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Trabaibti de formatura: 

Desenho de alfabeto como sistema de visualizaço intA 
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Ssshors Diretora, tcnhores Professorea: 

$sn• reencontra cor a E5DX foi-noo til cn rndhtie 

pias sspettoa. Saindo do ieolacioniaro a que leve 
nsts.s.riwenta e vida profissional noo noldos do 

setenosie en que a noosa vem oendo até snto eotr9, 

tinida, peraitiu-nos o diiogo cota ao coapenhniras, 

ande •xtrenamente enriquecador o entrecruzar de 

•xp.rinci.a 40 apenas no piano tcnico,aao da VÁ 

da vivida, do deabravesento de caainhoo nor difi - 

ciio iniciou do defini;o prafissional,aos sanhon 

• psrspsctivae do desenvolvimento. 

Taiái. o contacto com a Escola coto entidade defis 
at a rufiaxo poriodicaenta neceoario sobro a 

nSlatica ético o esttica ca profivao,bem co 

a isa nova conocintie da dicciplina oetodolgica 

• nlsvncia da posquice. Atitudes ratas muitas v 

as di dificil oanutenço no tuztilho dc ooiuçcc 
qi» ai bm que corretas eo tomadas sob tenses,na 

titiaa da profisao. 

Mana acolhas o tipo. tiooeo nentinnto es, reiaço 

• ais: stropofjico sim, coo tudo do peixa o cnn 

•ibilidade que isto envolvo. Tipo, cxittncia ftoj 

ci qv. ; devorada pole cabeço - bate que é do ccdj 

da co.unicaço verbal, ouporto do prprio pen:n 

fl4lb*0  pslon olhoo - Z.00tnit co quo co fundaconta 
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tode IM .xeperttrio vinual -; pelas moo -por ousa 
quuildedeo tteiv a plasticidade. 
Nesse prspntas o tipo, o alfabeto, ute ieegem cor-
porettv.. 

FixSn e. Jiaitus, adotemoo una abordagan globali-
zanti de problent Já que no diferencieno, os espec 
tos t4ric.s u prticoo entendendo ela da exigncia 
da a. cinstslaço de inforns;ee que funciona cano 
supflt* • r..lincntaço nos noinentos deciccrioo. 
Inicies.s indo de encontro e tecricoo ccntetpornc-
os qas s** orisntarst na diftcii c08)reenco da cÕ 
pl•xSdaS da configuraço do atual pcnca:.:nto. 

AioSs e.tsdasos z 

MerSiU licLuban - Co toir ota es nnoaegene,en co 
isbor.ifls com 2uontin Fiara, A :olax ia do Gutenberg, 
Guerras Paz na aldoía glool,O: ceias de cotunica - 

sme extensZco da hor,cn; 

Nolbeat Wiuwa: - Cib,rnttjct o !ocicdedo; 

.wbnb. Eco - Cbre Ahtrt::; 

Abrales Nflee - Teoria do tnfnrnaço o Percepço C 

ti;tit.& 

ColesnSrn da revicta Cctrjunicntion - Semiolo-

gia da. objetos; 
P$nbnt Rnd - Inegen o ldchj. 

A ps.qates hietrica e t&cnicc ten coto base e bi 

blsntSa que co oe;uo Ç0i  oxourtivanonte aborda- 

da, tende •ido feita a ointcuo dc teus aspectos de 



ni,r nl.vncia •snociaoa aos objetivoo perteguj 

doa. A n• mnris inforc,otiva acrescenta-De o le 

vsibsnte iconogrgfico conctitudo dc fotografias vj 

lecS.s~ ds um total de trerentas e cinquenta rcgij 

troe ba csao de texas cot funço iluatretive que 

expr»«= o =mento cultural que doternina a ontrutu 

rsç* viesat do portodo analizedo. 

Type,nphy/lnic irinciplooj influencen and trende 

sinta fli 	th 
15 ccntury - John Levio. 

i'juafltn da Moderna Tipografia - Harbort Sponccr. 

Cr.fts a? ths ':eiear Bauhau, - Cslthor Scheidig. 

irs is ntion - Jase Sutton. 
E1s.n46 8iblioloia a Antonio Houaieo. 

!3igsfl-Sigaal-Sycbol - t alter tio thclm 

rekSn Superior da Ltngua Latina - (mosto Feria. 
(1 arte da la escritura - Cnecco. 

Sacie Typ.graphy - John R.Digs. 

Grativ. Nonativa da ifnua Iortuquoaa - Rocha Lima. 

WiflSa Mnris - Giancarlo Da Carta. 

N.thuds •f 8ok Design - Hugh Uilliaiason. 

Th. Typeraphic Book - Ztanlcy r.orricon. 

