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RESUMO. Com 0 objectivo de encontrar uma boa serie de referencia para a
diagnose sexual do cranio, calcularam-se as funcoes discrirninantes 6ptimas a
partir de uma das grandes coleccoes craniometricas identificadas (7) d' = 357,

7) ~ = 213) do Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra,
utilizando a metodologia de medicao de Howells (1973) .

Depois de se analisar 0 baixo dimorfismo sexual constatado, discute-se
a necessidade de uma grande serie de referencia bern documentada para a
determinacao de tecnicas para a diagnose sexual do cranio.

Palavras-chave: cranio, analise discriminante, diagnose sexual.

ABSTRACT. Th e suitability of the large collection of skulls of known sex

(7) d' = 357, 7) ~ = 213), housed in the Department of Anthropology of the
University of Coimbra, as a reference series for sex diagnosis from skulls, was
investigated. This was done by calculating estimates for the maximum «actual
discriminatory value for samples being diagnosed», here called Dtmax.
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After an attempt to explain the low level of sexual dimorphism found,
the need for a large well docume nted reference series for deriving techniques for
sex det ermin ation from the skull is discussed.

Key-words: skull, discriminant ana lysis, sex diagnosis.

INTRODUf,;AO

Quando se investiga uma populacao com base nos seus restos 6sseos, 0

problema da deterrninacao do sexo torna-se de imediato evidente. As diferencas
morfol6gicas entre os homens e as mulheres podem exceder, consideravelmente,
as diferencas morfol6gicas pr6prias de cada populacao. Consequentemente, os
antropologos tentam diagnosticar 0 sexo antes de comecar 0 estudo comparativo
das populacoes.

A diagnose sexual atraves do exame do cranio e urn tema de continua
invest igacao no campo da antropologia ffsica, constituindo urn laborat6rio
excelente para a aprendizagem dos metodos de analise da variacao morfol6gica
(Howells, 1969). No entanto, 0 cranio nao e a melhor parte do esqueleto para
a diagnose sexual, Para este prop6sito, a bacia pelvica surge em primeiro lugar
seguida do cranio e dos ossos longos. Apesar disso, 0 cranio e, normalmente, a
parte do esqueleto que melho r se preserva e a partir do qual se pode obter urn
grande mimero de parametre s metricos e nao metricos, Por isso, e da maior
importancia 0 desenvolvimento de metodo s que permitam uma boa discrimina
<;ao entre os homens e as mulheres com base nas variaveis craniometricas
(Uytterschaut, 1986).

A diagnose sexual do cranio pode ser feit a, basicamente, atraves de dois
rnetodos: pela analise visual da morfologia, baseada no conhecimento e
experiencia profissional e segundo, usando metodos matematicos e estatisticos.
Nos dois casos aplica-se estatistica multivariada, diferindo a tecnica para cada
caso (Van Vark, 1987). Tem-se tornado cada vez mais evidente a necessidade
de desenvolver metodos estatisticos especialmente concebidos para lidar com os
problemas antropol6gicos. Uma condicao essencial para estas investigacoes e
existirem amostras de series de referencia constituidas por urn grande mimero
de individuos e sobre as quais se obtenham urn grande mimero de variaveis.
Infelizmente, series deste tipo sao bastante raras.

o objectivo deste trabalho, consiste em investigar qual a utilidade, para
o calculo de funcoes discriminantes, duma das grandes coleccoes craniometricas
iden tificadas (N = 585) do Instituto de Antropologia da Universidade de
Coimbra. Para usar a serie de referencia para a diagnose sexual de especfrnenes
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desconhecidos, sao necessaries outros prccedimentos para alem dos aqui descri
tos (Van Vade 1970; Uytterschaut, 1983). A discussao desses metodos (Cunha,
1989) nao faz parte do ambito deste artigo.

