 
de coisas agradaveis. Segue-se a privacio de coisas agradaveis, 

em 31%, como recurso disciplinar no grupo inferior. Predomi- 

nando neste grupo o sentimento de médo em face aos pais, ve- 
mos que os recursos disciplinares, de tarefas a cumprir e priva-
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cao de coisas agradaveis, devem ter alguma relacdo com o sen- 
timento que as figuras de autoridade suscitam nestes alunos. 

RESUMO 

Este trabalho é tentativa para interpretacao de informa- 
goes, prestadas por alunos, de uma amostra representativa de 
nivel médio, a respeito da disciplina no lar e de sua atitude 
frente 4 autoridade dos pais. No estudo, a significacéio da va- 
riavel sécio-ocupacional foi considerada em térmos do papel 
que as figuras parentais desempenham em cada nivel, salien- 
tando-se como mais decisivo e mais nitido o papel da mae. 

Os sentimentos frente 4 autoridade dos pais foram discuti- 
dos, especialmente, 0 do médo. & feito um Jevantamento dos 
recursos disciplinares utilizados em diferentes grupos sdcio- 
ocupacionais, a natureza do mesmo discutida em relacdo a 
atitude dos alunos frente as figuras de autoridade. 

SUMMARY 

_ This study has been an attempt to interpret the informa- 
tion about home discipline and attitude toward parental figures, 
given by students from a representative sample of the secondary 
level. The meaning of the socio-occupational variable was as- 
sociated to the role, that each parental figure seems to play at 
each level, with particular concern of the mother’s role, as the 
most clearcut and significant one. Feelings displayed toward 
Parents authority have been discussed, with particular empha- 
Sis to fear. The disciplinary means used at home have been 

discussed in terms of frequency for the different socio-oczupa- 
tional groups and their nature have been analysed and associa- ted to the attitudes toward the authority figures, 

II 

DISCUSSAO DAS INFORMACOES PRESTADAS PELO ES- 
TUDANTE DE NiVEL MEDIO SOBRE SUA ATITUDE 

FRENTE A RELIGIAO 

As informacées aqui discutidas foram prestadas pelo estu- 
dante de nivel médio sébre religiao, através de um levantamento 
socio-cultural realizado em Pérto Alegre, numa amostra pro-
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porcional e representativa. (8) Entretanto, esta discussao 
também se baseia nas respostas a alguns itens de um estudo 
sébre atitudes na adolescéncia. (9) 

Uma elevada porcentagem dos alunos, num total de 96%, 
revela terem religiao e cérca de 3% declaram-se sem religifo. 
A significagcao mais profunda déstes dados foi procurada nas 
respostas ao item «Sinto que a religiao oferece um sentido a 
minha vida». No grupo sdcio-ocupacional superior, 70% dos 
casos responderam concordo fortemente ou concordo, para 76% 
no grupo médio e 82% no inferior. Por outro lado, encontra- 
mos as porcentagens de 11% no grupo superior, 8% no médio 
e 3% no inferior, para as respostas discordo e discordo forte- 
mente. Estes dados sugerem que as camadas menos favoreci- 
das parecem dar maior significacio ao apoio da religiaéo em sua 
vida. 

Quanto 4 filiacdo religiosa os dados se encontram assim 
distribuidos : 

  

Religiao Porcentagem 

Catodlica ..... cc cece eee eee 74,39% 
Protestante .............0. 13,52% 

Israelita ....... cs eee eee ee 71,48 % 
ESDITIGG, | omc coe ome corre 2,30% 
Umbandismo .............. 0,58% 
MOrmMonism) fo. seca sie essere 0,29% 
OULTAS! areca sie owes ornw snarnnele 5 0,29% 
Indeterminado ............ 1,15%   
  

ny 

O assunto se configura mais complexo, quando se verifica 

que 13% dos casos declararam uma segunda religiao, embora 
menos da metade déstes tenham-na especificado. 

As composicées mais freqiientes se verificam entre as reli- 
gides catdlica e protestante, catdlica com espirita de orienta- 
c4o kardecista, catélica com umbanda, embcra sejam encon- 
tradas, ocasionalmente, combinacGes menos esperadas. 

A selecio de respostas para o item «Religiaéo é algo muito 

pessoal e nado implica em pratica», levou a seguinte distribuicao 

(8) A amostra é proporcional a 2% da populagdo estudantil 
total. — V. nota (6) supra, a $ i 

(9) O instrumento utilizado para éste fim é da autoria de Ju- 
rema Alcides Cunha e Nadir Saldanha da Rocha. 