•ii systam manual - Crooby /rlotchor-Forbee. 

CnsS £P.eicltp&ia falta Larou.ce. 

Con.taustivism - crigins and ovolution -Goorgo Ricke». 

Vicia isnfltion - toholy-Uz,gy. 

La r.velvtien du Livre - flobcrt Eccarpit. 



rinbS !pSmirri - John Lenie. 

ri. øimt$wsd Tenro o? *-rinting S.N. Stainbcrg. 
L'univn* de. liurta - Albart Flocon. 

Th. Typrapby o? Petn Aduortioet.ent e Kennoth Day. 

Histris da Camunicnço e  r.auricc Fabra. 
A pSi•Vt• ncrita o nua Idotaria -Hornani Donatu. 

Ii, sssfltur.i y ei libra - O;nice. 

A escrita - flat'id Dirtnger. 

Teoria y Practí"n de is Tiogro Ida e V.fl.Sic.uno. 

Histoji. dii Livro - Svrnd Dobi. 

li livra, o jcirnfl e e tiogrnfia no Dr.i1 -15CC/ 

1522 - Carlor Cizzini. 

Las arte au royrn age et a l'ipoqua dei La flcnuicqi 

ce - Paul L'Acroix. 

À.reawtac.c.. a.i&i una rcçcrtegco qurt tastotunha o 

C1T1SPt do a1 t&otn e crc; 'nha un cccrr3ncic: ti:o-

;r&fit*s te' ztç3 crifectç&r od:toxiQi.,j3rn3iXo-

ticas a sublicit&riac con ceu inter-rolacionan-nto 

coa as srtts lstica,, n partia o a litoratera. 

Aps quetxo anoi de trt'alho nc Cdi tora da Funda - 

;a £attIio Vargeu, iniciada w cartar di canoul-

tarja, foi teci nolirada o produ;3a do couz dar ra 
riMicse que apreuentaa tre tirz;rrn nenenl do oS - 
tanta 911 srwnJ',rcn, temIa rido igu,ltcnto aite-

ntSzsds o rocoto grfico de rrnlizeço da livrar. 

is ritmo rditorial Ldio dc 75 tCtuioo anuam. 



Anais., outroaoiD, a rozp.naabilidado intagral do 

ciclo gfico Ja ruioto OConjunturu ZnLica, a lia 

ridico da major rolcvncia nus acioa tinantcizat o 
usíticai do rIøs quj co..s tn.. tiraçcn tcncai da 40 
ii aaa4jaru.., arrcz..ntundo sois nutcrac COrOCÍCiO 

4au01asnt*, fecha sua rcdaço no dia 5 de cada nSz, 
..trculasde j  n33 bsncss no dias 23. 

cquaciosnunta ds o,oracz produtivos envolvou 
uds a norud_izoçao da originaio,pazsando ro: cole 

au da ptaia,  íixa;o do forcatos, eatabolccir:ntuo 

d..,  ti,iula.i.. uo dv caractarfoticas idontíficadoras 

..0 ariss a cu aa,ojotcias cf5 diagrraça,att o a 
de ,roct:= --oz junto ao arqua grarico. 

ta ai&trAflatlL.~ o;.i:ccioncl obJetivou o roduo dos 
cates editorii.i:, esnim cotn o nstcbolocinonta do t 

• adrLè d* ubji te qua c.lccnç ndo uta unidade da acabA 

»'nta cria,i.e tr.n im_-ct cairscarial a .artir da pra 
c°aSO rso tL cttiutura;Zo c!o prodato,ioto , a fo 
P4 coto procasLu. 

• ratandeaga nora et&cleccr uca ctrutura do viou 
lizsç& 0~ a Tund; 3ettlio Vcrçov. 
A opae aUebtic3 cccorro do fato dc cotar ja a  re 

F.G.V. J;?jnjt1va1cnt' fíxda, no 'çcnan  en 

r,w pais cort. ntrncjcnalnente; tanbcn todeo os 

'rgoa tatsyrtrto... t42 Tnstitujo c0 cz,rcct,r&zndos 
ir sifla, bem cn:o nu ttcolnt r rte ublicaços dos 

: irer.ntss aa-tur..0 tcnicoa. Tgutlncnta a cnrtr;cin 



da Instítui;o coma argo técnico e de cultura encofl 

tre sus tradu;a saiS expressiva no prapio veículodn 

linguagua vurbal - a escrita - fundamento e candiço 

de uxiutinciu das sociedades civilizadas. 