IviATERlAL E METODOS

Material

o material provem da mais antiga das tres coleccoes craniornetricas do
Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra. Esta serie, consiste em
585 cranios de sexo conhecido. Sobre cada urn dos elementos que as constituem
ha intormacoes bastante detalhadas, tais como: naturalidade do individuo, idade,
profissao, estado civil, nome do conjuge, data da morte, causa e local do
falecimento e ainda 0 local da proveniencia dos restos 6sseos. A existencia de
tanta inforrnacao dispo nivel, 0 que e bastante raro, constitui uma condicao
vantajosa para a obtencao duma boa serie de referencia, No entanto, no que
respeita a diagnose sexual, uma caracteristica menos favoravel da serie, e 0

facto da mesma ser bastante heterogenea ja que a sua provenienc ia sao as
Escolas Medicas de Lisboa, Por to e Coimbra, 0 que deixa diividas quanta a
hip6tese de ser uma amostra tir ada ao acaso de uma populacao hornogenea. Os
individuos sao originarios de todo 0 pais, mas em algumas partes do pais
conseguiu-se uma maior recolha de cranios. Ainda assim, todos sao caucas6ides
e nascidos em Portugal Continental com a excepcao de dois exemplares da
Madeira.

Uma outra caracteristica da serie, e 0 facto da maioria dos individuos
pertencerem aclasse socio-econ6mica mais baixa . De acordo com os registos das
profissoes, 32% eram trabalhadores rurais, 28% domesticos e 9% serventes, 0
material foi recolhido entre 1896 e 1903 (para outros detalhes sobre a coleccao,
ver Cunha 1989). Depois de se eliminar os cranios juvenis e os que estavam
demasiadamente danificados, restaram 570 cranios, 213 mulheres e 357 homens.
A idade media amorte e respectivo desvio padrao para toda a serie ( N = 570)
e de 49.29 e 17.45, respectivamente. Pa ra a serie feminina os valores des tes
parametres sao de 49.34 e 19.11, e para a serie mascullna de 49.27 e 16.4,
respectivamente.

Relat ivamente a causa da morte, as doencas pulmonares, sobretudo a
tuberculose, constituem a principal causa de morte, sendo responsaveis por 30%
das mortes. Seguem-se-lhe as doencas do coracao e as doencas intestinais,
responsaveis, respectivarnente, por 11.3% e 7.9% das mortes.
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A distribuicao par sexos e idades dos individuos da serie em estudo
consta da tabela 1.

Tabela 1. Distribuicao dos individuos por sexos e idades

Grupo Etario Homens Mulheres
18-30 58 48

31-40 49 40

41-50 94 33

51-60 63 33

61-70 49 34

71-80 28 8

> 80 6 17

Total 347 213

Com 0 objectivo de estudar 0 efei to da origem heterogenea dos
individuos na capacidade de diagnosticar 0 sexo, calcula ram-se funcoes discri
minantes para tres diferentes zonas geograficas 0 norte, 0 centro, e 0 sul, con
forme consta no mapa 1, onde e apresentada a distribuicao dos individuos par
local de nascirnento.

Fig. 1. Mapa de Portu gal com indicacao da distribuicao dos individuos
da sene de Coimbra consoante a sua origem geografica.
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Medicoes

21

a sistema de medicao utilizado foi 0 sugerido por Howells (1973). Ao
todo, foram feitas 61 medidas a cada cranio , as quais se juntaram 13 angulos,
calculados a partir dessas medidas, perfazendo urn total de 74 variaveis para
cada cranio. A lista das variaveis esta indicada no apendice 1.

as instrumentos de medicao utilizados foram 0 radi6metro, 0 palat6me
tro , 0 compasso normal, 0 compasso de profundidade e 0 compasso de deslize
ou Helios. A sua descricao encontra-se em Howells (1973), pg. 163. As medidas
foram arredondadas ao milimetro, excepto as medidas mimeros 30 e 31 que
foram aproximadas ate aos 0.1 mm.

