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Apenas com o objetivo de exemplificar, apresento junto com a 
pesquisa, um trabalho de ilu$traÇO por mim realizado. 
Fui chamada para ilustrar o 11  Domind de Coletivos ", da 
EDILD, que calhou exatamente com a época em que estava estudando 
a imagem gr&fica para o pdblico infantil. Este jogo é tamb&i 
um exemplo de como um artista grTE3sïv% limitado pelo custo 
do projeto. 
A impressto de má qualidade, feita As pressas, criou problemas de 
legibilidade e de beleza grAfica. No fotolito apareceram alguns 
rros de recorte (como da peça  da boiada). A funço do fundo 

ficou anulada . Meu objétivo era usi - lo como mais um 
elemento de reconhecimento, isto 4, cada par teria uma cor 
prápria para facilitar a criança. A montagem do jogo é precria, 
com destino a consumo rSpido e de massa. 
O jogo foi lançado para a "Semana da Criança", e vendido em 
supermercados. Teve grande aceitaço, esgotou—se e deve ser 
lançado novamente no Natal. 	- 

Marianita da Veiga Sicu6kra 
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A IMAGEM GRXEICA DIRIGIDA AO PUBLICO INFANTIL 

Tudo que se faia sobre a criança esta agora ligado demais Z psicolo 
fla infantil. Ela deve ser uma base mas no e tudo. Tomei este as-

sunto como objetivo de minha pesquisa porque observo que o que exis 

te de publicaao infantil de na qualidade, desperdiçando tempo e es 
paço, s pode derivar de uma informaçõ errada, mal captada. 

Quando urna pessoa se prope a dirigir uma publicaço infantil, pre-

cisa Lazer toda uma srie de pesquisas que eu pretendo aqui desen-

volver. .f como se estivesse criando um .mgtouo de trabalho para tais 
pessoas - uma abordagem "design". 

O meu interesse pelo tona se deve 3 experincia que tive ao partici 
par da diagramaço de um livro didtico infantil, que talvez tenha 

sido elaborado, com mais conscinc.i a que muitos outros Trata-se de 

"Atividades em natenatica", editado pela Primor em 1912. 

Existe toda uma teoria jZ formadaa respeito de como diagranar 	ou 

ilustrar obras para adultos. Nao vai ar' nenhuma exigncia de ordem 
rtgida, mas existe uma linha de boa leitura e de boa .percepço es 

pecialmente estudada para o comportamento e reaço dos adultos., Que 

- 	ro tentar esclarecer a necessidade de estudo do assunto, mas 	numa 

abordagem direta ao pGblico infantil. 

Existe uma diferença muito grande entre LIgGUACEM SIMPLES E LINCUA 

CEM SIMPLIFICADA. A criança, por ter menos experincia (vivncia), 

ainda no esta totalmente condicionada 3s codificaçes simplificado 
ras de uma vias social. Portanto ela usa uma linguagem simples, mas 

no simplificada. Falta-lhe ainda a viso generalizadora e codfi- 
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cante do adulto. Ela se prende ainda aos detalhes para sua informa 

çao e comunicaçao. 
exemplos Maresia (4 anos) para se referir ao vero.0  em vez de usar 
a palavra, qua aiida no foi por ela completamente assimilada1 	se 

expressa como pode: "quando a gente no precisa mais usar meia e ca 

saco". 

Assim como sua linguagem, sero e.stesos detalhes que vo importar 

para ela numa ilustraçto de verZo, e a0 a palavra (escrita ou fala 

da). 

MAIS IMAGEM - MENOS TEXTO 

A introduçRo grada.tiva do texto e das codificaçes do uma linguagem 

socializada. 

Desejo deixar claro fle o que secentende por linguagem dentro 	de 

meu trabalho a0 se refere só a verbal. Para: a criança, mais 	do 

que tudo:, deva ser dirigida uma linguagem globalizante, uma intata 

çL imagem_texto. O seu mundo 9 visual e auditivo1  ela est-a em con 
tanto observaao... A imagem vai influir diretamente na sua formaço 

o 9 tosse ponto quev vejo a dificuldade e a importmn:cia do assunto. 
Sobre a maneira de como uma criança aprende as coisas,Jean Ptaget 

fez um estudo ninuciosb e profundo no seu livro "A Formaço do Sim 

bolo na Criança". O ponto bsico que seria para a CRIANÇA COMPREEN 

DER O QUE v!, ELA TEM NECESSIDADE DE IMITAR PLASTICAMENTE. 
A imagem captada a reforçada pelo movimento imitativo,, 	pois hS es 
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ta necessidade para fixaço visual da imagem. 

exemplo: observaço das expresas faciais das crianças diante 	de 

varios tipos do. hist6rias. 

Ísto tamm leva a uma outra concivaot o que ela detecta, vai sem-

pre buscar alguma forma de relaço consigo mesma. 

No começo date trabalho pretendia apenas esclarecer pontos de teia-

r;acsa para que um diagramador pudesse dispor de infornaçes neceosi 

rias para a boa formuiaço do espaço destinado 	criança. Mas 	cada 

vez mais vou unindo diagramaço càm apresentaço da imagem,, contedo 

do texto0  tudo numa coisa s& muito integrada. 
A informaço para adultos se generaliza, em texto com ilustraço* 

t4ste caso a iluatraç'o 9 mais um elemento de e!lucidaç:ao do assunto. 
Durante debate abra o terna algu'm me perguntou porque ato 	existe, 

ou existe muito pouca coisa (histrias) eS com magoas, para as cri-
anças que ainda aZo sabem ler.. Isto porque obervou uma criança ima-
ginando histrias para um boneco desenhado, empenhando um verdadeiro 

esftrço, 

Sem precisar tomar conhecimen.t.o do que estava escrito ela 	consegue 

mais ou menos acompanhar, com Seu raciocraio e imagmnaçto, o verda-

deito desenvolvimento da história. 

Á interpretaço e afinidade da criança com determinado tio de ima 

gem vai acarretar toda uma bagagem psicoltgica* 

Ai começa o papel do psictlogo, O principo basic.o da 	PSICOTERAPIA 

WFANTIL estZ em levar a criança a expresao curativa: espandindose 
ela se liberta daquilo que consiste o núcleo de suas dificuldades. 

Brincando1  em situaçes que valem muitas vazes como as situaçes da 
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realidade externas  a criança revela a sua realidade 	interna 	e 

seus desvios e se torna poservei asciarea-ia sobre seus 	problo- 

nas e tentar um processo de cura, 	- 

Atravgs destas •observaçes do comportamento infantil (mediante te 

tes especiais) a5 podamos descobrir vlores que auxiliaro a cri-
ança a absorver a infoxnaço, Espero fazer do meu trabalho urna IN 

DICÁÇXO para a itporancia do assunto. 

Para completar este estudo seria necessaria urna etrie de exporia 

cias kaais contfnuas o demoradas, nas o meu objetivo ao e 	provar 

e sim indicar um eami.nh-o dar imporancia ao que 	importante, dàr 

valor ao que deve ser valorizado, nosentido de melhor 	comunicar 

criança, som risco dé provocar nela urna foruaflo que depois v: 

gir contra ela na sociedade. 

Para chegar nt;: O: ponto de: incianeia desta pesquisa t preciso que 

generalize, abra meu campo de aflo de fórna a situar a utilizaçto 

da imagem grfica para -o ptbli.cc infantil, dentro do que se 	sabe 

corno estabelecido na comunicaço visual. 

Se a percepço do, adulto Z diferente da de urna criança,. & utiliza 
ço do espaço visual na publicaço tanbm vai diferir. Se a ai.an  

ça percebe mais os- detalhes e menos a realidade, ; nisso que 	urna 

ilustraço deve se basear. 

A palavra ao i-'ais apenas texto para ser lido como mera inforrna 
ço.Ela vai fazer parte integrantõ da imagem, portanto o seu for 

rnato e a sua tipologia devem ser ao bencuidados quanto o 	dese- 

nho; devem ter inclusive as mesmas caracterrsticas-, 

E quais eRo estas caracte.rrsticas2 	. 	* 
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Cor 

Forma 

Dinenso 

A partir de uma exposiço sobre cada um destes aspectos, podase 

criar condiçes de utilizaço inale eficaz da imagem grZfita nas pu 

biicaçes infantis. 

110 tenho como propsLto determinár se uma imagem, a boa no sentido 
de fazer, bem,marsimtornar mais consciente o trabalho de pessoas re 

lacionadas a esse tipo de publicaçZo. g preciso saber u'e'àr uma cor;, 

saber porque se esta usando; um espaço; um tipo de letra, etc... 

N'Zo importa se a- imagem vai despertar instintos desacon'selhvois 

a0 este o objetivo. Para entrar neste aspecto, teria que tomar 

pos icionamento com relaçto a. moral, O que importa 9 saber usar as 

armas-., saber para que elas -servem. 

X partir destes conhecimentos- as pessoas- tero em mos toda 	uma 

metodologia que podero aplicar com rnai.s consciancia, sendo qual-

quer que seja a £ntenso, a idgia de moral, o nrvel cultural, . ou 

at mesmo uma idfla poll'tica. 

fl vimos a necessidade de urna proramaço visual integxada 	para 

um projeto d2 artes 	graficas para o pbtico infantil. Agora abor 

daremos •a parte tcnica de pesquisa, que & a exposiço de 	dados 

basicos para o desenvolvimento do um projeto. 

Toda metodologia designfl  pressupe o conhecimento do cliente e do 

consumidor. Em nqoso caso o cliente 'sra o artista grflico, o es 

critor e o editor, e .o consumidor seta a criaüça, Para 	fazermos 

com que o cliente -atinja seu consumidor, 	preciso conhecer um 	e 

1 
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e outros  para poder indicar as "armas" cartas para cada baso4.  



COR. 

°4tualmente eu tenho um conceito de cor,qobrs o qual nunca tinha 

pensado antee, è Agora eu penso asia como mais tia elemento igual a 

linha e espaço. Penso na cor como um intervalo de espaço no a-

penas como vrnslho ou azul. Pensava-se em cor e forma como duas 

coisas. Eu penso nelas como sendo a. mosna coisa," 

Stuart Davis 

(Patricia Sioane, ttcoiour:  basic principies 

and new directions" - pg. 31) 

Como um manual de informaçes, este trabalho no comporta anilina 

tericas aprofundadas. O problema da cor ii foi olaucionanente es 

tudado.. 

A cor nt funcionar aqui como um dos elanentos que cornpem a me— 
gan gafica. O que interessa 	exatamente urna anaiise do conporta 

monto hutiano diante dos trs elementos bsico (cor0  forma e 	di- 

menao), e mais capecificanente o comportamento infantil. 