A eborda;eti ootilXstico que as;ocia os sinais a modj 

loa r..ultantas de moderna tccnolagia, seta em corra 

ca o carater da atua fao da Fundaço GetGlio 

Vargas, diriida principalmente 	Adminintraço a 

Econosis bem como com as tandncias das diretrizes 

da Cntidade que fará construir em futuro praximo, na 

Praia de Sutafaçjo, o maior centro de computaço da À 

mrioa Latina. 

O trabalho rpresentado objetiva e raalizeço de uaa 

tarefa escolar tendo o carater ds um problema ebstri 

ti,. Sua easocisç com a Fundaço Getiliio Vergas vj 

as a rstbalecer 1i.rnitaçes que permitem maior rigj 

dez nu equacionamento das opçes do diretriz bem ca 
o nn fixaço de aoluçes. 

Representa na entanto as bases de urna realizaço prg 

fissianal onds as ocorrncias objetivas a o desenvaj, 

visento conjugado com os executivos e tcnitcs da Ej 

tídade desempenhem papel da meior re1evncia. 

C uw projeta em processo ando cabe o reexame a a abZ 
dagea da coapiexidade de uso que a vida de Institui-. 

ç0 determina. 
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StUdio Vista Ltda. 
Crosby-rletcher-rorbea 	Londres 1970 

1 ntroducp 

O alfabeto-signo proposto foi especialmente adapta 

do tia ua tipa existente pnre o Aeroporto Hoathrow 

do Londres durante o inicia da dícada de 1960 por 

Coija Forbes a Mathew Certer, tenda sido desde en 

to usado corDa um sucesso por outras denignere pi 
ra vrios projetos ptblicas e privadas. Como des, 

nho de letrs ele fui especialmente modificado para 

atender aos critirios funcionais da einolizaço, o 

meis importante fato sendo a legibilidade e que o 

alfabeto no fosse sujeito a curta prato a muda 

çs de Duda. A eparncia *18081 e e construço fíaj 

ca do sistema de sinais apenas daterininado 

por ementas grficos de tipa e estilo,mas tembm 

pelo anviranment no qual vai atuei e pele funço 

que se espera quo desasnpenhe. Qualquer programa de 

ninsia vai em ltirna anliae depender de qualidade 

dos dntelhes bern turno da apiicaçL uniforme e co 

tenta. 

Terpjnplpqje 

Srie - coleço de todos os tamanhos au corpos de 

um mesmo carter tipogrkico; 

Fmi1i. - conjunto doa carocteras cujo desenho, i 

dependente do corpo, apresenta as neames çp 



rscteritstices fundamentais; a famtlia camprft 
cride redonáo,grifo, claro, negrito, 1arqo,e 

traito, etc. 

Tonta -conjunto das letras, sinais e espaços de um 

dado carter om um tnico corpo. 

Cerifa-horizontnl-inclinnde-quedrada (tom a tesma e 

peseure da haste); 

Olhn -a parte superior do tipo que recebendo a tifl 

ta o efetivamente impressa; 

Face -cada urna das superfícies que limitem o para-

leleppedo que constitui o tipo. 

Letin etules - estilo da letras 

ErSc 6111:"Letres ac sinale para sons.' 

Ixiotem hoje corca do 10.003 entilos diferentes de 

olfebstos baseado na letra romana (incltddas ai as 

letras dacorativen e se aornbroudas),todes derivaag 

dc eris tenhas dc alfabeto basicas. 

A maneira outil mau significativa do resolver a c, 

rira ref'lnte a tronsiça do dcsign da letra, come - 

çundo pelan formas de ncteço 	peno, passando pelo 

antalhe •t, s formo meia geotricaa adequadas 

cuapnaiço mecnice. 

A faudlia sem tento originariamonto produzida em Li 
pos de macieira para uso e grandes corpos pera dià 

p1 ay. 

As r&2;es para tal variedade de desenhos de tipos 



s;o histricas e funcionais. 

Ctrtes formes 6o adequadas a diferentes procensos de 

impresaso do pepis diferentes 1  outras so particulez 
manta legiveis e fceis de ler em blocoe de textoc,ou 

tr.s ainda se prestam mais ao display. 

024 tece - Tipo com ttneo diagonal e cerifas inclinjj 

das - ex. Plantjn1 

Modarn 	- Tipo do sc. XVIII com tenso verticel,grp 

de constraste de espessura da hostes e fr2 

quentemente com cerifes no inclinadas.ex. 	
/ Bodoni; 

transitional - Tipos desenhados quando a mudança 	do 

Cld faca para o moderno esteve se proces - 

sendo - ex. fluskervílle; 

tgyptian - Tipo do e&. XIX originaimente sem tensto 

e com cerif'a quadrede - ex.Antigue n26; 

0lc style • 	eminiscncia 024 face de meados do sc. 