f— 4
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nos trés grupos, para concordo e concordo plenamente: grupo 
superior 53%, médio 57% e inferior 67%. As porcentagens 
para discordo e discordo fortemente, foram as seguintes: 29% 
para o grupo superior; 22% para o médio e 18% para o inferior. 
Ora, no levantamento socio-cultural, apenas 6% defendem um 
sistema religioso pessoal, quer participem ou nao de alguma 
religiao socialmente reconhecida. Portanto, os dados sugerem 
que o item foi interpretado preferentemente em funcao de as- 
pectos exteriores da religiao. Entretanto, o fato de que as 
porcentagens de concordancia ao item sAéo muito maiores que o 
numero de alunos que nao freqiientam atos e oficios religiosos, 
sugere que a atitude expressa esteja relacionada mais com as 
caracteristicas da adolescéncia — liberdade de escolha e tam- 
bém tendéncia a se independizar de lacos tradicionais — ca- 
racteristicas nao totalmente expressas em padrées comporta- 
mentais, 

No quadro geral, em relacaéo 4 freqiiéncia a atos e oficios 
religiosos, 51% dos casos referem uma frequéncia semanal; 
10%, mensal, 11% sOmente vao a igreja em dias especiais. En- 
contramos, ainda, 8% que s6 vao a igreja quatro vézes por ano 
ou menos, e 1% nao freqiienta a igreja. Por outro lado, cérca, 
de 17% dos casos omitiram éste dado e 2% nao respondeu as 
perguntas sdébre religido. 

A resposta ao item «<A participacio em atividades religio- 
sas 6 uma necessidade», supunha uma escolha entre: Sempre, 
Freqiientemente, De vez em quando, Raramente e Nunca, tendo sido levantada uma porcentagem de 50% para sempre, na totalidade dos casos. Aqui, novamente, encontra-se que as classes menos favorecidas so mais tradicionais em sua obser- vancia religiosa, baseada em maior freqiiéncia a atos e oficios religiosos. Assim, encontramos para as respostas Sempre e@ Freqiientemente, a seguinte distribuicao: 57% no grupo supe- 
rior; 67% no médio e 79% no inferior. Em relacdo As respos- 
tas Raramente: ou Nunea, encontramos: 13% no grupo supe- rior; 11% no médio e 6% no inferior. A contradicéo aparente entre ste e o item anterior somente pode ter a explicacio, su- gerida anteriormente, em térmos de caracteristicas especiais da 
faixa de idade, uma vez que a maioria dos estudantes da amos- tra é constituida de adolescentes, 

Os dados sugerem que, embora a quase totalidade dos e¢s- 
tudantes declarem possuir religiao, a sua observancia religiosa, 
em térmos de participacio em servicos religiosos, nao é tdo 
significativa.
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Do ponto de vista sdcio-cultural, se observa maior religio- 
sidade, nas perspectivas estudadas, nos grupos médios e, prin- 
cipalmente, no inferior. 

Contudo, a atitude face a religido parece estar mesclada 
com outros aspectos psicolégicos, comumente em jégo na faixa 
de idade dos informantes. 

RESUMO 

Este estudo apresenta os resultados parciais de um levan- 
tamento sécio-cultural entre estudantes do nivel médio, numa 
amostra representativa. Foram coletados dados a respeito da 
filiagado religiosa e pratica religiosa, entendida em termos de 
freqiiéncia a atos e oficios religiosos. Estes itens foram discuti- 
dos em relacdo a atitude dos alunos frente 4 religiao e a obser- 
vancia religiosa, do ponto de vista psicoldégico e sécio-cultural. 

SUMMARY 

This study is concerned with religion, religions feeling 

and religion observance of secondary students. Information 

was collected from a socio-cultural inventory, used in a repre- 

sentative sample of students in Porto Alegre (Brazil). Items 

have been discussed and associated with students attitudes 

toward religion and religion observance from both a socio-cul- 

tural and psycholcgical view.



ASPECTOS DO PSICODIAGNGOSTICO DE 
RORSCHACH DE NEUROTICOS * 

ADILSON PEIKOTO SAMPAIO** 
e 

GYCELLE MATTOS*** 

1 — MATERIAL — 

Nosso material consta de 180 neurdéticos atendidos na 
Clinica de Doencas Nervosas, servico de consultorio privado. 

Todo o material apresenta aprecidvel homogenizacio do 
ponto de vista sdcio-econémico, expresso inclusive, pela disponi- 
bilidade para tratamento em clinica particular, 

Tanto o nivel de conhecimentos, como a curva de vida e a 
entrevista psiquidtrica permitiram considerar os 180 pacientes 
como possuidores de bom nivel de inteligéncia. Sempre que 
houve diivida a ésse respeito, foi feito o teste de Wechsler, eli- 
minando-se da casuistica os casos de QI inferior a 75. 

1) Sexo: 
Homens 84 (46,7%) 
Mulheres 96 (53,3%) 

2) Idade: a 

. A idade média dos nossos pacientes é 33 anos. O paciente 
mais Jovem tinha 16 anos e 0 mais idoso 60. 729% dos pacien- 
tes tinha idade entre 21 e 45 anos. 

  

* — Trabalho apresentado no VIII Congresso Nacional de 
Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental — Pérto 
Alegre — R. G. 8. 

** __ Auxiliar de ensino na Clinica Psiquidtrica da Facul- 
dade de Medicina da Universidade Federal da Bahia 
(Servico do Prof. Rubim de Pinho). 