À AÇKO DA COR NAS DIVERSAS 5rOCAS 

O estudo da cor flempre foi de grande interesse para virias 	amei 
punas ao mesmo tempo (arte, filosofia, COtttIfliCAÇQOp ftsica, paLco 

logia, sociologia). Schopenhauer foi dos primeiros a 	interpretar 

a COR COMO SENSAÇXO. 

Vinculado Z idfta de cor, sempre existiu um pensamento psicoitgico: 
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A COR TEM SIGNIFICADO 

O simbolismo da cor - como qualquer outro tipo de simbolismo -. ten 

de a criar um mundo semtntico, um mund de interpretaçes,. 	par 

te do vedadeito nundo da cor. 

Este mundo de semelhanças ou significados, torna o homem inat.ing 

vel ao impacto Gensor tal direto da cor.(MoholNagy) 

Estas associaçes de significado as cores ao muito criticadas por 
sarem consideradas analgicas, e como tal ao oferecem rigidez de 
interpretaço. A conunicaço verbal ;; opaca e suas 	condiçes da 

transmitir a sensaço de cor so muito limitadas.. Faz-as necessi-

rio dizer que a analogia confunde mais do que esclarece o proble 

na da aaii.sc  das cores... 

vEaDa SIGNIFICA NATUREZA 

O proposto de urna analogia g sempre o de evitar uma descriço' ob-

jetiva ou resposta direta. 

O verde realmente tem alguma cotes .a ver com a nature.za:amboi co» 

am a tonalidade verde. Mas o que importa numa transfrmaço so-

bra cor, no 5 exatancute o que ela apresónta o sim coo ela fun- 
ciona num meio ambiente, isto 	entre outtas sensaçes de 	cor. 

O fato do verde ser parecido com a natureza no 	ao importante a.. 
quanto o fato de saber como ele reage ao lado de sua complementarg  

o vermelho. 

As assotiaçes de: idftas a5 cores existem desde que a sen3aç.io2de 

cor existe. Mas, como analogias, elas vo depender de inmeras vL 
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riveia que regem o processo verbal de comunic.aço de um povo* Por 

tanto, no ao rtgidaa, comprovadas, cienttficas;  o que significa 

uma coisa para com um povo, podo significar o oposto para  outro. 

A moda, a tradiço  e as convetçes:sao formas especializadas 	de 

simbolismos da cor 0  e aO determinadas pels preconceitos conven- 

cionais de uma sociedade, e nZo pela sua percepço da cor. 3 	uso 

das cores, a conbinaço de duas ou mais cores num ambiente, obje-

to, pintura, sofre uma variaço proporcional a que exLste nas com-

veflçes sociais. 

Esta tenancsa a acompanhar a moda torna-se muito perniciosa por 

cepçto cromttca do homem, quando passamos por uma fase de convea 

çes que exigem uma monocromia exagerada. Por mais que um ambiente 
tod.o  programado em tons de azul seja baseado no sistema Ostwald ou 

}iunselt, este ambiente nunca iria agradar a um povo chamado YEZIDI, 

que vive no Caucaso e na, Armnia. Pata um ?ezidi o azul significa 

ma sorte. A maior ofensa para eles aorta desejar-lhes que morram 

com roupas azuis. O simbolismo de cores neste povo faz prte 	de 

uma f, de uma crença religiosa. 

Este aspecto pode parecer muito longe de nts: "sao povs 	pritnit! 

vos!" No entanto posso dizer que estou verde de fome, roxa 	de 

vergonha, ou branca de SustO. 

A natureza arbitraria do simbolismo  da cor torna-se aparento pelo 

fato cio tei existido outros sistemas  de simbolismo que foram total 

mente diferentes dos que existem no mundo ocidental contemporneo. 
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Na CLvLlLz*ço Maya os descendentes das famttias reais no eram co 

siderados de sangue azul. Para eles os reis tinham sangue branco. 

Os Egípcios tinham un sistema todo especial, baseado no significado 

das cores para interpretar os sonhos. Muitas das suas interpreta-

çes existem at hoje: 

prato 	- 	otte de algu, luto 

vermelho vivo - anor ardente 

iermelho escuro - paixo violenta 

amarelo - inveja 

No antigo testamentos 

vermelho - Logo 

azul - ar 

purpura - agua 

branco - terra 

as chamas compostas destes. 4 elementos, simboliaavaa a presença de 

PoDe. 

A COR COMO SIGNO 

Á cor ; usada como vetculo de comunicaflo: 

Para localizar a viao das cores no sZculo XV basta se pensar 	em 

Leonardo da Vinci e suas anotaçes sobra a teoria da cor. Da Vinci 

reflete a visZo de sua poca, que considerava a cor como una caras 

tertstica secundria dos objetos e formas. Esta nentalidade 	ainda 

perdurou por todo-o aetascinento. 
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SZ com o infcio do movimento inpreasionista 9 que vai ser revelada 
a verdadeira funço da cor como cor. Foi quando ela começou a ser 
usada com bases em verdades cienttficas; era como os pintores 	se 
justificavam Hoje a0 existe mais a necessidade de uma justificati 

va e o intercptbjo en.tte ciZncia e arte aanhou novo contexto. Mui- 

tos artistas se interessam por tecnologia, pela possibilidade 	que 

eia traz de expandir o tradicional meio de arte. (experincias com 

raios lazer, infra—vermelho e ultra—violeta) 

4. 
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\.EXPOSIÇKO TE5RICA DA COR 

O que 	a cor? 

Cor 	maia uma propriedade da luz, e. dos corpos, 	uma sensaço. &a 

sicamente para que haja cor necessZrin a exisancia da luz.. 	As 

ondas luminosas, de diferentes comprimentos, osimulando fibras do 

nervo Stíco. levam, ao chebro a sensaçó de cor. 

Os raios vis!vais, descobertos por Newton, chamados luz, so conhe 

cidos hoje como sendo somente uma pequena parto do espectro 	total 

ou espectro eietronagntico. Calor., luz e cor ao concebidos como 
produtos de energia e1etromagntica. 

As principais cores que constituem a luz viervei ao a violeta, 	o 

azul, o verde1  o amarelo e o vermelho. Quaido a luz se decompoe no 
espectro, as cores seguem sempre a mesma ordem, tal como ao vistas 
no Arco-Iria. 

ESTTMULOS BXSICOS DA COR E COR COMPLEMENTAR 

Se as cores principais do espectro forem projetadas ao mesmo tempo 

numa tela em um ambiente escuro, se constatar& uma mancha de 	luz 

branca, gata luz se assemelha 	luz do dia. Se tomamos s5 trs lu- 
zes - a vermelha, .a azul e a verde - a mesma mancha branca aer pro 

duzida. O que prova que estas ao as trs cores bsicas, ou prim 
rias da luz, com as quáis se obtm as outras.. Desta expetiflcia te 

sulta que certos raios de luz se anulam e 1 estes ao chamados 	COM- 



PLENENTARES, ou pares de cor CONTRASTANTES VERDADEIRAS (fig.l) 

As diferenças entre as: misturas de cor obtidasi por raios de luz ou 

pigmentos se concentram especialmente na obtenç3o do branco, e ato 

explicadas pelos; 

PROCESSOS ADiflVÕ E SUBTRATIVO 

A diferença entre mistura de luz colorida e mistura de cor 	pigmeu 

to esta ao fato de que verde e vermelho luz combinadosi 	produzem 

raios amarelos enquanto verde e vermelho pigmento produzem uma cor 

rnarron.. Os pigmentos amarelo e azul formam o verde; a luz amarela 

e a azul produzem a luz branca. As cores pintadas ato 1  geralmente 
menos brilhantes p menos puras que as luzes coloridas. O 	amarelo 

se torna uma cor primZria qutmica porque sua pureza no pode ser ob 

tida pela mistura qumica do vermelho e verde. 

Cada vez que um pigmento 	adicionado a outro se verifica uma perda 

de cor, ate chegar ao preto; e cada vez que üm raio de luz colorida 

g adicionado a outro, o efeito se torna mais brilhante, at 	resul 

tar o branco puro. 	 2 



aditivo subtrativo 

1 vermelho 

2 azul 5 laranja 

3 amarelõ 6 verde 

4 violeta 7 azul-verde 	/ 



PROCESSO ADITIVO - se refõre a transrniço da cor pela mistura de 

raios de luz, como uma superposiço de luz. 

PRocEsso !SU»TRATIVO - se refere Z obtençOda cor por absorçZo e re 

fexo dos raios luminosos  como consequtncià da estrutura 	cjutnica 

da superf!cie na qual os raios de luz incidem. 

O verde, vermelho, violeta-azul aRo as' cores ftsicas primhias, que 

se tornam cores eocundhias na mistura qurmica& As primirias qutmi 

cas aZo: vermelho—carmim, azul da Prusala e amarelo cromo. 

CORES POR ABSORÇXO E REFLEXO 

Toda superftcie natuaal ou artificial, que tem uma estrutura qut—

mica absorve ou reflete en um grau maior ou men.ori  Papel branco 

sorve pouca  luz e reflete o mhimc. Carvo absorva o mximo e re— 

flete o mtnimoe 	 - 

RELAÇXO DE TERMOS PUNDAMEMTAtS AO ESTUDO DA COR (ftg.2) 

MATIZ - denota quando uma cor, È predominantemente vermelha, verd.o 

ou azul. if o que distingue uma cor da outra (ctrcul'o cer 
t r a 1) 

LUMINOSIDADE - medida pela qual se pode aferir quando uma cor reflo 

tènais1  ou menos luz. 
Brilho, t as vezes usado no mesmo sentido. No sino 

ma Nunseil o termo adotado 	valor. 

2 



1 branco 

:2 preto 

3 cinza 
4azul 

5 verde. 

6 vermeIho 

7 amarelo 

1 

2 
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SATURAÇXO - distinço entra cores que tZm o mesmo matiz (ex. dois 

azuis). A cor saturada.ou pura no caminha nem para 	a 

luzi nem para a obsctridade: consiste num unico matiz , 

ou seJas de uma estreita faixa de comprimento de onda4 

CROMXTICO - qualquer matiz derivado do espectro vistvsié todaá as 

cores exceto o brancos  preto a cÍnza que ao ACROMITI-

CO S 

HONOCRONÂTICO - gradaçes dentro de um mesmo matiz. 