XIX apresentes caracteriaticas Old e Modn 

- ex. Tines flew Rurnen; 

Sanssrif - Típossem tcnoo nem tenta, taw.bn conhe- 

cidos como grotescos - ex. ruturo. 

A forma das J.eflaa 

Todo alfabeto ocidental compreende dois alfabetos d4 

tintos: a caixe-alta e a caixa-baixa cujas letras s 

vetas apresentam a mesma conctruço e. outras vezes 

prasenta estrutura bem diferente, 



Um alfabato e.m cirife pareco ser urna escolha natu-

ral dada a dificuldadu colocada pela letra tarifada 

na orqiniz.ço de um sistesu pan, especificar o ejL  

pacsjnsnto • agrupamento de lstres. 

A. c.rifae tendam e criar espaços internos bem abej 

tos a fitar o layout de palavras com o eup.cujann-

to senas Ssterminvsl por meios sacnicos do que ia 

letras se. csrifas. 

Seta tipos de cerifa usados com frequncia em sinalj 
e 

taçasi 

Grotesco, Futuro, Gui Sane Univere, Folia, Helva-

tico, Standard. 

O .lf.bsto desenhado por Herbert Bayer durante 	seu 

punido temo instrutor de Baubaus (1925 • 1928).o dj 

nige a uso em displey e apesar da no ter nome 

ralmente referida coso Contour sombra. 

La 1916Ldwerd Johnston foi •ncarrrgado da desenhar 

usa fontu pira uso exclusivo do Underground da Lo 

dris. Apsair de oniginaluente produzida como um tipo 

pari cartazes ala es mostrou ideal pera finalidades 

de •inalizaço e ainda eat es uso hoje no Sístemade  

Iranepartu de Londres. 

Us alfabeto desenhado por Negue e Negue pare a Expo-

siço laturnetionel de Construço de 1969 e  o Compo-
nese e tes como teme a coordenaço di componentes 4 
trico de canstruço. 



,ih o itajico us rival independente da fonte ramA 
nu. 

As prpnorcts des1ate 

Todas as maneiras podem variar na maneira cosa so 

construídas - em espessurat em contraste de hastes 

• em proparço entre traço e forme contida.A esta 

varsaç;O chama-se péso ou cor. Alguns tipos de i.t 

pranse •o apresentadas em vrios pesos, fraquent 

mente tendo sido desenhados coma famílisa de tipos. 

loto o carter epresente o mesmo design fundame 

tal asa o alfabeto pode ser encontrado em uma 1x 

ga variedade de pésos. 

Ex. ds recaia de pàsos: 

clara extra condensada - mdia extra condensada 

cia. condensada - rndis condeneada - preta condes 

seda 

claru - rdie - preta - extra preta 

mdia expandida - preta expandida - extra preta e 

pendida. 

Litres usaden ep,  djsu.iay e em 

Na escslha de um tipo para sinelizeço a legibili-

dade é de raicr impertncia; a tipo deve ser siiqies 

es estilo e for,o, as praporçes devem ser as nor - 

melm.nte utilizadas e portento facilmente reconheci 

vriu e o pua deve ser e suficiente para ser efeti-

vo quando visto e distancia. 



O tino Ajrpo:t 

O Aeroporto 4 baseado nó tipo Standard no qual fh 
ram feitas as seguintes modificaç3es: en letras fa 

ram simplificadaa, os ngulns dos terminais das haj 

tes foram tornados verticeis ou horizontais. a elt.t 

ra X foi aumentada em relaço s maiusculas,hastee 

.scsndentse e descendentes, e o peeo do Arrõporto 

um tom entre as veraZes mtdia e preta do Standard. 

Siatemade u!ijdpdes de gedidas 

O sistema de medidas tipogrfico se refere co supoz 

te mstlico sobre o qual a letra propriamente dite 

ou olho de tipo 05ta entalhado. Usa-se o sistema DÁ 

dat no Continente e a sistema ('nica na Gr-Bretanha 

e Estados Unidos. 

L. alfabetos usados como signos e opresentedos em 

tamanhos grandes, a fotografia o riais econ&Dico e 

adequado mtodo de ampliaçZu, ebendoriando-se assim 

os sistuDas do medidan tipogrficas. 

Pera a sinaliza;o do Aeroporto de Londres usou-se 

uma escala de unidades apropriadas pera todo o ais 

tema da sinaliz.ço - aplicaei nto apenas nos tijts 

mas taabc s mquinas e aos prprios painis. 

Letra, oplavra a Unha - cspacpjemant 

Se bem que em mathia de espacejamento a percepçto 

e experi&nci.n humanos no possam ser superadas 

necsssrio um mtodo standard quando se trata de 



ia conjunto de ocorrncias da pelevras e fim de se 

manter urna uniforutidede de apresentaço. 