* —_ Psicélogo da Clinica de Doengas Nervosas — Salva- 
dor — Bahia. 

ee
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3) Instrucao : 

Superior 37 (20,5%) 
Secundaria 84 (46,7%) 
Primaria 56 (31,1%) 
Prim. incompleta 3 (1,7% 

are 
hai 

4) Estado civil: 

Solteiros 74 
Casados 102 
Vidvos 4 

5) Tipos de neurose: 

Estados histéricos — 12 casos = 

Estados ansiosos — 110 casos = 

Estados fdébicos — 24 casos = 

Estados compulsivos — 9 casos = 

Estados asténicos — T casos =.3, 

Organeurose — 16 casos = 8, 

Neuroses traumaticas — 2 casos = 1, 

6) Sintomatologia 

em 132 pacientes. — 100% 

Depressao 
considerados graves em 21 déles. 

  

13%   

sendo muito intensas em nove pacientes. — 44% 

tes visitas a consultérios de clinica. — 43%   tensidade. — 42% 

6,7% 
61,11 % 
13,33 % 
5,00 % 

53 

Ansiedade — Presente em todos os casos e revelando-se intensa 

131 neuréticos apresentavam sinais de depressao, 

Astenia — Queixas asténicas foram registradas em 80 casos, 

Sintomas viscerais — Rica sintomatologia visceral em ‘18 pa- 

cientes, elevando-se a 78 o nimero dos que padeciam de 

queixas viscerais, preocupacao com sauide fisica e frequen- 

Fobias —— Presentes em 75 neuréticos, em 30 dos quais com in- 

Fenémenos obsessivos — 72 dos nossos pacientes apresentavam 

| obsessiio ou compulsio. Em 12 casos, os fenédmenos obses- 

sivo-compulsivos eram muito restritivos ao rendimento. 

— 40% 

Cefaléia — Sintoma referido por 41 pacientes, — 23% 

Tontura — 35 pacientes acusavam tonturas. A associacao ton- 

tura-cefaléia foi encontrada em 17 casos, todos com EEG 

normal, — 19%
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Sintomas conversivos — Foram encontrados em 27 pacientes 
— 15% 

Alcoolismo — 26 pacientes, sendo 23 homens e 3 mulheres fa- 
ziam uso excessivo de bebidas alcodlicas. Mas o alcocolis- 
mo nao foi a razao da consulta em nenhum déles. — 14% 

Frigidez e impoténcia — Vinte e cinco de nossos pacientes (26% 
das mulheres) eram frigidas, mas em nenhuma delas a fri- 
gidez constituiu-se no motivo de consulta. — 14% 
17 pacientes eram impotentes, e o sintoma era uma das 
preocupacées centrais — 9% 

Homosexualismo — Oito homens e quatro mulheres eram ho- 
mosexuais, — 7% 

Suspeita clinica de doencas somaticas — Apenas em 12 dos 180 
pacientes, i. 6, 7% 

Ajustamento Social — 74 pacientes apresentavam ajustamento 
social considerado satisfatério, Em 61 pacientes, o ajus- 
tamento social era instavel e, em 52 casos, 0 ajustamento 
era precario. Em trés casos havia inadequacdo social. 
Indice: Satisfatério — 35,56 % 

Instavel — 33,88% 
Deficiente — 30,56% 

Ajustamento Familiar — Em 49 pacientes, o ajustamento fami- 
liar foi considerado satisfatorio. 47 pacientes tinham ajus- 
tamento instavel, enquanto em 84 casos havia franco desa- Justamento familiar; 
Indice: Precario: 46,66 % 

Satisfatorio: 27,22% 
Instavel: 26,11% —

 

2—ELEMENTOS DO PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHACH   
2.1 — NUMERO DE RESPOSTAS: 

Os nossos 180 pacientes forneceram 3.056 respostas, sendo | portanto, 16,2 o namero médio de respostas por pessoa. 

Cerqueira, estudando 100 adultos normais, na Bahia, obte- 
ve a média de 22 respostas. Ginsberg, trabalhando com um 
grupo de 100 adolescentes, na Bahia, encontrou a média de 
18,7 respostas. Campos e Aratjo e Silva encontraram a média 

@ 24 respostas, numa pesquisa sébre 100 adultos normais em 

ee ee ee
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Recife. A nossa média de respostas situa-se, portanto, bem 
abaixo daquelas encontradas em outras pesquisas feitas no 
Nordeste, fato que nos parece ainda mais expressivo, conside- 
rando-se o elevado nivel cultural de nossa amostra. 

Dos nossos pacientes : 

15 deram menos de 10 respostas 
117 deram de 10 a 19 respostas 
35 deram de 20 a 29 respostas 
11 deram de 30 a 39 respostas 
1 deu 41 respostas 
1 deu 68 respostas. 

Nosso material parece confirmar a hipétese de que o nu- 

mero de respostas esta em relacao com 0 grau de cultura do in- 

dividuo. Assim, os nossos trinta e sete pacientes de instrucao 

superior apresentaram a média de 23 respostas, enquanto os 56 

de instrucdo primaria forneceram a média de 14,1 respostas. 