TOM - 	gradaçes para cores cromticas ou acromaticas compre- 

endidas entre brilho completo e sombra total,. 

qUENTE/FRIA - no s& como sensaflo - vermelho e amaraib saO quen- 

tes, azul e verde azo fria - pois em 1800 	William 

Nérachel demonstrou que existe diferença de.,  temperatu 

ra colocando um terzntmetro muito sensrveiflhermopite 

em diferentes partes do espectro. 
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A AÇXO INTERMEDIXRIA DAS CORES E SUA ATUAÇXO PSICOL6CICA 

A TEORIA É A CONCLUSXO DA PRÁTICA 

Para usar corretamente uma cor e pouca a teoria que se precisa 	sa 

bar de inicio. Uma noço generalizada dos princtpios da cor se faz 

necessaria. Depois da esposiçL dos termos fundamentais para este 

estudo, devo partir diretamente para o uso das cores e as 	reaçes 

que elas provocam. 	 - 

Para atingir o meu objetivo, que 	o pGblico infantil, preciso 	a— 

brir meu campo de abordagem para uma visio geral, uma viso globali 

unte, antes da espacializaçio. 

Atravs de um processo da desenvolvimento da observaço, toma—se co 

nhecimento de que a aço intermediria das cores iunciona de manel 

ra tal que se -percebe a açio da cor ao mesmo tempo que suas proprie 

dades de relacionamento entre si. 

importante saber que uma mesma cor implica em £nGmeras leituras. 

Aqui n,o g mais o caso de simbolismo da cor, mas sim de que uma cor 

muda de aparncia quando colocada em justaposiço com outra. A cor 

quase nunca vinca como g fisicamente, o- que a torna a maior 	ar 

preeno relativa em arte. 

O que importa ao 	o conhecimento dos fatos (teorias) e sim o san 

tido da vista (percepço) - vtsXo - inaginaço, fantasia. 



A FALSA visZo, PERCEPÇÃO DO REAL, VAI—SE TORNAR A PR6PR1A viaXo 
REAL. 

Cada pessoa recebe a mesma pro.jeço da um mesmo stmbolo na retinas 

mas niagum pode ter a certeza se ela tem a mesma percepço da óoi—

sa. Quem pode me garantir que o verde que au vejo & •o mesmo que ou 

tra pessoa v? Isto diz respeito a uma cor; imagine numa combina-

ço de cores: 

As iluses cronticas que estou estudando aZo o que constitui a Lal 
sa viao. Tal neto de pesquisa nos leva de uma realizaço visual da 

aflo intarmediria entre cor e cor, a uma conscincia da interde-

pen•dncia da cor com a forme e as disposiçes; com quantidade e que 

li 4 ad. 

A AflO INTERI4EDIXRIA DAS CORES 

extraido e adaptado do Livro de Josef Aibers, a— 

crescido de anotaçes de "Problemas da Corti, 	de 

ignace Neyernon. 

Para Josef Albers conhecer as aplicaçes corretas da cor, ele 	se 

baseia num mZtodo de comp•araçes: "Descobrir e inventar S:tO os cri 
anos da criatividade". 

Por causa da carga de infonnaço di&ria que recebemos em preto 	e 

branco, o homem contenpoaneo tem dificuldades em distfnguir e re-

ter na mem6ria as diferentes gradaçes dos matizes. Em comparaço 
com os primitivos, o homem civilizado se tornou menos ' sensivel Es 
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cores - pobreza na linguagem das cores. A cor ao t mais percebida 
atravh da natureza e sim por produtos industrializados, fontes ar-

tificiais. 

Este perda da sensibilidade cromtica aos poucos vem sendo recupera 

da, apesar do uso contrnuo de moios a0 naturaiS.. 

if vivel considerar que quando a arte contenpor3nea parou de imitar 
a vida1  a vida começou a imitar as cores fortes.. e brilhantes da ar-
te contempornea. O poder da cor foi revelado e! reconhecido - o ho. 

nem deixa do viver no mundo monocromatico, onde ora moda demonstrar 

nobreza e sobriedade com as cores neutras  Cores fortes esto come 

çando a ser utilizadas com mais frequncia no vestuario, na 	arqui 

tetura, no urbanismo, nos objetos domgatico,s, brinquedos e artes gr 

ficas. 

"A cor Z uma necessidade humana como as outras maarias primas itt-

diapensveis a vida". 
Fernando Lger 

UMA dOR TEM MUITAS APAR2NCIAS 

Raramente conseguimos perceber urna cor separada das outras. Elas se 

apresentam em um fluxo conttnuo, constantemente relacionadas a coa 

dç;ea.nutaveis de, lua o cores vizinhas. Algumas so difteis de mu 
dar, outras oo mais suscetrveis a mudanças ao INFLUENTES e outras 
INFLUENCIÁVEIS.. No decorrer do estudo mostro vrios aspectos 	que 

vo determinar a distinço entre elas. 
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experincia: colocando dois pequenos retangutos da mesma cor e 	do 

mesmo tamanho sobre fundos de cores diferentes, podemos constatar 

que a mudança t um resultado de influncia. A cor influente se dis 

tingue da cor influenciada. 

Existem dois caracteres influentes agindo ao mesmo tempos em duas dl 

reçes que so •a LUZ e o TOM, apenas variando em intensidade.. 

INTENSIDADE DA CÔR 

Assim como no se pode fazer urna máica sem saber a diferença entre 

um tom agudo e um grave, o uso da cor torna-se arriscado sem um co 

nhecimento perfeito da prhr ia intensidade da cor.. Um 	treinamento 

aconselhado neste sentido g o de esoolher, dentro de todas as tona 

lidadas existentes de urna cor, a tonalidade mais ttpica,. isto 

o azul mais azul, o vermelho mais vermelho. E para exerciéar a ca- 

pacidade de distinguir a intensidade de luz numa cor, 	tornamos  va 
rios pares de retanguios coloridos iguais. De cada par elegemos o 

mais escuro. 

UMA COR APARECE COMO DUAS 

Uma cor mostra duas aparnciasj que ea'ao diretamente relacionadas 

a fundos invertidos. Se no se consegue atingIr um objetivo mudan 

do a cor da figura, muda-se a cor do fundo que certamente vai 	in- 

fluenciar nela. Quanto mais forte for o fundo, mais influente ele 

sera (fig. 3): 
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DUAS CORES DIFERENTES TOMAM ASPECTOS PARECIDOS 

O fato de que uma cor poses tosar driasapaancias e muito conhe 

cido e usado conscientemente. Menos conhecida t a possibilidade de 

dar a uma cor a a'parncia de fundos invertidos. No entanto, fazer 

duas cores diferentes parecerem iguais g um artifEcio pouco 	usado 

de forma consciente. 

Atra$s: de um processo de subtraço ou acunulaçto de qualidades s-

ou condiçes anhientais para a observaço de duas: ou mais cores , 

consegue-se uma uniformidade aparente de tom e 5tg mesmo de matiz. 

POST-IMAGEM OU CONTRASTE SIMULTXNEO 

ILushs DE COR 

O fenneno do cóntraste simultneo consiste em ver a cor complemen 

tar 	aquela cm que fixamos os olhos. 

os terminais nervosos da rotina esao aptos para receber .q*talquer 
das tra cores primría:s, que constituem todas as outras, 	Fixando 

os olhos, por um tempo prolongado, no vermelho, hg uma fadiga das 

partes sensiveis ao vermelho. Uma mudança rpida do olhar para uma 

folha branca (que consiste de novo em vermelho, amarelo e- cian ) a 
a mistura do amarelo: com o cian ocorre na vista (verde-complementar 

do vermelho). 

Por se t5ntar de um fenmeno psicofisiolZgico comprovado pode-se 

constatar que NENHUM BMW NORMAL ESfl LiVRE DA ztusZo DE COR. 
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A AflO  DO FUNDO E DAS REAS-LIHITE OU DE VIZINHMÇA 

A sensaço de proximidade /distncia equi.dinancia vai variar de a 

tordo com as cores prximas Z cor de que se quer ter referncias. E 
xercitando a conparaço e distinço dos elementós vizinhos, conse-

gue-se um terno a mais de medida para a leitura da aço plZstica da 
cor. 

CONTORNO - TROCA DE ESTIWJLAÇXO 

O termo contorno aqui 	usado aio soo  com referncia i linha real ou 

imaginZria que delimita uma figura, como tambm para reas vizinhas 

ou espaços., que complementam a figura. 

A microestrutura ou grto de uma superftcie percebida corresponde a 

um tipo particular de descontinuidade na estimulaço retiniana. 	O 

contorno funciona exatamente como uma troca de estTaujos.. Contornos 

suaves, atenuados, provocam uma sensaçZode proximidade e conecçio, 

enquanto es contornos marcados determinam diatZncia e sep.araço. 

De acordo com o efeito que se quer dar 	imagem podemos usar o fun 

do ou o contorno com maior e menor intensidade. 

Quando ha necessidade de mator estimulaçio para evitar a monotonia, 

a mudança deve ser brusca. Uma transiço gradativa entre duas zonas 

ato dZ lugar a apariçto feuonnica de um contorno propriamente di-
to,, uaa a uma area de claridade ou de tonalidade homoflnea. 

0 funcionamento dos contornos na constituiço das formas, e em ge- 



tal na articuiaço do campo visual, ioi estudado por pes.atas 	como 
Mach, Liebman, RubÍn, Koffka, Rarrower e Werner. Quando a margem 

clara a cor tatu aspecto a1ido e superficial; a medida que o contor 
no se suavisa, a cor se torna mais delicada, O contorno pode en;o 

realmente ser considerado como um estfmuio adeqüado para diversos 

nodos de aparancia das cores. A presença da margem uniforme de es 

timulaço da transiço de uma zona para outra sara condiço neces—

sarja e suficiente para que notemos a passagem de um modo de aparn 

eia para outro (fig. 4) 

Destas observaçes conclui—se que, quando o contorno t nttido, 	se 
produz uma organizaço estavei e segura, e quando 	indefinido 	a 
estrutura do campo 	instEvei., Isto n3o quer dizer que seja sempre 

necesario um coxtorno vivo, torno a repetir que o meu objetivo 

mostrar o funcionamento e as reaçes provocadas pelos elementos vj 

suais. No cabe a. mim determinar o que deve ser usado 3  Cada elemen 
to vai estar sempre interaindo com uma 	shie de outros. De a— 

cordo com o objetivo de cada imagem podemos fazer uso correto 	e 
consciente de seus efeitos, Um aspecto perceptivo local no depende 

somente da estimulaço local mas tambm 	determinado por caracte 

rtsticas estruturais do campo de viso como um todo, Duas regies 

em contato apresentam, na passagem de um modo de aparncia para ou- 
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tro, modificaçes senetveis na Sua claridade, saturaçto e tonalid1 

de. SZo estas trocas de aparncia que precisamos ter 	conhecimento 

ao lidar com a irnpresao a cores. 	- 

Quando reduzimos a diferença de intensidade entre duas regiea e 14 

vanios suas claridades ao ponto de coinciancia, tornamos nula a ten 

a0 narginal e. uma linha nttida de- denarcaço nto ten mais sentidos 

perceptivamente os contornos da figura desaparecem. Ao nant.ermos coas 

te- a diferença na intensidade das estinul-açes entre duas regies-,se 

eliminarmos o contorno, substituindo-o por uma zona de 	transiço 

gradativa, podemos esperar que se estabeleçam entre as duas zonas, 

processos de interaço rec.tproca nos quais as claridades 	re-spectj 

vas tendem a se  igualar. Portanto, a diferença eútre- as claridades- - 
de duas superftcies tende a dininuir quando o limite de . sep-araço 

esttr representado  por uma gradiente uniforme em lugar de um "sal 

to brusco ou contorno nttido. 

exemplo: fundo claro: - figura cinza 9 clara 
fundo escuro - figura cinza escura 

Josef Albers cita corno exenflo o uso da cor como artificio nas, pin 

turas de Czanne. 