A unidade de medidas propostas pare a consfluço Cc 

letra a sesta para o espacejamento entre letras, 

entre palavras e entre linhas. 

Usa tabele estabeleci o mtodo de eepecejamento em 

toda es permutaçes de letra para o elfebeto Alt 

port. 

e.o.co dq_..arne,j 

A sarges esquerda da primeira letra da legenda i 

a metade da cedida do sidulo quadrado que consti - 

tui e base de proporço dou painia. 

bsve haver um espaço maior na beca do que na cabe-

;, de legenda. se  uma letra, figura ou slmbolo ep 

tece eu um quadrado individual, mentam~ o *1mb3 

cente horizontal e centralize-se e figura. 

Medidas dos rainj 

Um leyout induler metro 25 periutoçoe de painis 

es uma qcln. O no°r±ulc ndctado para ai painin 

o quedreda o que oignlfice que os painis podem g 

pr.eenter-se quadrados ou retangulares dependendo 

dcc relates ditmntonois do sentido e ntaero do r 

putiçes do madolo. 

tasnha das lotree 

O tamanho das letras num sistema de sineliz.ço d3 



pende da distncia cm que se espera que sejam lidas, 

do environment e do grau de ilutsinaço do lacei. 

Tamanho das aenpgen9 

As dimens.s escolhidos para os painis dependem da 

isgibilidade e coioceço. Cm essncia, no entanto 

o tamanho do tipo e o comprimento da mensagem que ds 

terraina a escolha de tamanho do painel. 

O alfabeto Aeroporto tem dois tipos de setas, um dos 

quais sapa' :iel pera o sietema de sinelizeço e que w 
mc o rasto do alfabeto é modo Lada no mesmo sistema dc 

unidades e tem a mesma altura das maiusculas e aer 

ss.pre colocada num incdulo quadrado. 

L.tvçn*t tiponxfico 

Diversidade de laycutt de linhas devo ser evitada em 

sistemas porque requere individuais de dft 

sign que dificultam a menutençc da uniformidade de 

esquemas. H& potAn, certas princípins elementares M 

sando tcnicas e cEcalas do layout Que permitem;nfjl  

ae e grau da inportncia visual que devem ser fixa - 

dos. 

Lavout da bniYS5s 

Pictograma3, numeraie,set;s ou figuras devem subne - 

ter—se a mesma discipline da escala de unidades dem_p 

didas e dos radulos quadrados de painel sendo consids 



radss da mesma forma que outros quniriquer elemon - 

tos do alfabeto. 

K date mtodos propostas de incorporar simbolos na 

raa do paineis 

- conferir ao símbolo um quadrado modular e tra 

ti-lo como urna adiço 	ano dc mensagem; 

- inserir o smnboio no layaut tipogrftieo,trate 

do-o coao e primeira letra ou palavra de urna linha 

da mensagem adicionei e eninh-lo na mesma margem 

dos tipos. 

Cp.bjnpcp de pjis 

Deve-a, estruturar urs sistema modular de psinis bat 

tante flexível pera acomoder çrande ntmero de varia-

ç.s. Os painois devem-se combinar apenas quando haM 

ver urna razo funcional específica para tal 

5 

A razL paro o uso de simbolos num programo de tive-

lizaço i CJS)O c.ubctitutc dc pelevras ou frases dsA 

critivas iu para wupnrar o reconhecimento visual e os 
- 	« probleritio du identifacaçao de langues estrangsiras de3_ 

conhecidas. 

Corno urna recomendaço gcral. no entanto, as palavras 

30 freqaontemente aeia comunicativas do que uma rs 

prssentaço abatrata. O fator realmente positivo num 

símbolo s quando ele univeroalmente reconhecido cg 

mc urna acta, a cruz vermelha, etc. 



Cjppjfjcp:o de amem 
Oireço 

1 dentificaço 

1nforrnaço 

C&jjgo ds cores 

A cor froquentamente neceasaira pare ejudar a dÀ 

fersncin urna categoria dv infnrmar,Zo da outra, pi 

te agir como nfese de um leyout tipograico ou me_ 

•o para ser aplicada por razes decorativas pare cp 

lacar cor no environment. 

Lacejippç e Ua.ftr;n t! ppine4j 

( ti epRrnncia total que d cosato ao esquema. 

Ao delicsd, cquiltbri.o entre os releç.es visuais e 

os problemas dn fixeço física dos 	acres- 

cido, pala nacessidade de boes 1inhnr de vises •  i s.  

tot a distancie e n9u10 dos auais oa sinais devam 

ser vistos e sues posiçoo em rolaço ao observo - 

dor e sua destinean ou ponto que ele preciso iden-

tific.r 

rixsçZo: 

LspeyificacfteA reproducp e npterÁajs 

C ssspre preferível que a arte final seja apresentA 
da na weso t.amonho que o sinal requcrido,no deve 

do ser nunca menor do que um quarto do tamanho real. 