2.2 — RECUSAS: 

Setenta e um pacientes apresentaram recusas, num total 

de 134, distribuidas do seguinte modo: 

1 recusa na lamina I 
16 recusas na lamina IT 

3 recusas na lamina IIT 
11 recusas na lamina IV 

7 recusas na lamina V Fa 
26 recusas na lamina VI 
18 recusas na lamina VIT 

4 recusas na lamina VIII 
35 recusas na lamina IX 
13 recusas na lamina X 

No material de Cerqueira, apenas onze examinados apre- 

sentaram rejeicéo, num total de 13, quat?o das quais na lamina 

TX. Lucena e colaboradores, trabalhando com 79 adolescentes 

do Recife, referem 42 rejeicGes encontradas em 23 dos seus ob- 

servados. 

Embora se considere que,.na maioria dos casos, 0s neuro- 

ticos sejam capazes de vencer o bloqueio, seja espontaneamente, 

durante o interrogatorio, seja por uma solicitacéo especial, du+
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rante o exame de limites, 38 dos nossos pacientes nao venceram 
a recusa. 

2.3 — TEMPO DE REACAO: 

O tempo médio de reacéio, em nosso material, foi de 50,7 
seg., distribuindo-se do seguinte modo : 

Inferior a 20 seg. — 4 
de 20 a 29 sep, — 29 
de 30 a 39 seg. — 47 
de 40 a 49 seg. — 39 
de 50a 59 sep, — 21 
com 1 min. ou mais seg., 47 casos. 

O tempo de reacgdo médio encontrado na pesquisa de Cer- 
queira foi de 36 segundos, com 12 examinandos apresentando 1 
minuto ou mais, enquanto o tempo encontrado por Campos e 
Aratijo e Silva em individuos normais, em Pernambuco, foi de 
58 segundos, inferior, portanto, ao que encontramos, 

2.4 — CHOQUES : 

Os choques foram aferidos segundo os critérios apresenta- 
dos por Brosin e From, adotados por Klopfer. 

A — Choque cromatico 

Cento e um dos nossos pacientes apresentaram choque cro- 
matico, atingindo um total de 147 choques, assim distribuidos : 

33 na lamina IL 
17 na lamina III 

7 na lamina VOI 
62 na lamina IX 
28 na lamina X 

Silveira denomina «choque afetivo», considerando inade- 
quada a expressio cromatico e exclui a atribuicao de choque a 
desvios que se apresentem exclusivamente ante as laminas IIT 
e IX. Em nossa casuistica, a inibicdio apresentou-se dez vézes, 
apenas, ante a lamina III e 32 vézes, apenas, ante a lamina IX. 

B — Choque claro-escuro 
jean 

Esta modalidade de choque foi encontrada em noventa dos 
nossos casos, totalizando 123 choques, com a seguinte distri- 
buicao ; 
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7 na lamina I 
16 na lamina IV 
14 na lamina V 
47 na lamina VI 
39 na lamina VII 

Silveira prefere a denominacao «choque emocional» e nao 

considera choque a inibicéo que se apresenta exclusivamente 

ante a prancha VI. 

Em nosso material, o choque exclusivo ante a prancha VI 

ocorreu em dezoito casos. 

Tanto o choque cromatico como 0 choque claro-escuro ex- 

pressam ansiedadc. Mas o choque cromatico parece correspon- 

der a perturbacdo emocional mais freqiiente e mais superficial, 

enquanto o choque ante o «claro-escuro» das laminas, traduz 

sentimento de insuficiéncia e temor ante os estimulos exteriores, 

parecendo corresponder a raizes mais profundas. 

2.5 — RESPOSTAS G 

As respostas globais foram em numero de 1.181, com a 

média de 6,1 para cada caso, ligeiramente inferior 4 encontrada 

por Cerqueira, que foi sete; porém, superior 4 de Ginsberg (3,8), 

em adolescentes e a de Campos e Aratijo e Silva (5,87), em 

adultos de Recife. 

33 pacientes deram até 3 respostas 
y ” 

71 de 4a 6 respostas 

44 iv n de 7a 9 respostas 

20 ay eh de 10 a 12 respostas 

°F 2 iy de 13 a 15 respostas 

5 ss Ni mais de 15 respostas, sendo o ntimero 

maximo de G igual a 27. 

As respostas globais representam 38,64% das respostas de 

localizacdo do nosso material, 31,3% nos casos de Cerqueira, 

25% nos adolescentes bahianos testados por Ginsberg e 20,29 % 

no material de adultos normais de Campos e Silva, em Recife. 

2.6 — TIPO DE PERCEPCAO: 

Obtivemos as seguintes percentagens médias: 

G = 38,6% D = 53,3% Dd = 81% 
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Distribuindo nosso material de acéz:do com a sistematizacdo 
de Serebrinsky, temos : 

Tipo G D% Dd% 
I mais de 60% 40-50% 0-10 % — 34 casos 
II 40-50% 40-50% 0-15 % — 56 casos 
III 20-30% 40-50% 0-15 — 59 casos 
Ivd menos de 20% 60-80 % 10-20% — 25 casos 
IVb menos de 20% 30-50% 30-40% — 6 casos 
Vv 0 40-60 % 40-50% — 0 

2.7 — DETERMINANTES : 

1) Respostas de Forma 

F+% — A percentagem média para o grupo foi 83,4%. Trin- 
ta_e oito dos nossos neuréticos forneceram um F+% inferior a 70%. 