Analise discriminante

a metodo de analise escolhido foi 0 da tecnica de analise discriminante
multivariada. Basicamente, podemos apontar tres raz6es para esta escolha:

1 - Com este metodo podemos exprimir num ericamente as diferencas
entre os grupos em termos das var iaveis;

2 - Teoricamente, e esperado conseguir -se uma melhor discriminacao
entre as sub populacoes feminina e masculina do que quando e
aplicada uma analise meramente visual;

3 - Este metodo de analise possibilita a construcao de intervalos de
confianca para a probabilidade, a posteriori, de urn individuo cujo
sexo seja a priori desconhecido, ten ha sido correctamente diagnosti
cado;

4 - 0 metodo pode fornecer inform acoes que nao seriam facilmente
perceptiveis de outro modo.

Devido a correlacao entre as variaveis, e possfvel que algumas, quando
consideradas isoladamente nao apresentem qualquer poder discriminat6rio, mas
contribuam significativamente para a discriminacao , quando combinadas com
outras variaveis.
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Uma grande parte deste trabalho e dedicado aos procedimentos suplementa
res da analise discriminante tradicional. Todos esses rnetodos pretendem conse
guir 0 grupo de medidas «optimo» para a diagnose sexual.

Selecciio das varidveis

Para se utilizar eficientemente a tecnica analitica de discriminacao, deve
seguir-se uma serie de procedimentos. E necessario seleccionar as variaveis de
modo a minimizar a quantidade de classificacoes incorrectas. Isto corresponde
a encontrar 0 conjunto de variaveis com 0 maior valor de Dr' valor discriminante
das amostras em diagnose.

Esta situacao vern explicada em Van Vark & Van der Sman (1982), e na
figura 2, que mostra cinco graficos relativos aos valores discriminantes numa
serie de funcoes discriminantes em que as variaveis foram adicionadas uma de
cada vez a seleccao precedente. Dos referidos autores citamos com algumas
alteracoes: «as linhas a tracejado sao as curvas do valor discriminante tradicional
D, numa serie de funcoes discriminantes correspondentes, que sao calculadas
a partir de duas series de referencia retiradas das populacoes 1 e 2 (neste caso,
populacao masculina e feminina, respectivamente). A linha superior refere-se as
amostras de referencia relativamente pequenas e a linha inferior refere-se a
amostras de referencia relativamente grandes. A diferenca entre as duas linhas
ilustra que, se nao forem aplicadas quaisquer correccoes, 0 erro da estimativa
tradicional e positivo e e tanto maior quanta menor for a amostra de referencia
e/ou quanto maior for 0 mimero de variaveis».

As linhas a ponteado, referem-se as amostras teste ou seja as amostras
a diagnosticar. Estas compreendem os individuos pertencentes a mesma popu
la<;ao, mas que nao tomaram parte na construcao das funcoes discriminantes.
Ascurvas mostram que, para alem dum determinado mimero de variaveis, p",
a inclusao de novas variaveis e contraproducente, porque 0 valor discrimina
t6rio das amostras teste diminui. Alern disso, estas curvas ilustram que 0 Dr
tende a aproximar-se da distancia de Mahalanobis da populacao quando 0

tamanho da amostra aumenta (neste caso 0 fj. significa 0 dimorfismo sexual da
populacao em estudo incorporado no grupo de variaveis usado). Este facto
explica a razao de, para a diagnose sexual das varias partes do esqueleto como
o cranio, ser essencial a existencia de series de referencia bastante grandes.

Uma outra conclusao que se pode tirar da observacao da figura 3 e a
de que as variaveis devem ser ordenadas de acordo com a sua contribuicao
individual para a discriminacao, antes de se proceder a seleccao das mesmas.
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Obviamente, e da maxima importancia incorporar a maior capacidade discri
minat6ria no menor mimero possivel de variaveis, ja que deste modo se
minimiza 0 efeito de amostragem.

Valor discrirninante
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Fig. 2. Para explicacao ver o texto. Originariamente publicado em «Zeitschrift fur
Morphologie und Anthropologie», vol 73/1, p. 23: G.N. Van Vark and
P.G.M. Van der Sman, «New discrimination and classification techniques in
anthropological practice.»