A escolha de «'atnrieis tÇ detrrmineda pelo custo.fufl 

ço, ap.rncía, durabilidade e rnenutenço. 



O x' gano Q r 

acunsaihval Zt ,3feiture de um organQrama para o 
desenvolvimento tcnico coordenado do trabalho bem 

coio para es eapecificaçes de preza e relaciona - 

mento com o cliente. 

Iegrs de estflo tjpogrfico 

acnnselhAtei entabelecar padres pare problemas 

corno: 

espacejemento dc palavras, quebre de palevras,p 

lcgrafas, uso de naitsculaa, ortografia, numerais, 

detas, titu1açb, pontos, vírgulas, pernteaos,etc. 

Programas de sinalizacp 

Exiatun alguns pragratas de sinalizaçto elaborados 
por competentes profisianais jé em uso com sucest. 

5°. 
O impctu da elritr;nitn no conunicaç&, 

niterndo a estruturo fhica e tradicional das le 

traa - isto claramente natada em zlfabetos prod 

tidas especialmente para leitura eletrníca,ea chM 

ques por exemplo, ou concebidos para reproduço pcs.& 

tipos cstcc$icos para o toleviso. 

Um deEenvolvimsIÍto pRralelo est ocorrendo em alfa 

betos construdoa nm releço , fonitica, isto si-

nifica que á reconhecimento dos formas das letras 

coma sImbolos em si mesmas esta também realizando 

uma constribuiço radical e no futuro afetara pra, 



funCamuntu nosso voc.bu1rjo visual. 

Alfabsto Alta 2!' - daunhado por Adrian rritigur em 

csl.bor.ço coa Crosby/Fl.tch.r/Forbss pera 1W apr 

s.nt.ndo duas vera.s: clara e prat.. 

Eriti.h ReiS - designara: trinnsir. Calvurt & Aseocj 

edo.; 

o alfabeto foi tirado eu um tipo existent, onde aj 

guna detalhes foram modificados u o desenho de l 

tra agora conhecido COMO 'PaiS Alph.bst'. 

O alfubeto foi desenhado •m duas vtrssst positiva e 

nsg.tiva com os nec.asriaa corraçe. •;ticas. 

Schiohol Airnort, Amsterdam - designar.: Total Ossigi 

(1965). 

Foi lulacionado o alfabeto 5tandard utilizado t.l e 

qual, criando-se um sistema de org.nizaço de painb. 

O snico símbolo adotado foi a •eta. 

Qussn Cliz•bath 2" - Tran.-Atlantic Linar - designer 

CroubyfFletchur/Forbes. 
A lutra nlacionede foi e varso clara da Helvtica 

que ocorriam em painiis de fír.ica prata. 

lInivarsity o? (inec - designar - Ja.es Sutton. 

Foi utilizado o alfabeto Airport a um •diço ao dese-

nho standard for.m produzidas uma vsrso aatencil e 

uma vsrso outjine. 

lntsrnational_Jusines. Mschinsi - I.I.M. - designer 

Paul Rand. 



Foi designado um iogotipo. us elfebato associado a o 

sistesa d. .inaliz.ço.Linhas de tipo tinidas coa chj 

vs a linhas que esto relacionadas ao logotipo IBM e 

asaSm førmaa as bases da todo o ejete.a du iayout 

Oilsniadn do Nxiyo 1966 - Dssignns-Lancs Wy.an,PA 

ter Murdech e Eduardo Terraço. 

O prograsa de sinelizaçio í baseado principalsente s. 

pictoraaas • logotipos a talvez o aspecto •ais inte-

ressant, do sistema seja o uso de slsbolos, em conjun 

ç;o co. pastes • displey ds rua aspeci.lasnte d.senh1 

dos. 

Ueosrt.mantO de Planalamento de Cidade da Nova Yor$c - 

designarei tlnisark International. 

O tipo selecionado foi o Helvetia de peso •dio uaado 

apenes nu caixa-alta ou CA. combinada coa CD.depende 

do da cetsçoria ds inror.aço. 

flua Circi. rouo-dseigner FHK Hsnrion. 

O tipo usado nesta esquema um doa quatro tipos dasj 

nh.dos sspsciel.snte para o Diu. Circis Group. 



CONSTRUTZVISN-ORIGIN5 AND EVOLUTION 
G.orge Rick.y 	Studio Viste Ltd.. 