F - O total de respostas F - foi de 91, com a média de 0,51. 
O nimero maximo de F - foi seis. 

F% — Obtivemos a média de 52,10% de respostas de forma. 

11 pacientes deram menos de 20% de F 
61 pacientes deram de 20a 44% de F \ 
11 pacientes deram de 45 a 50 de F 
14 pacientes deram de 51 a 55% de F 
63 pacientes deram de 56 a 19% de F 
20 pacientes deram de 80 para mais respostas F 

P 
Nenhum dos nossos casos apresentou menos de 10% de respos- 
tas de forma. 

2) — Respostas de movimento 

M — A média de respostas de movimento de séres humanos, 
em nossa amostra, é6 1,65%, num total de 245 respostas M. Esta média é superior a encontrada por Cerqueira, 
que foi 1. 

49 dos nossos pacientes nao deram resposta M 
72 forneceram apenas uma resposta M 
37 forneceram duas respostas 

8 forneceram 3 respostas 
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4 forneceram 4 respostas 
4 forneceram 5 respostas 
3 forneceram seis respostas 
3 forneceram 7 respostas M 

¥M — As respostas de movimento animal atingiram o nimero 
de 443, com a média de 2,83. 

29 pacientes nao deram resposta FM; 45 pacientes de- 
ram 1 resposta FM; 28 pacientes deram 2 FM; 31 pa- 
cientes deram 3 FM; 18 pacientes deram 4 respostas 
FM; 10 pacientes deram 5 respostas FM; 13 pacientes 
deram 6 FM; 2 pacientes deram 7 FM; 2 pacientes de- 
ram 8 FM; 1 paciente deu 9 FM; 1 paciente deu 10 res- 
postas FM. 

m — Encontramos 39 respostas de movimento inanimado e de 
fércas brutais da natureza. 

21 pacientes deram 1 resposta m: 6 pacientes deram 2 m; 
2 pacientes deram 3 respostas m; 
A média de respostas m foi 0,23. 

3) Respostas de cér 

C — Obtivemos apenas 15 respostas de cér pura. 
9 pacientes deram 1 resposta C; 1 paciente deu 2 respos- 

tas C: 1 paciente deu 4 respostas C. 

CF — Cento e trinta (130) respostas de «cér-forma» distribui- 

das do seguinte modo: 

  

38 pacientes deram 1 resposta 
24 pacientes deram 2 respostas ! 

1 paciente deu 5 respostas CF. 
14 pacientes deram 3 i 

1 paciente deu 4 respostas 

A média de CF foi 0,76, préxima 4 encontrada por Gins- 

berg, em adolescentes. Na pesquisa de Cerqueira, 0 nu- 

mero maximo de CF, num protocolo, foi 2. 

FC — Tivemos 267 respostas de forma-cér, com a média de 

1,48. No trabalho de Cerqueira a média foi 1, com 35
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pessoas nao dando FC. A média encontrad Qj 

berg foi 1,33. 
ada por Gins- 

Em nosso material, 70 pacientes nao deram respostas 
FC, 

44 pacientes: 1 FC 
32 i 3 2 EC 
11 iM 7 3 EC 
10 ue : 4FC 
6 a se oeEC 
1 paciente deu 6 FC 
1 paciente deu 7 FC 
2 pacientes deram 8 FC 

3 pacientes deram 9 RC 

4) Respostas de claro-escuro 

a) — cc, cF, Fe 

10 pacientes deram respostas de textura pura, num total 

de 12 c. 
45 pacientes forneceram respostas cF’, assim distribuidas: 

30 pacientes: 1 cF 

9 pacientes: 2 cF 

4 pacientes: 3 cF 

1 paciente : 4 cF 
- 6 cF no total de 70 cF. 1 paciente 

81 pacientes deram respostas Fe, num total de 154 res- 

postas : 
= 

51 pacientes: 1 Fe 

25 Z : 2F¥Fe 

9 7 7, a Ke 

4 u : 4 Fe 

2 ” : 5 Fe 

A média de Fc foi de 0,805, enquanto a média geral da 

respostas de textura foi 1,31. 8 S 236 

b) — K, KF e FK 

es em nosso material, obtivemos 31 respostas K e 35 respos- 
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23 pacientes deram 1 resposta K, 4 pacientes deram 2 res- 

postas K, enquanto 28 pacientes deram 1 resposta KF, dois de- 

ram 2 KF e 1 paciente deu 3 respostas KF. 

Em apenas um caso houve coincidéncia de respostas K 

e KF. 
22 pacientes produziram respostas FK : 

15 pacientes: 1 FK 
4 : 2 FK 
1 paciente : 3 FK 
1 uo : 5 FK 
1 2 : 9 FK, num total de 40 FK. 