Assim, para urn uso eficiente da analise discriminante, e necessario
proceder da seguinte maneira:

a) Comecar por uma escolha inicial das variaveis. Esta escolha basear
-se-a no conhecimento e experiencia profissional e no tempo disponi
vel para medicoes,
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b) Ordenar essas variaveis de acordo com a sua contribuicao individual
para a discrirninacao.

c) Proceder a uma seleccao final das variaveis.

Em relacao a b, as variaveis foram ordenadas aplicando urn processo de
ordenacao retirado do conhecido metodo Stepwise Discriminant Analysis (ver,
por exemplo, Norusis, 1986). Para esta ordenacao foram usadas as series de
Howells (1973) que perfazem 1332 homens e 1139 mulheres. E importante
referir que, ao usarmos nesta fase series craniometricas diferentes da serie de
Coimbra, evitamos erros (Van Vark & Van der Sman, 1982). A ordenacao das
variaveis segundo este processo, estaindicada no apendice 1 na segunda coluna.
Para a seleccao final das variaveis foram utilizados dois modelos descritos em
Van Vark & Van der Sman (1982), os quais foram introduzidos no programa de
computador Dastep, desenvolvido no Departamento de Anatomia da Universida
de de Groningen, como modelos B e C respectivamente.

o primeiro procedimento foi avancado por Van Vark, no principio da
decada de 70, quando propos a utilizacao do metodo de Lachenbruch (1968)
«leaving one out» (L.O.O.) (Van Vark, 1976), para a seleccao das variaveis,
Uma das variantes deste metodo (modelo B), foi utilizada neste trabalho do
seguinte modo:

1 - Uma funcao discriminante, y\ e calculada omitindo urn individuo. 0
valor da funcao discriminante desse individuo omitido, e registado.

2 - Uma segunda funcao discriminante e calculada omitindo urn outro
individuo. 0 valor, y<2J, e registado.

Este procedimento e realizado para 1] funcoes discriminantes
obtendo-se 1] funcces ligeiramente diferentes, cada uma calculada a
partir de 'll-1 individuos.

3 - A partir dos valores registados de todos os individuos sucessivamente
omitidos, sao calculadas medias aproximadas para as amostras em
diagn6stico I!I , I! 2' assim como 0 desvio padrao, °1 02'

4 - Uma estimativa do valor discriminante das referidas amostras e feita
de acordo com a seguinte f6rmula:
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Se 0 objectivo consistir em classificar individuos desconhecidos, deve
proceder-se ao calculo do ponto de cisao de modo a separar os individuos da
populacao 1 dos da populacao 2.

o segundo procedimento consiste no calculo dos valores aproximados
para D, estimados directamente a partir da serie de referencia. Em correspon
dencia com 0 primeiro procedimento, selecciona-se, depois, a partir dum grupo
previamente ordenado, 0 rnimero de variaveis p", associado ao maximo valor
D,. Para este fim, Schaafsma desenvolveu a seguinte formula (Van Vark & Van
der Sman, 1982).

Ainda nao se sabe qual dos dois metodos mencionados, fornece a melhor
estimativa para 0 valor D,. Esta e a razao porque apresentamos os resultados
segundo os dois metodos, Se 0 objectivo for quantificar 0 dimorfismo sexual de
uma determinada populacao , deve-se utilizar urn outro estimador do valor
discriminante: 0 D; 0 D, e 0 estimador da distancia de Mahalanobis entre as
populacoes, A sua formula e:

Na primeira sene de calculos , todos os procedimentos mencionados
foram aplicados a serie de Coimbra como urn todo. Na segunda fase, os mesmos
metodos fora m aplicados as tres sub-series ja referidas.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

Cornecamos a discussao pela avaliacao do dimorfismo sexual da
populacao em estudo, a qual se faz atraves da analise dos valores Dc, ou seja,
atraves dos valores do estimador da distancia de Mahalanobis entre as
populacoes feminina e masculina, para toda a serie de Coimbra (Tabela 2, 2li

coluna).