Czanne foi o primeiro a desenvolver heas de cor, as quais produ-- - 
zen tanto limite definido quanto indeftnido - reas 	conectadas e 

.n-o coneetadas - com ou sem gradiente marginal, representando uma 

organizaço plhtic.a. 
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A EZEERItNCIA DE !JEZOLD 

Constituindo inata um aspecto da post-imagem, a experi'nàia de 

Bezold se resume numa mistura Ztica na qual duas cores juntas for 

mam urna outra Corp sendo que as duas cores originais tornam—se anu 

ladas e Lnvistveis. Este 'feito começou a ser observado nas pintu—

ras impressionistas. Em vez de usar a cor j: miiturada (ex. verde ) 

os impressionistas usavam suas cores cõmponentes (amarelo + azul)em 

pequenos pozs pata que captassemos pela percepçZo e .impresso da 

cor (o verde) 

A JUSTAPOSIÇXO DAS CORES 

HARMONIA E QUANTIDADE 

As cores aparecem conectadas predominartamonte no espaço. No entan—

to1  como consteiaçes elas podem ser vistas em qualquer direço ou 
velocidade E mesmo quando elas ao pernanentes, estveis, as pode 
moa observi—las: varias vezes por meios diferentes. 

A aplicaço pritica da cor no aS depende de tons e matizes, mas 
A 	 adicionalmente caracterizada por forma e dimenao; por eecorrncia 

e localizaço.. 

- 	Em princípio1  uma complementar t uma cor, acompanhada de seu •con 
traste aimulttneo. De qualquer maneira o complemento de uma cor es 

pecífica, quando inserido num sistema diferente, ter 	aparncia di 
ferente. 



As ilustraçtes de combinaços harmanicas de cores, baseadas em sis 

temas autoritrios, tm uma aparncia agraavei, bonita, e 	portam 
te convincente. Mas no se pode esquecer que elas sZo apresentadas, 

de maneira geral, numa Visto mais tehica do que prZtica, porqueto 

dos os componentes em harmonia aparecem com uma mesma intensidade, 
quantidade e Lona.. Tal equalizaç3o pode unifica-Ias mas 	quando a 
plicadas na prtica podem aparecer mudadas. 

Acrescentando ; quantidade e a forma existem outros, aspectos 	que 
vo provocar mais influncias de mudança. 

- luz mudada ou em mutaçto constante; ou ainda uma porço: de luzes 

simulttneas. 

- retle'xo de luzes e cores 

- dirço e sequtncia de leitura 

apres'entaço em materiais, diferentes 

justaposiço constante ou alternada de objetoa relacionados é nto 
relacionados 

Com etas disposiçes visuais sob o controle no há suroresa onan 

to Z mudança, perda ou reverao do efeito da combinaço ideal de co 
na. Caso coiwario, este efeito ideal.pode aparecer deturpador, iii 

vàrtido, perdido. 

'tDEsIGN DA COR 

Na busca de uma nova organizaço da cor, chegamos, a concluso que 

quantidade, intensidade, ou peso,' como principios de estudo, podem 

acarretar igualmente iivaes, novas Lnterreiaçes, medidas diferen 
tes, outros sistemas, 



O que t harmonia da cor? 

Existe a possibilidadà de um equiItbrio entre as tenses das cores, 
relacionado a una assimetria mais di.nanica sem a qual a combinaço 

harnnica das cores se torna montona vista.. Mas, 	independente- 

monte das regras de. harmonia, qualquer cor funciona com qualquer ou 

tra cor, pressupondo que suas quantidades sejam apropriadas. 	Isto 
99  que una a0 elimine a outra porque se no, st urna delas £ 	que 

vai funcionar. Functonar aqui est. empregado no sentido de 	provo 

car alguma e qualquer sensaço. Vibrante pela sua caractertstica de 

movimento no beneficia a atividade intelectual mas estimula. 

VERDE -. considerada a auto-refer&tcia do homem, provocando sentj 

mantos centralizadores. Repousante, ela produz equiltbrio nas amo-

ç;es. 

AZUL - 	a cor aconselhada quando h uma exiflncia de fundo psico 

lgico porque provoca a sensaço predominante de quietude4 	Goethe 

exprime, a sensaçto do azul como a necessidade de um atraente nada. 

AMARELO - provoca una tenao excitada maia fraca que a S;eU8aÇo do 

vermelho. 

BRANCO — causa ,ua sensaço de pureza1  limpeza. 

PRETO 	a negafle 

CINZA - provoca um sentimento depressivo, e. quando usado sozinho teu 

de E monotonia e exclusividade. 
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Pessoas entrevistadas, "nervosas", e crianças pequenas, relaxaro, 

num moio ativamente colorLdo põrque a e*citaao visual e emocional 

do meio se idéntifica com os seu espirito, e os deixa 	vontade. 

Rn casos de distürbios mentais un choquõ anta ambiente e 	estado 

de eptrito podo ser Util. 

ElEITOS DA COR APtICADOS X CRIANÇA 

Partindo, de um 'estudo paralelo entre o deeenvolvimentõ motor, in-

telectual e CaLco da criança, chegase a concivao que atZ 6 anos 

ela esta envoltá,em muita atividade, o que requer multa cor quente: 

e brilhante qu, estinulõ a. aço e a viso aberta de dentro para Lo-
ra. (Lig. 5) 

Para uso direto da cor para crianças, ; preciso observar que os 

feitos caracteristicos de cada cor se intensificam no seu 	maior 

grau do saturaço. Portanto devem ser usadas cores primrias ou se-

cundrias. Evitar meios tons. 

COMO A CRIANÇA VISA A COR 

A criança procura sempre representar con a maior fidelidade o mau 

do real, Na nua representaço grZfica, depois que ela passa da fase 

de utilizaço do desenho como brinquedo e começa a colocar signifi 

cado em cada traço de seu desenho, ela representa situaças ou ob-

jetos conhecidos*, 2,quando ela coneça a representar a ídentificaço 

dos objetos pela cor que j.5 existe a muito, dentro dela, mas 8-0 ago 

ra ela torna Consciente o fato. Antes disto ela faz ds.do da cor de 
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de maneira aieattria, usando normalmente as cores #  que estto 	sua 

disposiço. 
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i' ORMA 

eacaPÇZo DA FORMA 

Diversas formas de energia cercam a todo momento o organismo anj 

mal. Pontes refletoras e tranemissoras agem sobre as aluiaa recez 

toras senorveis doo olhos a dos ouvidoa, sob a forma de: luz e som. 

Presses mectnicas e calor ativam as alula.s receptoras da pele en-

quanto que os gazes atnooflricoa a0 absorvidos na mucosa das cavÍ 

dados nasais. Os paprioa movimentos do corpo em resposta a estes 

padren de energia estimulam receptores internos mais profundos nas 

articuiaçes e msculos. Tanto a energia que vai do ambieüte 	para 
as áreas sensoriais, como a que 	gerada pelas atividades do corpo, 
ao recebidas como esttmuios, por 5rgSos especializados, que criam 
sensaçesp  as quais so tzansformadas em percepçes ao chebro - Gr 
go que registra e interpreta o sentido das impresses, ao 	mesmo 
tempo que age como uma vlvuia seletiva, impedindo o excesso de in 

forinaçes. 
"Na relaço do agregado de uma forma se determina o 	todo 

e suas partes reciprocamente; as partes se acham tinidas em 	formas 

totalmente dependentes umas das outras; imprimem ao todo uma estru 

tu r a". 

tlatthaei 

A percepço de uma forma como tal resulta de certas diferenças cri 

ticas entre uma arca de eotimuiaçZo e outra, o que d2 a entender que 

uma e outra no podem eer consideradas separadamente. Para que con 

tornos e configuraçes sejam percebidos, devera necessariamente lia 



ver um fundo4. Figura e fundo ao aspectos do mesmo complexo do estt 
mulos. Sob certas condiçes, entretanto, podo haver inveraZo de fi-

gura e fundo. 

Propriedades do estÍmulo como intensidade, tamanho e quantidade; de 

detalhes osto entre os determinantes do que seja percebido como Ei 

gura ou fundo numa composiçZo. Um outro fator a ser acrescentado 

o da fam.iliaridáde do observador como certas formas.. Algumas delas 

ao percebidas de nodo significativo, mesmo quando a quantidade de 
detalhes e o delineamento da figura ao muito reduzidos. A percea 
çao da forma sob tais condiçes de estimulaço um exemplo de or- 

ganizaflo perceptiva; a organizaço de formas e configuraçes 	eia 
nificativas com um nximo do informaço. 

TEORiAS 

O gestaltismo 	uma teoria fenomenolgica, que realça as 	retaçes 

entre processos no sistema nervoso central e as experincias do ob-

servador, e d'a pouca importZncia ao papel, da aprendizagem na percez 

ço. A noço ibasica da Teoria de Gestait afirma que a 	aparncia 

das coisas advem mais da ralaçto entre elementos do est!mulo, como 

a forma, o brilho e a cor, do que das propriedades de um anico ele- 

mento. Um segundo princtpio fundamental do Cestaltismo 	o do Ro 

mofis.mo, que determina a corro.spondncia entre os processos induzi 

doe no sistema nervoso central e os fentme.nos perceptivos.. 

CoM esta relaçZo Z Teoria Gestaltica, surgiu uma outra teoria, pro- 
posta por J..J. Gibson, na esttmulaço, que pôde ser descoberta, 	e 

que determina a percepço. 4 percepço de tamanhos distncia, forma 
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e cor estaria assim, relacionada com vhias propriedades sutts da 
estimulaço, que poderiam ser isoladas  por meio de experimentos a- 

dequadoas Para Gibson1  tudo o que ; percebido se correlaciona 	com 

aspectos do esttnulo, e um dos problemas centrais da percepçZ.o e o 

isolamento daqueles aspectos da estinulaço relativos a efeitos par 

ceptuais particulares. Esta teoria se relaciona mais a 	percepço 

do espaço, embora apresente claras inclinaçes para outros 	aspec- 

tos da percepço. 