Dos nossos pacientes (22) com FK, 4 tinham também 
KF ou K. 

c) — Respostas k. As respostas bidimencionais k comparece- 
ram 70 vézes em nosso material: 

31 pacientes: 1k 
iad x k 8 2 

5. ” : 3k 
2 ” : 4k 

Na pesquisa de Ginsberg foram consideradas, num grupo 
‘nico, tédas as respostas Fc, C, cF, FK, KF, K e k, obtendo-se 
a meédia de 1,84. 

A nossa média corresponde a 2,29, 

d) — Respostas F(C). Tivemos 23 respostas F(C): i 

14 pacientes : 1 F(C) 

3 ” : 2 F(C) 

1 paciente : 3 F(C) 

5 —- Respostas de cér acromatica: FC’, C’F eC’ ° 

Obtivemos 32 respostas de cér acromatica, sendo 2 C’,1 C’F 

e 29 FC’, com a média de 0,178, inferior a dos adolescentes de 
Ginsberg. 

6 — Os espacos intramusculares. 

As respostas S foram relativamente raras em nosso mate- 

rial, sendo seu namero igual a 147, com a meédia de 0,83, en-
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quanto a média encontrada por Ginsberg em nossos adolescen- 
tes foi 1, 3. 

43 pacientes: 1 
28 ” 2 

1 paciente : 3 
3 pacientes: 4 
1 paciente : 6S 

Ss 
Ss 
S 
Ss 

2.8 — Respostas vulgares 

794 respostas vulgares, com a média de 4,16. 71 dos nos- 
sos pacientes apresentaram a percentagem de vulgar inferior a 
25%, 

2.9 — Tipo de vivéncia 

Os nossos 180 pacientes assim se distribuiram: 

Coartados 23 — 12,8% 
Coartativos 51 — 28,3% 
Ambiquais 10 — 56% 
Introversivos 36 — 20,0% 
Extratensivos 60 — 33,3% 
Dos nossos introversivos, 8 nao tém extratensio. Dos @x- 

tratensivos, 18 sao egocéntricos. Na pesquisa de Ginsberg, 13% 
eram coartados, 33% coariativos, 8% ambiquais, 9% introver- 
sivos e 37% extratensivos; enquanto Cerqueira encontrou 23% 
coartados, 46% coartativos, 4% ambiaquis, 24% introversivos 
e 23% extratensivos. 

2.10 — Reacao de fundo de carater 

Quanto a proporcao FM + m:Fe + ec + C’ nosso material 
distribuiu-se do seguinte modo : 

Coartados — 25 
Coartativos — 42 
Ambiquais — 9 
Introversivos — 93 
Extratensivos — 11 

Houve concordancia do tipo de vivéncia com a reacao de fundo de carater em 77 casos — 42,77% — compreende :



  

RELACAO ENTRE AS DETERMINANTES 
a7 — 

    

Oo 

M 
MOVINENTO BRILHANT  
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44 coartados-coartativos, 6 extratensivos e 27 introver- 
sivos. 

Em todos os demais, representando 57,23%, houve modifi- 
cacao do equilibrio vivencial. 

2.11 — Percentagem de respostas nas 3 Wltimas laminas: 

Em nossa casuistica: 

58 pacientes apresentaram VIII + IX + X % 
—_—_————._ < 30 

R 
71 pacientes apresentaram VIII + IX + X % 

———___———_entre 30 e 40% 
R 

51 pacientes apresentaram VIII + IX + X % 
———__—_——— = 40 

R 
Dos nossos 59 pacientes com VIII + IX + X 

———— < 30%, 
R 

vinte apresentavam preponderancia extratensiva, pelo menos em 
uma das duas razdes do equilibrio vivencial, enquanto dos 51 
pacientes com superproducéo nas trés ultimas laminas 18 eram 
introversivos e 6 coartativos. 

2.12 — A 4rea central — FK + F + Fe % 

R 

Nossos 180 casos distribuiram-se do seguinte modo: 

68 tinham (FK + F + Fe) % até 50% 
80 tinha (FK + F + Fc) % de 51 e 75% 
32com (FK + F + Fc) % > 75% 

Dos 80 pacientes com (FK + F + Fc) % entre 51 e 15%, 
43 tém F% superior a 54%. Em dez outros pacientes, 0 F% 
entre 50 e 54%, os valores de FK e Fe sio muito inexpressivos, 
de mcdo que o (FK + F + Fc) % é quase igual ao F%. 

2.13 — O contréle exterior — Proporcio FC : (CF + C) 

Em nosso material, 50 pacientes nado forneceram respostas 
de cér brilhante. 

  

  
a
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54 tém respostas FC sem CF + C, 21 tem FC > CF, 15 

tem FC = CF + Ce 40 tém FC < CF + C. 

Dos 36 pacientes onde FC > (CF + C),13 ttm F% > 
55%, sem participacdo apreciavel de FK na area central. 