Londres 1967 

A DâUhaup e o construtivismo entre guerras 

A Bauhaus foi criada sob a direço da Gropius em 

1919 um Veimar couo uma Corporaço de ertesos sem 

di.tinço de classe TM , o que significava sem disti 

entre ertiste e ertuso. Gropius breve indicou 

Kandinsky, Kier e Feininger para pintura, Gerbard 

Marcku para escultura, Osk.r Echlamaer para teatro. 

Marcel Braur para arquitetura, Herbert Bayer para 

•rtaa grfic.e e pera o Curso Eund..sntal Johannes 

Itten, mais tarde substituido por Jøsef Albers 	e 

U9zi6 Noholy-Nagy. Todos exploraram tcnicaa, fez 
ramantas e meteriais, bem como idias expressivas. 

As teorias de De Stijl foram introduzidas numa as 

mosfera j receptiva em Wui.ur, através das visites 

de V.n floesburg em 1921, que fundou uma eeço "De 

Stijl na cidade, mas no foi benvindo por Gropius 

na Escola. As idias construtivistas penetrarem 

principalmente •treve.ds Moboly-Nagy e exerceram 

considerv.l influncia nos estudantes. A Bauhaue 

publicou osensaios de Nondrian de "De StiJl" 	em 

1925 e 0 Mundo no objetivoTM de Malevith e. 1927. 

As cores priahiae tornersm-se uma c.racteretica 

da Bauhaus, gendo que o corpo docintã 1 os estudafl 
tes se prepararam pare uma ssttica da .quina. 



As duas principais corrsntss da arte 4o reprssentg 
tiva - Holandsss e Russa - encontraram-se e amergi-

ram na Escola Aism e u.a vez absorvidas no curricjL  

lua foram, nos 15 anos seguintes, propagadas •tra - 

vs do mundo. 

A rsaço ávida da Bauhaus aos Russos e Holandeses e 

a úpida a.simileço da ambos, mostrou que similarj 

dades •xcediem diferenças. A proclamaço da Bauhaus 

es 1919 dizia •tioainio da esu oficio essencial p jL  

ra qualquer artista"; ala no mencionava d.eign ou 

teoria. Mas as 1924, ela se tornou mais pro1utriaa 

maia doutrinria,'Tr.inamento manual em oficinas ag 

va..nte coapromatido com a produço, associado com 

91id9 instruço tarics nas leis do dseign."Um v 

cabulrio visual foi tab. adotado: "Varaelho... a 
voca es ns sentimentos diferentes do azul ou asna 

lo (cores da Da Stijl) for.as arredondados falam dj 

farsntu.snta das pontudas ou denteada.." Kandinaky 

plMnsjou para os candidatos Bauhaus um quaetion-

rio com um tringulo, um quadrado a ua circulo para 

sarem praenchidos da vermelho, azul e amarelo, a dIL  

pois a escolha da cor tinha que ser explicada. 

Josef Albars, pro6ussor de desenho, dssign e cor na 

øauhaus, foi o maior pedagogo da esttica construtj 

viste. E. 1920, depois da truinamento acedmico em 

Berlim, Eseen e Munich, Albers, com a idedm de 	32 

anos iniciou o Curso rundamental, como estudente,e,b 



• •tientsço de Ittsn. 

QueM. Ittun deixou e Dsuhaus e. 1923, Albera e Moh2 

ly-$ey foras convidedos pare eeeu.ir o curso funda-

.ent•l juntos. A esse rsspeito palevreas de Albersa 

Se um denominador COMUm poda ser encentrado pare os 

tús •msino3 - Ittun ensinou par 4 anos, Moholy por 

5 anos, eu por 10 anos - todos trh aepira.os polua 

eanvojvj.snto do um idioma visual novo, contsmpor - 

neo. 

E Seta, com o correr do tapo, levou de uma ;nfase 

ne •xpresso pessoal o reprssenteça çrfica e pictj 

rica individualista do material, par• isa uso maia ri 

cisnat, econaico e estruturei do setenal es si. Lg 

vau ao reconheci.snto de, junto s •ue epsrncis sixta 

r.i.r.(.etnia) nas capacidades latins • potenciali- 

dades praticas, a uma .prsssntço sais i.pssso.l.Ou, 

em termos pictricos, de colagem i ehnteges. 

Alista fez isa poema sobre a pelevre dusigni 

planificar • org.nizar,ordensr,rslet.r e controlar 

se resumo abarcar 

bades se meios opostos . desordem e eu ecidente 

el do usie ele significa 

uma necessidade humana 

• qualifica 

• psnsn.nto • •ço do homem. 

Apeser de no eer de primeira g.rsç;e de Construti- 



vistas, Aibsrs logo reconheceu eua i.portncia e se 

tornou mau interpreta. Eis era um professor auetero 

as bem que fundamental. nt. hunniste. 