Com uma abordagem diferente:, Egon Erunavik e Adelbert Ãmes estabe-

lecem a importncia das funçes de adaptaço desempenhadas  pela par 

cepço - teoria funcionalista. 9 marcante a posiço de que o erga 
nismo, para sobreviver em seu complexo' ámbiente de energias, tem me 

cessidade que este ambiente seja percebido em seus ternos 	Csicos 
reais. A teoria funcionalistw acentua o papel das hipteses deriva 

das da experitncia passada. 

A Gestalt da anfase Za relaçes do estfmulo e doa processos nervo 
soa centraÍs na determinaç3o dos fenmeúos perceptivos. o que 
percebido depende mais das intetj?os  dos aspectos do esttmulo 	do 

que dos praprios elementos individuais. Como se v, numa abordagem 

"design" de um projeto graiico em que entram em jogo cor., forma 	e 

dimenao, a percepço deve ser estudada sob o ponto de vista ges 

tltico ., isto e, se ate aqui todo o dseúvolvimento de 	trabalho 

sugere uma aço interligada dos elementos tanbgm na percepço no 

cabe analisar fatos isolados. 

Por meio da Gestalt podemos determinar propriedades que vo 	auxi- 

liar na percepço de uma forma: A percepçZo Z estabelecida em Lua- 
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da estrutura do objeto que se percebe, do ambiente• ao redor, e de 

determinantes psicolSgicas internas e externas ao observador, 

processo que conduz forma a organiaaço" 

Itoffka 

A tendincia para a constnci.a de forma, diruenao e cor aparentes, 

.apésar das mudanças na estimulaço, varia com a idade do observa-

dor. Se selecionarmos estas constancias na percopço com a idadé, 
verificaremos que todas as trs apresentam Oumentoa progressivos. 
(fig.6) 

A figura mostra estas tenancias dos 2 anos 	idade adulta. Parece 
que a capacidade para perceber objetos em termós de suas 	proprie 
dades itsicas réais depende, em algum graus  da aprendIzagem. Quan 
to maior 9 a idade do indivtduo, mais "real" 	o ambiente que ele 
percebe. 

A constncia da forma, dimenao, e cor sZo os mais conhecidos mas 

no os rinícos fenmenos de consthcia influentes na percepço. E-

sisten tambm os £enmenos da velocidade, intensidade, aspereza; 

suavidade,, elasticidade, etc... 

A dimenso da imagem da retina varia enormemente. O tamanho do ob-

jeto pode ser absolutamente independente do tamanho da imagem na 

retina. A constZncia da cor j foi demonstrada na parte deste tta 

balho que trata da aço internediria da cor, no entanto, um argu 

me.nto importante a ser ressaltado ; o de que ela 	independente de 
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se o objeto JZ era conhecido, anteriormente pelo observador ou no. 
A percepçto da constancia de uma cor ato requer expetincia prvia. 

AS LEIS DA FORMA 

Para o exame dos fatores que ato de utilidade pata a estruturaço 

do campo visual, a psicologia da forma se serve., de prefertncia,dc 

figuias Zticas formadas por pontos e linhas. Para a fornaçto 	das 

tas figuras õticaso  foram estabelecidas leis como condiçes 	mais 

importantes relativas Z sua realizaços Destas leis 	algumas vo 

ser muito iteis no trabalho do artista grfic•o. 

A LÉI DA. IGUALDADE 

n um campa visual com vhios elementos diferentes, hZ una, tendn 
cia. de reunir em grupos os elementos da mesma classe, na-se 	urna 

busca de afinidades. A uniformidade pode relacionar-se tambm com 

o conteGdo parcial dos elementos contanto que tenham a mesma 	cor 

ou a maGma forma (fig. 7) 

A LEI DO FECLIANENTO 

As linhas que circundam una superftcie ato, em ianticas 	circuna 

tZncias, captadas mais facilmente como unidade que aquelas outras 

que se acham unHas entre 914 As formas triangulares, retangulares 
e circulares produzemum efeito de fechamento (fig., 8) 

A LEI DO MOVIMENTO COMUM 

O sentido direcional de algumas formas 9 tambm usado como proprie 
dade que contribui para a percepço de urna forma em relaço a ou- r 
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tras. 

A LEI DA E.ZPERX2NCIA 

"O sistema nervoso 	formado condicionado pelo mundo bi 

logico circundanto; ag,  tendncias a torna, que se desen 
volveram ao mesmo tempo, n0 correspondem, ainda que  pa- 
raça estranho Za condiçes regulaee do anhiente. 

Werthein,er 

A Psicologia da! Forma no st reconhece a experincia no sentido bi 

.;logico corno tanbm a oxperiancia tadividual. Se um texto 	cm po 
siço invertIda st pode ser lido com dificuldade,en geral to pois 

co pode ser lido un manuscrito invertido. Do aeano modo no se po 

de reconhecer com. rapidez! a expresso de uma pessoa numa fotogma 

fia de cabeça para baixos Para a Psicologia da Forma, experincia 

individuaL quer dizer "consancia de uma reaço prtpria, para si 

mesmo, natural do sistema 

Tambn pode se falar de uma disposiçZo para a forma. Esta disposL 

varia de uma pessoa para outra, principalmente con relaçao aos 

seus interessas. A educaço de um pintor, por exemplo, se baseia 

en criar nele determinadas diapoaiçes para a forma. 

FENMENOS QUE COMPRENDEH O CONCEITO DE FORMA 

Os fenZnenos ticos dominam a parte sensorial da psicologia da for 

na. A psicologia antiga tentou explicar as causas da  iivao da 
tica. Mas esta expiicaao s6 pode existir sob o ponto de vista da 
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Psicologia da Forma, e para isto i preciso partir da 	totalidade 
da figura causadora da iluso, e ato de seus elementos*  s atravs 

da consideraço total da figura se descobre.n as figuras de 	dupla 

interpro taçto. 

Un grupo peculiar de formou tticns no as formas croffiãticas. 	Cm 

experiZncias com animais e com crianças se demonstrou que as tor-

nas cromticas azo suscepttveis de ser transportadas. 

exemflo: Se se condicionou a uma criança que entre dois tons 	de 

azul, o mais claro significa du, - la vai transferir este relacio 
nanento a outros dois tons de azul, disendo que o mais claro (embo 

ra seja realmente sais escuro que o original), significa au. Esta 

qualidade se transporta de um par a outro de cores. 

Xs FORMAS flTICAS CORRESPONDEU TAM811 AS FORMAS DE MOVIMENTO 
noviffiaflto com finalidade - locomoço dos seres vivos 

movimento sem finalidade - fenmono "phi" de Wertheimer; 

novimento aparente que se dZ quando 

se apresentam dois elementos Sticos , 

em geral iguais, em duas posiçes di1 

tintas num breve intervalo de tempo. 

A forma se baseia na captaço das relaçes entre suas partes 	ou 

entre os elementos dos esttnulos que a estabelecem - & forma a 1- 
a 	a 	a 	 - 	e - a 	- dentica a captaçao de tal reaças. Una musica e identica a captr 

çto da relaçto entre seus diversos tons. 

7 



PRRGNRNCIA DA FORMA 

no organismo tem a tenancia a determinados modos de conduta 	tr 

talmente caractertsticoa, tanto se trate de parcepçes, movimentos 

ou atitudes." 

Um nmero de pontos que forma quase uma linha circular e' 	captado 

cornos se realmente, fosse um ctrculo. Um ngulo entre 879 e 939vai 

ser considerado como reto. Figuras com espaços abeétos tendem 	a 

ser consideradas fechadas, dependendo do dimensionamento relacio-

nado. 

Assim tambZn g a simetria. Uma. fLgura que ao seja totalmente sima 
trica pode ser percebida como tal se ao for analizada detalhada 
mente. 

O fator de pregntncia 9 doa mais importantes neste estudo, 	tanto 

no que se refere a ilustraço quanto a texto. 

ext.O - tamanho e dispoaiço das palavras1  associados com a ca-' 
pacidade visual 

iiustraao 	- pregnnciLa das formas, das cores; linhas 	fechadas 

ou abertas; tamanho (at& que ponto um tringulo percebido como 

tal, e quando deixa de ser) 

A cenc1ncia da pregancia se manifesta tambm atravs da imagem 

consecutiva - quadrinhos, ou projeço de filme. Donde se 	conclui 

que as imagens consecutivas, que ,vo ser: percebidas 	rapidamente 

a0 an necessidade de muitos detalhes qu realismos. Apenas deye 
sobressair o detalhe que estara no momento dando a informaçto da 
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sequncia. 

PROPRIEDADE.S DAS FORMAS 

uma forma se caracteriza por sua totalidade, por ser destacada, is 

chada e estruturada. A.vivZncia da forma de uma figura representa 

uma unidade que no pode ser modificada, quanto nata forte ela 99  
mais resiatncia ela apresenta a ineancias externas. Na estrutu 

ra de uma forma se determinam mutuamente a totalidade de seus nem 

bros, pelo que a qualidade total domina, como fentmeno, a 	quall 

dado doa membros. 

As pèças da estrutura de uma forma possuem ám valor diferente. U 

finas que aZo absolutamente indispensveis o outras que ato relati 

vamente indispensveis (fig. 9) 

Da funço unilateral dos contornos depende: que ns percebamos 	as 

coisas, e nto os espaços vazios existentes nelas, nésmo quando as 

linhas limites de uM vazio formem uma figura com sentido. 

FENMENOS MNENaNICOS 

Os íen3menos mnemtnicos sio os responsiveis pelo aprendizado, me-

maria, reproduço e mnbm: compara:çe8 e reconhecimentos. 

Para que exista uma associaço e reproduçõ de idias 	necessrio 

uma energia, por exemplo, em forma de necessidade àu de interesse. 

Para a aprendizagem necessErio o desejo de aprender. Este 	dese 

30 tom coma consequnci que o material apresentado, se organize,e 

da-se enao a estruturaço orgsnizda da forma. 

1;!; 



exemplo: palavras com sentido podem associar-se muito mais facil-

nontõ porque j& haviam sido associade antes. 