Tabela 2. 1a coluna - D - valores da analise discriminante tradicional.

2a coluna - D, - valores estimados para a distancia de Mahalanobis entre as
subpopulacoes feminina e masculina.

3a coluna - D, - valores de acordo com Schaafsma.

4a coluna - D, - valores de acordo com 0 metodo L.O.O.

P 1 2 3 4

2 1.384 1375 1371 1.359

3 1.590 1.577 1.569 1.554

4 1.617 1.600 1.589 1.564

5 1.703 1.682 1.667 1.639

6 1.717 1.693 1.674 1.645

7 1.727 1.695 1.676 1.648

8 1.730 1.698 1.672 1.645

9 1.734 1.699 1.669 1.633

10 1.734 1.695 1.661 1.625

11 1.749 1.706 1.669 1.630



Cdlculo de [uncoes discriminantes para a diagnose sexual do crtinio 27

o facto do D, nao ser superior a 1.72, 0 que corresponde a 18.8% de
interseccao dos valores discriminantes dos dois sexos, significa que a presente
serie (N = 570) tern urn dimorfismo sexual relativamente fraco, nao sendo
portanto, apropriada para ser usada como serie de referencia para a diagnose
sexual de outras series craniometricas ou de cranios isolados. E isto apesar de
ser constituida por urn grande mimero de cranios, 0 que constituiria urn factor
muito positivo para 0 diagn6stico correcto de individuos desconhecidos.

o fraco dimorfismo sexual constatado, podera ser explicado atendendo
aos seguintes factores:

i) a serie de Coimbra e muito heterogenea, com cranios provenientes
de todo 0 pais. A heterogeneidade pode, de facto, conduzir a urn
dimorfismo sexual fraco. Isto poderia, eventualmente, ser demonstra
do dividindo a serie de Coimbra em tres amostras mais homogeneas.
No entanto, ao dividirmos a serie de Coimbra em 3 sub-series 
norte, centro e sul -, em principio mais homogeneas, constatamos
que 0 dimorfismo sexual nao e superior, ou significativamente
superior, tendo-se obtido os valores 1.28, 1.71 e 1.75, respectiva
mente.

ii) Epossfvel que alguns individuos obtenham valores discriminantes que
se desviam muito da media, devido ao facto de apresentarem
particularidades morfol6gicas. Isto podera dar uma impressao errada
acerca do real dimorfismo sexual da presente populacao, tanto no
sentido negativo como no sentido positivo.

Nesta coleccao craniometrica existem, de facto, bastantes cramos
femininos robustos e varies cranios masculinos graceis, 0 que nao e
muito vulgar e que, juntamente com a conhecida taxa de mesticagem
dos portugueses, podera ser responsavel pela relativamente grande
variacao morfol6gica entre os dois sexos.

iii) Uma outra circunstancia que podera contribuir para 0 fraco
dimorfismo sexual constatado, e 0 facto da maioria dos individuos da
coleccao pertencerem aclasse socio-econ6mica mais baixa. Segundo
Bocquet-Appel (1984) e Borgonini-Tarli (1986), e esperada uma
reducao do dimorfismo quando a dieta e empobrecida.
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o objectivo principal deste trabalho era determinar de que modo a
presente coleccao craniometrica poderia ser utilizada para diagnosticar 0 sexo
de outros cranios, A resposta esta expressa nos baixos valores do D; Mas a
resposta mais directa e, no entanto, fornecida pelos valores D, que representam
a capacidade de diagnostico rea l da coleccao (Tabela 2).