9.14 — O contrdéle interior — Proporcio M : FM + m 

Em nosso material, 95 casos apresentam FM > M. 

Apenas 20 pacientes possuem M > FM + m, dos quais em 

sete nao ha FM, 49 pacientes nio apresentam M. 

2.15 — Contetido 

Obtivemos as seguintes médias para os contetidos mais ex- 
pressivos : 

Animal = 17,26 (7 na casuistica de Cerqueira 
Ginsberg); Ad = 0,8 (2 para Cerqueira e 1.89 para. eos: 
H=18 (1,8 para Cerqueira e 1,5 para Ginsberg) Hd = 0,62 (2 
para Cerqueira e 1,3 para Ginsberg); Anat. = 1,89 (2 para Cer- 
ueira e 2,8 para Ginsberg); Nat. = 0,61 (1 para Cerqueira e 

1,06 para Ginsberg); Plant. = 0,72 (1 para Cerqueira e 0,96 
para Ginsberg); Obj. = 1,38 (1 para Cerqueira e 1,4 para Gins- 

perg)- 

Considerando, no conjunto dos casos, os contetidos diluem 
os seus significados, contudo, apreciados individualmente, certos 
conteudos tornam-se muito expressivos, como os contetidos de 
radiografia, nuvens, mapa, mascara, emblema, sexo e ossos. 
Em alguns casos, 0 conteiido simbélico permite apreciavel es- 

clarecimento. 

2.16 — Sinais psicodiagnésticos de distarbios psicégenos 

Consideramos a seguinte série de sinais psicdgenos decor- 

rentes dos trabalhos de HARROWER : 

1. R — Total de respostas em numero inferior ao 12; presente 
em 40 dos nossos pacientes. 

2. M — Auséncia de resposta M ou apenas 1; presente em 121 
dos nossos casos, 

3, FM — FM > M ou auséncia de FM; presente em 124 dos 
nossos pacientes.
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4. F% — Respostas F = 50% ou mais; ou F = 10°¢ ou me- 
nos; 98 dos nossos casos aprésentaram éste sinal, 

5. Recusa de uma ou mais laminas; presente em 73 dos nos- 
sos pacientes. 

6. FC — Auséncia de resposta FC; encontrado em 70 dos nos- 
SOS casos. 

7. A% — Contetido animal superior a 50% ; encontrado em 75 
dos nossos pacientes. 

8. Choque cromatico — Presente em 101 cos nossos casos, 
9. Choque claro-escuro — Presente em 90 dos nossos pacientes. 

Nem todos os indices tem a mesma valéncia e, iscladamen- 
te, nado adquirem significado. 

Harrower considera mais caracteristicos os sinais choque 
claro-escuro, FC e Recusa, atribuindo trés pontos para cada um; 
em segundo lugar, M e choque cromatico, aos quais confere 
dois pontos. Os sinais R, F%, A% recebem um ponto e FM 0,5 
ponto. 

Dos nossos neuréticos, 1 nao deu qualquer des sinais da 
série, 14 forneceram apenas 1 sinal, 28 deram dois sinais, 21 
apresentaram 3 sinais, 26 deram 4 sinais, 27 forneceram 5 si- 
nais, 35 deram 6 sinais, 13 exibiram sete sinais, 12 deram 8 
sinais e trés deram 9 sinais. 

2.17 — Sinais orginicos 

_ Considerando a série de sinais organicos de Piotrowski, re- 
gistramos que 23 dos nossos pacientes apresentaram 5 ou mais 
slnals, 

3 — CONCLUSGES 

- O Psicodiagnéstico de Rorschach foi aplicado a 180 neu- 
roticos da Clinica Privada. A andlise dos resultados permitiu 
as seguintes conclus6ées : 

a) — A média de respestas, 16,2 6 inferior & encontrada 
em individuos normais, em pesquisas feitas por ou- 
tros autores em nosso meio. 

b) — O numero de respostas depende do nivel de conheci- 
mentos, sendo a média mais alta nos pacientes de ni- 
vel superior,
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c) — O tempo médio de reacao, correspondente a 50,7 
scg., situou-se dentro dos padrées normais. 

d) — Choques — Cento e um pacientes apresentaram cho- 
que cromatico. 90 pacientes apresentaram choque 
ante o claro-escuro das laminas. 

e) — A casuistica apresentou consideravel elevacao de G, 
que representaram 38,6 das respostas com 50% 
dos casos situados nos dois primeiros tipos de per- 
cepcao propostos por Sezebrinski (G > 40%). 

f) — Elevada percsntagem de F+ permite estabelecer 
que 9% das nossos pacientes, ou seja, 53,9% dos ca- 
sos, apresentaram constricao. 

g) — Elevada percentagem de F+, 83,4%. 

h) — A distribuicg&éo dos valéres de FK, F e Fe na area 
central indica que 68 pacientes, 37,2%, tém contrdéle 
intelectual inadequado, com reacio demasiadamente 
pessoal. 

i) — Em apenas 77 casos — 42,8% -— houve concordan- 
cia entre o tipo de vivéncia e a reacg&o de fundo de 
carater. Em todos os demais, 57,2%, houve modi- 
ficacio de equilibrio vivencial, expressdo de angustia 
ou necessidade de dependéncia, depressao ou retrai- 
mento. Os tipos mais atingidos nesta inversdo cor- 
respondem aos extratensivos, dos quais apenas 10% 
conservaram a mesmo sentido nas duas relacGes. 

j) — A apreciacao da produtividade nas trés Ultimas 1a- 
minas permite concluir que. 20 pacientes, 11,1%, nao 
respondem aos estimulos, enquanto 24 pacientes, 
13,3%, perturbam-se com os estimulos e reprimem a 
resposta a éles. 