PERCEPÇÃO NA PSICOLOGIA INEANTIL 

A capacidade peculiar da criança se baseia na captaçao, a0 dos e-

lomentos, mas de totalidades, mais complexas. Reiaciõnado a isto es 

a o fato de que as crianças reagem mais intensamenteque os- adui 
tos em algumas iluses Sticas (fige 10) 

Quando se pede auma criança para relacionar entro elementos 	de 

forma geral e cor diferente, e de cor igual e forma diferente, as 

crianças menores optam-para relaço de cor igual mesmo que a 	for 

na seja diferente (fig.11) 	-, 

David Katz explicou este fato quando descobriu a causa de que 	as 

formas de cor igual guardam entre si maior coerZncia. Do 	ponto 

de vista da Psicologia da Porma esta relaao o formulada por 	ser 

fator cor de maior import6ncia para a formulaço da forma, 	que 

elemento forma. Fala-se que as cores eato mais prxinaa do sen - 

timento que as formas... - 

Se se prope a uma criança escolher um elemento formal., no 	meio 

de outros variados., a tarefa Z mais dificil se oc elemento perten 
ce a uma soma de elementos.. Neste caso a criança tem mais 	difi- 	- 

cuidado que o adulto (fig, 12) 

No relacionamento entre formas, para uma criança pequena, prevalec 

ce o todo sobre as partes, mais intensaâente que com a 	criança 

mais velha, e principalmente com o adulto. 	- 
10- 
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associação entre formas 

OPÇ5O da criança 	 opção do adulto 



Quanto mais primitivas sao as formas, mais prEximas elas 	esto 

do sentimento. 

Para a Psicologia da Forma as Letras no am a mestria identidade em 
agrupamentos diférentes. 

exemplos o A do ABC no 9 o mesmO que oA do PAZ 

Portanto a Gestalt foi uma das primeiras teorias a encarar a pala 

na como um todo, e aio como um agrupamento de vtios signos. O re 

laclonamento entre as letras ; que vai fazer o grupo de letras te 

conhcctvel e apreendido. Nesta relacionamento inclusive os fato 

res forma, õr, dimenso, contefldo do conjunto de letras g que: vo 

ser levados em considctaçonem Conjunto. 
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DIMENSÃO 

Para chegar concluso das aimenaes exatas que podem ser usadas 

numa publicaçao infantil, Eu fui procurar auxtiio com o Or. Samuei 

Cukierman, oculista especializado  em cflnica infantil. 

A minha primeira dtvida era saber qual b campo de viao normal de 

uma..crLança 

A criança tem a viao em desenvolvimento a 	a idade de 9 	anos, - 

quando passa a ter uma viso considerada madura. No entanto desde 

os 3 anos de idade ela já aplica a vista em televiao e em figu 

me de revistas.4 -E uma fai.xaen que a viso, mesmo normal., ainda 

est em desenvolvimento. »at haver a netessidade de uma programa 

ço visual especUica ara ãrianças. 

Para aferir o grau de normalidade da viso, o oculista usa escalas 

como as de Suelien. Acontece que para se determinar que corpo- ou 

tipo de letra mais leflvel, at agora ao existe uma uniformida 
de nas opinies. H oculistas que se guiam pela escala de Suelien 

e outros pela escala de Sueilen 3. Chega-se a concluao que 	e- 

xisto uma necessidade premente de se criar determinaçes que 	pos 

san servir de base. 

Existiu, no ano de 1972, com relaço Editora Primor, uma 	tenta 

tiva de um trabalho consciente na publícaço do livro didtico "A- 

tividades em Matentica' Dr.. Cukierman foi procurado 	para dar 
o 

uma .acessoria tcnica como oculista especializado em criançao.Mas 

como quase tudo aqui no Brasil, esta tetativa ao Eoi 	levada a 



ano e a ajuda do Dr. Cutierman sE foi pedida durante duas entre 
vistas iniciais, na 9poca da el.aboraçto doprojeto. Na opini;o do 
ocúlista o empreendimento foi falho exatamente pela falta de acom 

panhamento tcnico.. 

Nestas duas entrevistas Ur. Cukierman ditou alguns pontos de vis 

te seus, e fez a demonstraço de como funciona a viso para pertos. 

da criança. Segundo ele at agora os oculistas tendem mais a 	se 

ator a viso para longe, por meio da qual aferem a viso normal da 
criança. Mas acontece que, como já foi dito, desde 3 anos a crian 

ça esta utilizando sua vista de una maneira mais direta e a cur- 

$ 	ta distancia (principalmente em tolevisio). 

Teoricamente dispomos de um campo visual de 909 para o lado exter 

no o de 609 para o lado interno - o nariz impede que o campo seja, 

neste caso1  da 1809, tertamos assim 1509 de campo visual em 	cada 

olho (fia..13) 

Uma criança com um olho aS ou com ate 1009 de visZo consegue eu 

zergar relativamente bens Ela pode no ter a qualidade ideal 	mas 

teta a quantidade' sufic.ienú de viao.. 

A partir dat, Dr. Cukierrnan estabeleceu um campo visual de 	mais 

ou menos 609, para deixar uma panoranica eral.: 
2 
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Ao se fazer um livro,, toma-se como base a criança de visto normal»  

mas Dr. Cukiarman acha que podemos abranger maior nmero de crian-

ças se conseguIrmos incluir as que tm defeito de visto. 

por exemplo: ao faSer .aprogranaço vLsual das cores a. serem usa 

das podemos. considerar que a criança de viao normal nto 	teria 

problemas se n&s uassemos combinaçes de cores, que no 	deixem 

confundir a criança daltZnica. Assim tambn i o problema do contor 

no. Ela aconselha o uso de contorno marcado exatamente para atin 

gir Z criança de menor acuidade visual* g claro que os defeitos a 
serem considerados ato de ordem pouco profunda. Nto tem 	sentido 

uma nivelaço a um grau excessivamente baixo de viao., 

Um jornal italiano pub'liàa semanalmente um jornal infantil que vem 

em formato de tabloide e s& desdobra todo atg virar um pos ter i-

manso, que a criança coloca no chtoe ;.;ele s vezes apareccm histt 

rias, misturadas com jogos.. . Para percorrer com os dois olhos todo 

ele, a criança nio precisa sS movimentar a cabeça mas praticamente 
o corpo intdro. Esse tipo de excesso de movimento 96 pode ser coa 

cebivel quando se trata de una publicaço que vai ser consunida ra 

pidanente pela criança. Como resultado de suas pesquisas,. 	Or, - 

Cukierman estabeleceu o tagulo de 6.09 graus como o ideal para 	a 

leitura da criança exatamente por exigir dêta menor esforço, menos 

movimentos de cabeça. Mo entanto ele aprova a experincia do "11 

Giornalona tt por se tratar de um jornal mdico, mio exigindo um p6-

rtodo maior de concentraço. Ele acrescenta  que em relaçio a jor- 

nal, o ideal seria a criaço de duas partes estanques (dois 	ca- 

dernos), una para crianças por volta de.. 3 anos, com 	ilustraçes 
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o jogos de completar; e a outra para 6 anos, que se assemelharia 

ao atual Caderno Infantil do Jornal do Brasil, com o, objetivo de 

transmitir intornaçes interessantes. 

Quanto a existir cotes p'rejudi.iais 	sensibilidade da retina da 

criança, Dr. Cukieran. considera um preconceito. O vermelho, como 

cor super estimulante, ' 	bem aceito pela seüsibilidade retiniana 

a a sua excitaço si vai ser refletida, no psiquismo da 	criança. 

Portanto o fato de taxar uma cor de prejudicial ou a0 vai depen 

der do estudo da Psicologia, e das cond.çes varíveis emocionais 

em que urna determinada criança se encontra. 

A dispoaiço da criança de estudar, ou ler um livro de histrias, 

por exemplo, var ia. Ela pode estar mais disposta para una ativida 

de do que para outra. O ideal seria a idéntificaçaoconpleta na a—

presentaçZo de urna e outra. Se por um acaSo isto for realmente ia 

posstvel, enao o dimensionamento do campo de visao deve ser dife 

rente, contribuindo para a motivaçZo na leitura que seja mais mas 

santa e desinteressante. 

Na o.piniZo do Or. Cukierman o principal defeito de um livro, díd;- 

-01 
Uco 9 ter muitas p4ias. O livro parafuncionar como estrmuio 
deve ser fino,, de cõnsuno rpido, como se fosse livreto, para que c 	L.,- - 
a criança, tenha sempre a sensaço de que chegou ao fim do 	alguma 

O - 	coisa e que vai comeqixd 
' 	.utra. A utrlLzaçao deste tipo de flnoto 
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estaria muito bem justificada,  por exemplo, no ensino da Ristria 

nos colgioa. Cada Livreto constituiria um tapttulo, que por, con-

seguinte pertenceria a um conjunto, apesar de ser uma parte es-

tanque. Alam desta id$ia de desmembramento da matria sete a maior 
facilidade, de manuseio - livros pesados ao cansativos. 
Quanto ao formato, Or. Cukierman defende a publicaço na 	horizon 

tal, visando o maior aproveitamento do campo visual. 

A principal ida que tirei deste meu contato com Dr. Cukierman foi 

a da extrema necessidade de haver um encontroentre oculistas para 

que: sejam estipuladas algumas normas nnimas de preparaço 	*rq 
ca de um material!, dedicado 	crïança.. 

O ideal seria que cada publicaço fosse acompanhada por uma equipe 

integrada por um psic&ogo, um oculIsta, um pedagogo e um 	anis 

ta grflico, junto ao editor, Nas 'na realidade ito no 	funciona. 

Polo menos atg agora nio tive conhecimento de tal fato. Para no 

deixar perder a saia, Dr. Cukierman sugere que se realize, ao me 
nos uma vez, um, encontro entre estes espeàia1.istas  parastipular 

algumas normas que pudessem ajudar ao programador visual. 

Ao saber da exisancia de normas senelhantes, dadas jelo 	Institu 

te Brasileiro do Livro, fui a uma editora de livros infantis fazer 

perguntas. Saber porque aZo ato usadas tais regras. Cheguei Z con 
cluso que elas esao desajustadas 7i realidade brasileira. Se 	um 

editor for seguir o que manda o Instituto vai ter problemas quant.o 

ao custo. Elas precisam ser reformuladas porque precisam ser usa 

das. 
5 



NORMAS DO INSTITUTO 3RASILEIRO 00 LIVRO PARA LIVROS DIDATICOS 

CORPO DE LETRA 

cartilha e pd-tivro - tipo redondo 
a corpo 18 o,. 

leitura intermediria. 

e 19 livro 	- tiporedondo 

- corpo 16 p+. 