A partir dos valores individuais para as 74 variaveis referidas (ver
apendice I) varias funcoes discriminantes foram construidas. Os resultados
mostram que quando se usa a formula de Schaafsma para estimar 0 D" 0

maximo valor desta distancia e obtido com as seguintes sete medidas:

;;::8 (largura bizigornatica); ;;::20 (comprimento mast6id e);

;;::36 (projeccao supraorbita l); ;;::44 (Fraccao da cerda bregmatica)

;;::37 (Projeccao glabelar); ;;::38 (comprirnent o do foram en magnum }; ;;::9 (largura biauricular ) ;

A correspondente funcao discriminante que se pode assim considerar
como a funcao discriminante «optima» e a f.d nQ1:

Y = 0.140 ;;::8 + 0.162 ;;::20 + 0.37 ;;::36 + 0.050 :;44 + 0.658 ;;::37

+ 0.104 ;;::38 - 0.065 ;;::9 (funcao discriminant e n01)

o D, correspondente a esta funcao, calculado segundo a formula de
Schaafsma, e igual a 1.68 (Tabela 2) 0 qual correspor.de a 19.4% de interseccao
dos valores discriminantes masculinos e femininos. Aplicando 0 metodo L.O.O.
(modelo C, tabela 2, coluna 4), 0 valor maximo estimado de D, foi obtido para
as mesmas sete medidas. 0 correspondente valor de D, e 1.64 implicando que,
teoricamente, 20.7% dos valores discriminantes das distribuicoes femininas e
masculinas se interceptam, 0 que significa que 20.7% da area sob as duas curvas
(1 e 2 da figura 3) coincide. Para 0 grupo 1 (homens) a media estimada do valor
discriminante e de 26.84. Para 0 grupo 2 (mulheres), a media correspondente
e de 23.92. Assim, 0 ponto de cisao, ou seja 0 valor que separa os dois grupos
e igual a 25.37. 0 desvio padrao correspondente e 1.78. Qualquer urn dos
valores fornecidos pelos referidos metodos indica qEe a serie de Coimbra tern
uma utilidade bastante limitada em termos de serie de referencia .
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Contando 0 mimero real de individuos classificados correctamente em
cada grupo, obtem-se uma percentagem de classificacao correcta de 80.1%,
como pode ser observado na tabela 3.

Tabela 3. Numero de individuos (e respectivas percentagens) da serie de
Coimbra correct a e incorrectamente diagn osticados e respectivas
percentagens de acord o com 0 metoda L.o.a.

Correctamente Incorrectamente

diagnosticadosGrupo

Homens

Mulheres

Nil
total

357

213

Nil de indo
com valores
em todas as
variaveis

346

211

Homens

273
(78.9%)

Mulheres

173
(82.00%)

Homens

73
(21.09%)

Mulheres

38
(18.00%)

TOTAL 570 428 80.G7% de ind o
correctamente diagnosticados

SEPARA«;AO DA SERlE INICIAL

Depois de dividir a amostra inicial em tree senes de acordo com a
origem geografica dos individuos, obtiveram-se tres series com 98, 248 e 200
individuos respectivamente, para 0 norte, centro e suI. Usando 0 metodo L.O.O.
os valores maximos de D, foram obtidos com 3 variaveis para 0 norte e sul,
respectivamente 1.04 e 1.47. a centro obteve urn Dt max igual a 1.63 para 5
variaveis. Usando a f6rmula de Schaafsma os valor es maximos de D, obtidos
com 6,6 e 5 variaveis foram , respectivamente, 1.18 para 0 norte, 1.65 para 0

centro e 1.69 para 0 sul. As percentagens de classificacao correcta para cada
regiao podem ser observadas na tabela 4.
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Tabela 4. Niimero e percentagem de individuos correcta e incorrectamente
diagnosticados relativamente ao seu sexo em cada uma das tres zonas,
norte, centro e sul, de acordo com 0 metoda L.O.O.