1) — 106 pacientes, 58,89% dos casos, apresentam contré- 
le interior deficiente. Apenas 7,2% dos casos exi- 
bem expresséo Rorschach de contréle interior satis- 
fatorio. 

m) — Em 27,8% dos casos, houve forte repressio da afe- 
tividade, com 50 pacientes sem fornecerem respostas 
de cér brilhante; em 30% dos casos, o contréle ex- 
terior foi excessivo e as respostas socializadas — FC 
— tendem a ser superficiais; apenas 20% dos pa- 
cientes apresentam expressaio Roxschach de controle 
exterior satisfatorio.
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n) — Ocontetido das rcspostas nao apresenta significacao 
apreciavel quando considerado em conjunto. Toda- 
via, em cada caso particular pode o contetido quali- 
tativo ser de grande significacado. 

0) — Os sinais psicogenos de Harrower ofereceram segu- 

ranea apenas relativa, embora sejam de indiscutivel 
utilidade. 

p) — 12,7% dos neurdticos apresentaram 5 ou mais sinais 
da série organica de Piotrowski. 

q) — O Psicodiagnéstico deve ser avaliado em seus aspec- 
tos gerais, quantitativa e qualitativamente, para for- 
necer téda a contribuicéo que déle se pode tirar. Co- 
mo sao multiplos os dinamismos das neuroses, nao 
é possivel fornecer um pattern neurdtico, nem se 
tirar conclus6es apenas por aspectos parciais do 
Rorschach. 

SUMMARY 

The Psychodiagnostic Rorschach Test was applied to 180 

private clinic neurotics. An analysis of the results allowed us 

to make the following conclusions: 

a) 

b) 

c) 

a) 

e) 

f) 

The response average 16,2 is below that found in normal 
subjects in research done by other authors in our milieu. 

The number of responses depends on the level of know- 

ledge, being that the number is higher in patients of supe- 
rior level. 

The average reaction time which corresponds to 50,7 se- 

conds was placed within normal range. 

Shocks — 101 patients presented chromatic (color) shock. 
90 patients presented dark-light. 

The case statistics presented a considerable elevation which 
accounted for 38,6% of the responses, with 509% of the 

cases situated in the first 2 perception types proposed by 
Serebrinski (G greater than 40%). 

High percentage of F +, 83,4%.
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g) 

h) 

i) 

i) 

m) 

n) 

0) 

p) 

An interpretation of F% allows us to establish that 97 of 

our patients, that is, 53,9% of the cases, presented constric- 

tion. 

The distribution of FK, F, and Fe values within the central 

range, indicates that 68 patients, 37,2% have inadequate 

intellectual control, with an excessively personal reaction. 

In just 77 cases — 42,8% — was there any agreement 

between the type of personal experience and depth of cha- 

racter reaction. In all the others, 57,2%, there was a mo- 

dification of the personal experience equilibrium, expres- 

sion of anguish, necessity of dependence, or depression and 

withdrawal. The most affected types in this inversion cor- 

respond to the extratensives, of which only 10% maintain 

the same direction in the two relations. 

An evaluation of productivity in the last 3 plates allows 

us to conclude that 20 patients (11,1%) show a neurotic 

unresponsiveness, while 24 patients (13,3%) show a re- 

pression of responsiveness. 

106 patients (58,8% of the cases) present deficient internal 

control. Only 7,2% of the cases exhibit Rorschach ex- 

pression of satisfactory internal control. 

In 27,8% of the cases, there wase 2 strong repression, of 

humor with 50 patients not providing responses to bright 

colors; in 30% of the cases, external control was excessive 

ard the socialized responses (FC) tend to be superficial. 

Only 20% of the patients present Rorschach expression of 

satisfactory external control. 

The contents of the responses don’t present any apprecia- 

ble significance when considersd globally. However, in 

each particular case, the qualitative contents may be of 

great significance. 

Harrower’s psychogenic signs offer only relative cer- 

tainty, although they are of doubtless usefulness. 

12,7% of the neurotics presented 5 or more signs of Piotro- 

wsk’s organic series. 

ry
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The Psychodiagnostic should be evaluated in its general 
aspects, quantitatively and qualitatively, in order to afford 
its maximum contribution. Considering that the dynamics 
of neuroses are multiple, it is not possible to furnish a neu- 
retic pattern nor establish a diagnosis of neurosis with the 
partial aspects of Rorschach alone. 
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