FORMAT'S 	1& cm x 21 cm 	- 16 cm x 23 cm 

18 cm z 25 cm 	- 21 era x 23 cm 

ILUSTRAÇXO 	adoquaço ao enteado 
- qualidade gratica 

- quantidade 

- localizaço n apgina 

ACABAMENTO - resistente ao manuseio 

PAPEL 	- que permita ter percepço de texto e ilustraço. 



A INTERAÇXO DOS ELEMENTOS 

A parto mais Importante na elaboraço de uma publicaao o a viao 

do conjunto.. At aqui eu expus teorias e conceitos, artificios gr 

ficos e sua nço psicolgica. Foi apenas un trabalho de estocagen 

do dados, X partir deste ponto começa realmente a funcionar a abor 
dagem "designtt sobre publicaçes infantis. 

Uma publicaço infantil implica na escolha; 

do contendo, 

da forma de apresentaço das imagens, 	- 

da tipologia, 

e de formato da publicaçZo 	- 

A parto do conteGdo talvez seja a menos rtgida quanto Z utiiizaao 
doe seus elementos. Baseada na Psicologia Infantil e no desenol-

vimento da intelLgncia da criança, ela est intimamente ligada a 

condiao sacio-cultural do pbiico a que se destina.. O 	designer 

no caso teria o papel de coordenar as atividades de um 	psictlogo 

especializado, com as outras partes do projeto. 

Quanto 7i forma de apràsentaço das imagens, tipologia o 	formato 

da publicaço sua atuaço direta vai ser mais necesshia. 

Qualquer projeto que no tenha em mente esta baseado no seu pbli- 

co consumidor. O nosso no caso 	a criança. 

Aú 12 anos a criança tende a interpretar as coisas literalmente, 

segundo as pesquisas de Andrew Wright. 



NZo, procuram confecçes lgicas., quando urna ilusttaço é most.radà 

a criança ela e capaz de definila descrevendo partes dela enquantõ 
que o adulto consegue sintetizar todas as partes. Cada traça colo-

cadà numa ilustraço tem grande importtncia4 A criança percebe 

mais detalhes do que os adultos, portanto .o traço 	superfluo vai 

confundt-ias Ela pode inclusive ter uma visto distorcida da 	ima- 

gem que se quer tranemÍtir. 	- 

REPRESENTAVÃO SELETIVA 

A comunicaçio visual 	o resultado do uni reflesentaç3o seletiva. 

Esta seieço existe para controlar o, que: à pessoa percebe, para 

mitar a• quantidade de infornaço transmitida. Ela 	baseada 	nas 

propHedadeEi. dos objetos ou idL., que1  em tornos visuais se di-

vide em cor, forma, o dimcnso. 

O "desigu" para materitiis visuaid no depende 905  de clareza 	mas 

tanbZn de enfatizaçto dinhica nos elementos impoitantes, no seE 
tido de Lazer sobressair o significado principal. 

FORMA E COMPOSIÇXO 

A identidade caraccer!stica de una forma dependem do seu "esquole 

to estrutural". 

Para se captar esta estrutura, começa-se 'com movimento do olho ao 

longo das extremidades da forma e depois sobra toda ela, em certas 

direçtes espectficas pecutiares 	forma individual. 

2 
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As imagens carac.tertsticas e facilmente identifiesveis tomam lugar 

de evidncia no meio dos outros elementos. Particularmente 	impor- 

tente 	a relaço que precisa ser mantida catre as formas e alguns 

tipos de contorno. 

CARACTER!STICAS DE 9.ECONUECIHEUTO, CLAREZA E sxvassXo 
lonas simples e facilmente diferenciadas ao ftceis de se ver e 

distinguir 	clareza de formas. 

A vuiiçZø DO ruw»o 

Ao mesmo tempo que o fundo esta integrado no carher da figura, ele 

constitui mais um elemento que o ilustrador tem para usar na dife 

renciaçZo, localizaço e definiçto da figura. No caso do 	Domin 

de Coletivos, da editora RDILD, o fundo existe para &aior identifi 

caqo entre as figuras. 

Rn livros e revistas una grande quantidade de infornaço 	precisa 

ser as vezes apresentada no tempo, portsnto h~a uma 	necessidade 

premente de urna astrutura que defina de maneira cara o lugar 	e 

a funao de cada detalhe. 

DIRIGINDO A ATEnÇXÜ 

Crianças particularmente tn dificuldades em distinguir um 	tema 

principal de um amontoado de detalhes. Elas precisam ser firmemente 

guiadas para perceberem ao interrelaçes bsicas. A atenço 	pode 

ser diri9ida por muitos rngtodos j conhecidos pelos artistas. 
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Numa compoaiço, elementos visuais de propriedade semel3antes so 

vistos como integrados, o que d 	a eles o poder de dirIgir a a— 

tenço, criando interrelaçes (Ptinctpio da Sinilaridade). 

Controlar o movitdento e a atenço dos olhos do observador 	certa 

mente um ponto crttico na comunicaçao visual.. Seria 	interessante 

e muito valioso fazer com que & sentido direcional dos olhos de vZ 
rios tipos e idades de pessoas para uma dâterminada composiçZo, se 

guisse um propsito instrucionai. (fig. 14) 

IDE:NTIFI CAÇZO 

Quando as figuras usadas numa ilustraça fazem parte.caractertsti 

ca da idaa lançada, o desenho vai se tornar: muito!  mais facilmente 

identifievel. Outros dados como a cor e alguns pequenos 	detalhes 

sZo recursos extras que vo ajudar muito quando o objeto 	menos 

conhecido ou apresentádo sob um tngulo de viso fora do normal. 

EXPRESSO VISUAL DO SIGNIFICADO 

A dispoaiço dos elementos num campo de composiço visual precisa 

observar que tipo de e*presso leva o sentido da idia * ser expos 

t a.. 

Para esclarecer esta pzopriedade vou descrever um, exemplo que 	- 

Andrew Uright usou: 

uma axposiço com os elementos em "dose",, dispostos na 

diagonal de uma ãrai,. sugere mais força e agressividade 

4 
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porque vai sempre haver um movigaanto dinmico sob 	urna 

perspectiva um tanto forçada. O primeiro plano fica 	num 

destaque bem maior. 

Itesmo num arranjá abstrato este tipo de abordagem dos 	elementos 

na composiço 9 de vital impoèt3ncia. 

ESPAÇO - RE?RSENTAÇXO TRIDtMENSIOUAL 

Um desenho tridimensionai 	particularnonta necesshio quando 	se 

trata de ob3eto complexo e no familiares.- Representaçes tridimen 

ojonais podem ser muito abstratas e devem ser usadas 95 quando su:s 

linhas e formas: puderem ser relacionadaS a pias •experincias se 

riazaente captadas. 

Uma representaço tridimensional contribui para urna sensaçto de pre 

sença erealidadé, e isto pode ser usado quando a intenço 9 	COfl 

vencer o observador de alguma coisa. O desenho tridimensional 	re- 

quer uma linguagen mais simples e generalizada. No caso de 	objeta 

muito 	nconhecidoa pode ser a representaçL ideal!. 

£ mais diftcil pensarsa em trs dimenaes oemum suporte visual, 

nto sti para o observador1  como tambn para o ilustrador, O 	que 

torna o enguadamento da imagem um dado mais perigoso, com risco 

de estragar a in'forinaçZo. 

Outro fator que Ce  preciso considerar 	que um desenho tridimensio 

nal torna a execuço mais demorada e exige mais habilidade do tina 

trador, o que torna o trabalho mais caro no seu custo. convergZncia 
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e sintetizaço, sobrepoaiço, sombras, perspectivas 	atmosfhica, 

estes e outros ntodos conhecidos, contribuem para criar um 	efeito 

de espaço e forma, 

coa 

Un aspecto importante e que a cor encarece a reproduçto, a muitas 

vezes o preço vai restringir o seu *190. A pressa de impresao, 	a 

tÁlta de qualidade no proceiso graííco e o custo de cada entrada do 

papel na maquina impressora, so fatores que vZo 	preponderar mui- 

tas vezn sobre o desenho do artista, subjiigarído-o ao uso d.a*xna £na 

cor s&, ou duas. 

No entanto nem todo desenho tem necessidade ptemente de cor a fim 

de ajudar nas decises do que deve levar dor ou no1  AndrewUrLght 
separou o uso da cor em varias categorias: 

USO DESCRITIVO DA COR 

A cor acrescenta inforrnaço. Onde ha fraca diferença entre tons 	a 

cor pode ser essencial rara a percepço ideal do objeto. Alguns. as 

suntos ou objetos estovinculados Z associaço da idfta da 	cor 

que a sua auancia pode ser prejudicial. 

USO DECORATIVO - ATRATIVO DA. COR 

O uso da cor como decorativo - atrativo esta diretamente li3ado ao 

fator da prefer&ncia da cor, O gosto por uma determincda cor depen 

de de muitas variantes, portanto 	mutvel. No• & um aspecto fizo 
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com que se possa contar. Torna—se ento urna propriedade para 	ser 

usada no consumo rpido, por exemplo, das embalagens que podem a—

proveitar funcionariam melhor se coloridos? 

Existe a opço pdla tcnica do desenho a ser usada, de acordo com o 

tipo de informaç3o que se quer transmitir.. Sechegarnos 3  concivao 
que um desenho em bico de pana funcionaria, 9. porque no caso ao ha 
vara tanta necessidade da cor. Mas asa provado, atravs de testes 

e experiancias, que a cor torna o desenho mais atraente a criança. 

Nem sempre uma ilustraço exige a presença da cor. Mas eu 	acredito 

que ela vai ser sempre um elemento a mais para ajudar na identifica 

ço da figura, principalmente quando se trata de publicaçes para 

crianças at 7 anos.. 

USO DIAGRAMXTICO DA COR 

Q maior valor dado a cor 	o de dirigir a atenço e diferenciar 

reas. Combinaçcs passivas e ativas de cotes podem ser usadas para 

dirigir a atenao mais dinamicamente.. Uma iüteraço entre 	dois 

componentes da ilustraço pode ser enfatizada ao sè levar em conta 

os efeitos da aço intermediaria das cores. 

Uma tonalidade controlada tamrn ajuda 71 clareza e direço da aten 

çto. Tons diferentes provocam maior discernimento entre as figuras, 

enquanto que tons parecidos induzem a um maior relacionamento. 
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LINHA 

A linha 9 um forte elemento para marcar as tornas e detalhes, e La 
cilitar na leitura.. 

"Linhas curvas grandes ao em geral interpretadas como preguiçosas, 
aortas, delicadas, tristes, enquanto que linhas curvas pequenas aZo 
olhadas como cheias de vida0  divertidas e Lelizaee". 

Douglas Sandie - paictiogo 
especializado em percepçto 

o  Marcas e linhas, deveriam ser consideradas como energias em vez de 

elementos sem vid'a". 