Grupo N° total nOde indo diagnosticados
com valores
em todas as Correctamente Incorrectamente

variaveis
Homens Mulheres Homens Mulheres

Homens 55 52 40 12
(77.4%) (22.6%)

Mulheres 44 44 33 11
(75. %) (25%)

Total 99 97 76.28%

Homens 158 157 123 34
(78.3%) (21.7%)

Mulheres 89 87 73 14
(83.9%) (14.1%)

Total 248 244 80.33%

Homens 127 121 96 25
(79.3%) (20.7%)

Mulheres 73 73 57 16
(70.1%) (29.9%)

Total 210 194 78.87%

31

Relativamente a avaliacao dos itens seleccionados para a discriminacao,
varies aspectos podem ser referidos :

- De acordo com 0 programa S.DA., a largura bizigomatica (X8) e 0

comprimento do processo mast6ide (x20) sao as variaveis que isoladamente
fornecem mais informacao sobre a diagnose sexual. Estas medidas constituem
igualmente caracteres craniometricos cruciais para a determinacao do sexo de
acordo com outros auto res, como Ferembach et aZ., (1980). Estes autores
apontam como as medidas mais dim6rficas, a largura bizigornatica para 0

esplancnocranio e a altura do processo mast6ide para 0 neurocranio. Howells
(1973) refere igualmente a largura bizigomatica, assim como a biauricular como
medidas determinantes no diagn6stico sexual.

A largura biauricular assim como 0 desenvolvimento supraciliar
(respectivamente X9 e x36) sao tambem indices de robustez. Por isso tendem
a ser maiores nos homens que nas mulheres.
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Constatamos deste modo que as variaveis incluidas na f.d nQ 1 nao se
afastam muito dos resultados obtidos por outros autores,

Passando a discussao da exactidao dos resultados, urn dos aspectos a ter
em consideracao e saber se 0 material forma, ou nao , amostras ao acaso a
partir da respectiva populacao. Uma das vantagens de estudos deste tipo, que
utilizam material de sexo identificado, e a de permitir determinar empiricamente
quao bern 0 material foi diagnosticado sexualmente (Giles & Elliot, 1963).

E interessante constatar que, ate hoje, 0 maior valor registado para D,
foi 0 obtido para a serie de cranios do Norte do Japao de Howells (N ~ = 55,
N d' = 32) onde com 11 variaveis se atingiu urn D de Shaafsma igual a 3.50 ao
qual corresponde apenas 4 % de classificacao incorrecta (Van Vark, nao
publicado).

. E 6bvio que as percentagens de classificacao correcta apresentadas na
literatura corrente, por dizerem respeito unicamente a serie de referencia tern
pouca utilidade pratica. Mencionamos aqui alguns exemplos como os de Giles
& Elliot (1963) que obteve percentagens de classificacao correcta entre 83 e 86%
e Howells (1966) que atingiu uma valor mais alto 96.5%.

CONCLUSOES

.0 presente trabalho consistiu na investigacao da utilidade da serie
craniometrica de Coimbra como serie de referencia para urn diagn6stico sexual
mais preciso de outras series craniometricas, baseando-se no calculo do valor
discriminat6rio maximo para as series em diagnose, Dt max •

Quando usamos a serie de Coimbra como urn todo, constatamos que
nao obstante 0 grande tamanho da amostra, os valores encontrados sao
relativamente baixos. Constatou-se igualmente que a populacao em estudo tern
urn fraco dimorfismo sexual, 0 que e expresso nos valores D; implicando que
esta serie nao deve ser usada como serie de referencia. A subsequente divisao
da serie inicial em tres amostras de acordo com a origem geografica dos cranios,
levou a conclusao que a heterogeneidade nao e urn factor determinante no
baixo dimorfismo sexual constatado.