De Sausmarez 

SEQUQiCIA DE QUADRINHOS 

A aeqü2ncia de quadrinhos t mais usada em filme e TV, com a vanta- 

bem de ser de ezecuço as flcil do que o desenho animado. 	Ela 

sufoca as mudanças principais de movimento. Os menos 	importantes 

ao induzidos. '  

A escolha do que deve ser considerado inportante ou nZo vai depen 
der da idade da criança e de quanto ela j5 sabe (eu vocabulrÍo e 
sua capacidade de percepçZo das formas visuais) cada quadro 	deve 

intéragir um com o outro, para dar um efeito dramtico e expres 

sivo. Mudanças do ponto de.vista ede p.pectiva vZo induzir 	a 

mudanças na tenaZo emocional. 
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REALISMO - FANTASIA 

Outra maneira de se chegar a urna concluso sobre que ttpo  de 	dese 

nho usar em determinada circunsancia, esta baseada no tipo 	e 

grau de realismo que o assunto possa pedir. 

Nenhum tipo de conunicaço visual pode er considerado totalmente 

rcal!stico* A questo portanto a0 pode ser "realismo ou ao», e 
sim quantas e quais a0 as catacterteticas visuais de urna situaço 

neceser*as para a sua representao grfica. Quando se trata de 

um assunto inteiramente novo, ser melhor mostrar o mximo poss,  

vai de caractertaticas reais, sem atingir a um excesso de infor 

inaço desconhecida* if preciso tornar cuidado com o engato de data 

lhes para a0 confundir a imagem. Nesses casos as vezes a foto-

grafia o mais indicada. 

Quando um conceito 9 mais conhecido, torna-se suficiente e me-
lhor se referir a ele por meio de um símbolo ou imagem pictogr 

fica. (fig. 15) 

Em um processo' educacional vai haver sempre a necessidade de 	uma 

figura retrospectiva. 
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imagem pictográfica 



A funço desta figura vai ser de a resumir tudo que j foi 	ensi 

nado anterornente formando urna imagem eatereotipa4a. 

ENTREVISTA COM REGINA t: TOLANDA 

Para ter uma visao p.rtica do assunto, procurei Regina tolanda , 

ilustradora da livros infantis.. No aomento dirigindo uma 	escola 

para criançao en Paquet, ela acaba de chegar de Bratislava, 	na 

Tch000osiovaquia, onde na realizava periodicawante um encontro 

entre ilustradores infantis de todo o tundo. Regina Tolanda 	foi 

convidada para participar da tomisao Julgadora dos trabalhos ia 
expostos 

A minha primeira pergunta a ela foi no sentido de saber o que faz 

uma imagem ser boa càptada pela criança. O fator principal t que 

a imagem no seja de.scriç&o pura e simples do asSunto 	tratado, 

pois neste caso ela aZo despertara tntrresse nenhum de parte 	da 

criança. O livro deve ser encarado como um estimulo para A expreL 

a0 criadora infantil, por isso, a iluotraço precisa dar nar 
gom a uma intarpvutaço que ø vai se cop1etat com a invontivi 

dado da criança. 

Regina tolanda ten cono princtpio basteo evitar um condi. ciona 

monto nas crianças. Ela procura sempre "dar as ferramentas" 	para 

que elas possam sozinhas realizar seus objetivos, adotando 	UnS 

aprendizagem de dentro para fora. Ela 	radicalmente contra ofe- 

recer a criança apenas uma imagem estereotipada., Apesar de co 

nhecer o valor de um estereotipo ou acamo da uma imagem pictogr 
lo 



em algumas poucas ocasies, eta 9 a favor de una educaçZo mais 
aeínoct&tic.a. Isto É. que ofereça sempre uma variedade de 	estilos 

para que a criança poss.a ter meios de conparaço:. A imagem que tmta 

criança tem de determinado objeto deve partir de uma 	percepçto, 

comparaçao e analise proprias, e nunca ser incutida n em sua 	ca 
beça pala id&ia de um adulto. 

Quanto ao teor de realismo qué deva existir numa iiustraçao 	e,a 

demonstra com um exemplo: "Se derepente o governo resolve que 	de 

agora em diante 99 se pode oferecer as crianças livros com 	foto 

grafias, vai haver um des•esttmulo total; ao mesmo tempo que se for 

determinado que usaremos 09 ilustraçes baseadas em fantasia, va 

moe cair numá perdá da noçao de realidade. Portanto o importante 

oferecer condiçes variadas para a pereepço infantil". 

Um problema constante para o "design" no Brasil 9 a falta de con- 
fiança nos produtos nacionais. Tambm nas artes grflicas isto 	se 

faz notar, sendo a maior parte de iivatraçes para livros infan-

tis1  de procedZncia estrangeira. O baixo custo de traduçes e fo- 
tolitos do exterior compensa muito mais do que o 	investimento em 

livro infantil .fartamonte ilustrado. 

Na ilustraçto para criança h lugar para todos os estilos: 	rea- 

listas, impressionistas, expressionistas, cutistas, surtealistas. 

HZ tambn algumas experinciaa com ilustrages feitas por •crian 
ças. Recentemente hS um forte movimento em direço aos elementos 

folcltricos combinados com tcnicas modernas 
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Situando o Brasil dentro do setor internacional de ilustraço ia 

fantil, Regina Yolanda 	chegou 	conelusto que nossos ilustrado- 
res an muito que nprender, em termos detcnica e 	imeginaç309, 

com os estrangeiros, mas que, ao se falar de tema, o nosso Lol 

cltre 	de urna riqueza muito maior do que alguns europeus, por 

exemplo. Ela considera o folclore a uníca satda para a pesquisa 

da originalidade do desenho brasileiro.. 

Em literatura infantil costumamos falar, sempre segundo o ponto de 

vista do adulto, if ele que projeta o livro, redito, ilustra, cdi 
te, vende, compra, expe, critica, 	- 

E. o ponto de vista da criança? 

Regina Yolanda chana a atenço para um ponto fundamental: "no 

Brasil, como na maior parto do mundo, no se ouve a criança. Par-

timos do pressuposto de que ela ignora as coisas." 

No entanto est surgindo o movimento para estimular a criança 	de 

urna obra acravs de um processo de "feed-back". A criança passa 

a interferir diretamente na ciabor.aço dos, Livros que, ela vai, ter. 

Em alguns países da e Europa j se esti fazendo este tipo de expa 
rten.cta. 

Para colaborar com o artista grflico1  a Hr ilustradora reâniu ai 

guns pontos que considera 	vitais em uma publicaçZo infantil: 

1 - Quanto mais imagens, belas ingens, e menos volume de 	texto, 
melhor a criança compreendo a linguagem e a mensagem dos 	lj 
nos; mais desenvolve hZbitoa de leitura independente 	de 
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gosto pelo estudo, o que se tran.aferir5 atravs de toda sua vida.. 

2 - Um livro para crianças deve inclu.Ír detalhes que enriqueçam a 

ianginaço infantil e. que permitam Z criança interpretar pa 

lavras e ilustraçes de uma fona que seja exclusiva dela. 

3 - A varSade de ilustraçes, desde que seja de boa qualidade,r 

guça A percopçto, desenvolve a observaço e forma no observador 

una espcie de proteço contra O: bombardeio diario de aateri— 

ais visuais de taenorvalor. 

4 - A noço de relatividade deva estar presente nos materiais oc 

tecidos as crianças, favorecendo o desenvolvImento de mZltí.  
plos pontos de: Vista. 

5 : A ilustraçZo a!  preto ou a duas cores barateia o livro e po 

de atintir o irresse da criança desde que apresente aço 	e 

beleza. Tal livro podo ser vendido a baixo preço a una gran 

de nassa de crianças. 

6 - 9 possivel pnnar en livros de boa literatura, com itustraçao 
A quatro cren e fina impresao. Tais livros, de preços ele 

vados, poderian ter a cor - caiçao do Instituto Nacional do 

Livro para serem distribuídos as Bibliotecas Pblicas eaco 

lares, e assim atingir as crianças em seus estabeloci*entos de 

sus Lua. 

A. ÀTUAÇXO DO "DZSIGKER" 

A antise objetIva do que usar en ternos de elementos visuais 

um ponto critico,, que vai ser 4Qmpre influenciado pelo 	ntodo de 

abordagem pessoal do 'designer". Kia ao precisa ter a pteotupa 
ia 



ço de deixar de lado sua visio particular, mas sim ter o cuidado 

de no deixar que esta o influencie 	a ponto do cometer erros na 

transnisao da mensagem. 

O "design" deve estabelecer que tipo de comenario ou texto 	pode 

ser usado junto a determinada imagem. Geralmente uma 	divergncia 

entre texto e. imagem produz uma quebra na concentraço. O comentj 

rio deve ser diretamente referente Z imagem; deve dirigir a 	aten 

ço e dar nfase; á informaço acrescentada precisa ser 	espectfi 

ca e limitada.. 

A legibilidade vai depender do dimensionae.nto da letra 	relacio 

nado com a disttncia. do observador; do grau de contraste; e da te—

gibilidade da fani
e  lia de letras escolhida..' 

A daciao emptrica do um artista grfico experimente pode dar to 

bom resultado quanto uma deciso baseada nos resultados de pesqui 

na. tais pesquisas sobre legi&ilidade de tipos estto muito 	acos 

tumadas a ver, a suas preferncias pessoais, 	variedade de cor 

textos e Z moda. No entanto, a "A Psychologicai Study of 	typo— 

graphy" de Gyril Burt,. e "the Visible World" de llerbert 	Spencer 

no tipos de literatura especializada na 	sobre os 	ca 

ractres. 

Para "desigu" inexperientes no campo da tipografia, as recomenda - 

çes seguintes podem ser de valor considervel. 

rara: crianças at 12 anos: Old style 
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rara crianças acima de 12 anos: tmprirtt, 'Fimes Roman, e P1antin 

Para adultos: Tintos Roman, corpo 10 e Imprinc, corjo li. Dois ti 

pos "sans serif" a0 éanbm aceitos: 

Ciii Uedium e Univers 

No entanto no existe diferença radical na legibilidade de alguns 

caracteres, principalmente, para adultos. Estas normas so um pon- 

to de partida apenas; a finalidade do textõ e a moda da 	põca ao 
duas variantes capazes sempre de invalid-Ias 

g certo que a funço do "desigti" estart sempre vinculada a 	condi 

çes externas ao su propsitQ. Mas um cánhecimento interessado de 

cada parte deste trabalho 	ir5 ajuda-loa atingir ao que se 	cha 

na de abordagem "design" consciente de uma publicaçL infantil. 
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