Este estudo mostra claramente a importancia de se obterem series de
referencia homogeneas. S6 amostras desta natureza poderao ser usadas como
material de referencia para diagnose sexual de individuos de outras series.
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APENDICE I - Lista das vanaveis, medicoes efectuadas, com indicacao do
instrumento utilizado. A pr imeira colu na de ruimeros representa a numeracao
das medidas segundo Howells. A segunda coluna de mim eros representa 0 lugar
da medid a na orden acao das variaveis,

1-50 Comprimento glabela-occipital GOL Ia

2- 25 Comprime nto nasion- occipital NOL Ia

3-48 Comprimento basion-nasion BNL Ia

4-49 Altura basio-sb regmatica BBH Ia

5-8 Largura craniana maxima XCB Ia

6-22 Larg ura front al maxima XFB Ia

7-21 Largura biestefanica STB lI a

8-1 Largura bizigornatica ZYB lI a

9-7 Largura biauricular AUB lI a

1~4 Largura craniana minima WCB lIa

11-62 Largura biasterica ASB lIa

12-58 Alt ura basion-prostion BPL lI a

13-18 Altu ra nasion-prostion NPH lI a

14-45 Altura nasal NLH lI a

15- 16 Altu ra orb ital OBH lI b

16-40 Largur a orbita l OBB lIb

17-23 Largur a bijugal JUB lIa

18-44 Largura nasal NLH lIa

19 Largur a cxterna do pa lato IvlAB lI a

20-2 Altura da mast6ide MD H Il a

Ia - Compasso

lIa - Helios

lIla - Co mpasso de profundidade

JIb - Compasso
peq ueno

III b - Radi6metro

JIc - Sim6metro

III c - Pali6metro
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21-9 Largura da mastoide MDB IIa

22-12 Largura bimaxilar 2MB ma

23-54 Corda bimaxilar SSS ma

24-13 Largura bifrontal FMB m a

25 Corda naso-frontal NAS IIIa

26-11 Largura biorbital EKB m c

27-38 Corda do dacrion DKS mc

28-20 Largura interorbital DKB m c

29-57 Corda naso-dacrial NDS mc

30-17 Corda simotica WNB IlIc

31-24 Subtensa sim6tica SIS IlIc

32-51 Comprimento malar inferior IML IIa

33-52 Comprimento malar maximo XML IIIa

34-10 Subtensa malar MLS IlIa

35-15 Altura da «maca. do rosto WMH IIa

36-3 Projeccao supraorbital SOS IlIa

37-5 Projeccao glabelar GLS IlId

38-6 Comprimento do foramen magnum FOL IIb

39-42 Corda nasic--bregmatica FRC IlIa

40-41 Subtensa basio-bregmMica FRS IlIa

41-19 Fraccao da subtensa do nasion FRF IlIa

42-36 Corda bregma-lambda (corda parietal) PAC IlIa

43-29 Subtensa bregma-Iamba (sub. parietal) PAS IlIa

44-4 Fraccao da subtensa bregmatica PAF IlIa

45-31 Corda lambda-opistion (co. occipital) OCC IlIa

46-60 Subtensa lambda-opistion (sub . occipital) OCS IlIa

.47~1 Fraccao da subtensa lambdatica OCF IlIa

48-32 R adio vertex VRR IIIb
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49-39 Radio nasion NAR IIIb

50-55 Radio subespinal SSR IIIb

51-35 Radio prostion PRR IIIb

52-37 Radio dacrion DKR IIIb

53 Radio zigoorbital ZOR IIIb

54-43 Radio frontomalar FMR IIIb

55-27 Radio ectoconquio EKR IIIb

56-53 Radio zigomaxilar ZMR IIIb

57-34 Radio alveolo-molar AUR IIIb

58-14 Angulo nasion (basion-nasion) NAA

59-30 Angulo prostion PRA

6Q--63 AngulO basion (nasion-prostion) BAA

61-46 Angulo nasion (basion-bregma) NBA

62-47 Angulo basion (nasion-bregma) BBA

63-65 Angulo zigomaxilar SSA

64 Angulo nasio-frontal NFA

65 Angulo dacrial DKA

66-56 Angulo naso-dacrial NDA

67-25 Angulo sim6tico SIA

68-33 Angulo frontal FRA

69-28 Angulo parietal PAA

70-59 Angulo occipital OCA

71 Radio bregma BRR IIIb

72 Radio lambda LAR IIIb

73 Radio opistion OSR IIIb

74 Radio basion BAR IIIb

75 Idade cronol6gica

76 No individual

35
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