"C tsepo de advogar novemunts um eprendizedo passo 
• passo que promova o r.conhsci.snto do interior t4p 

do atravis da sxperincie,o use avslieçL resulten-. 

te da co.par.ço... o creecimunto (d. habi1ideds 

J apenas urna sxperi;ncie extremamente •xcitanto,els 

inspirador e portento o meis poderoso incentivo 2p 

ra intensificar a sço, pera dasanvolv.r a investi-

gaço, para aprender •trsve de prtic. consciente. 

Finalmente, ensinar use quseto rio de etodo mas 

de cor.ço. 

As idi.s da Bauhaus foram sintetizadas de Aifrsd 

3.rr do Museu de Arte Moderna da Nova York: em ustj 

tice ula preoncheu o vcuo entra o Artista 5 o si3 

tesa industrial.., quebrou e hierarquia que separa-

va as bslas artes" d.e artas apiicad.s"i se peda-

gogia "diferenciar o que pode ser ensinado (tcnica) 

• o que no podo (lnvsnçn criativa)* uniu o esior 

nGnro de artistas e talentos do qua qualquer outra 

escola da arte de noese £poca";s. arte "desenvolveu 

usa nova a madorna categoria de beleza." 

Apesar do fato de terem as idPiss da Bauhaus fruti-

ficado nas escolas do arte e no ensino poiitcnico 

das Estados Unidos, Inglet.rra, e na Als.enha ~a 

da guerra, elas no causaram virtu.l.ente nenhuma 4, 



prusso no trainamento artístico na rr.nça, Itii. 

ou Espanha. No entanto, o p.nssm.nto Conatrutivis-

te, o d.sign da Dauhaus a uma •attics despojada a 

ri a maquina foram difundidas es todos os níveis da 

cultvrs visual na (urop., Amarica • r.gias indua-

trializadas do Oriente, da arquitaurs oficial sou 

objetos da uso domstico produzidos em cassado r 

quintado dsaign de livros pagin.ço das publica - 

;.. popular... 

Quat,rzs anos eps a fundaço d. Usuh.us ela foi f2 

chada si 1933,condsnsdo somo tias perigosa fonte de 

pan.aasnto ind.pendrnts a arte dsgsn.rrdm. 

Na poca eu que os camisas •arrons de Hitler forçs-

ram o fechumunto de sues portes, parte dos membros 

da Bsuhaus j  havia dispersado, •upalhaddo sues 

idiss inicialtenta na Europa • depois na A.rica, 

sendo que no Novo Mundo a posiço Csnstrutivistai 

principalmente difundida por elsa. 

Max hill e studou na Escola di Artes Aplicadas de 

Zurique • arquitetura na Uauhsus;cofundador da Eecg 

la da Ulm onda foi reitor da 52 a 56; idhas propa-

gadas sa eua visita ao Drasil a Argsntina,com um. 

.xpasiço em S.f'aulo(51) pintura a escultura na me-

te.htica ne arte. Pratica arquitetura es Zurique. 



CNAFTS or THE I'EIMAR BADIMUS 
Waither Scheidig - fotografias di klaus G.Bsyea 

fleinhold Publishing Corporation N.Y 
Studia Vista Londres 1919/1924 

No .@ de meio de 1919 Walt.r Gropius lançou um me 

nifssto e spreeehtou os princípios e programas da 

P&isus. Era intenço de Gropius cnbin.'r o treina - 

manto prtico de oficina com o dsssnvolvimento de cr_ 

,r.uns;O de aateriaio, cor • forma. Ele levava em co 

sidsraço o ser humano integral 1  de um l!ldo como ar - 
t.s;o que conh:ce seu trabslho a partir doe materiais 

b;aicos a das ferramenta., e, de outro lado, coto um 

artista criedor. 

O problema erte x mquina foi inicialsante colocado 

n. Inglaterra, levando • axpsriincias da definiço da 

arte de um ponto de viota aociolqico ao muSa da e 

tiga epraxímaç;o filosfica • •atitica. 

$illiaa Morris fundou uma .ssociaço que, sob e orien-

tsç;o de srtiotea produze pintura., •ntalhes, snobilii-

rio a utensílios de total faitos por srteeLo.Ao con-

trrio de idia de florris da a cite ser importante ap 

nas es todos pudarem gozar dela, sua opo.iço ao uso ft 

aquina e à produço em oris, levou seus artigos fej 

tos 	e serem exclusivos dado •eu preço elevado. 

Seu grande mrito foi estimular o boa design em objetos 

de uo cotidiano, tendo o exemplo soa p-odut'os de sua 

•saocisço penetrado - contra a int.nço inicial de Pos 
ris-as produflo em messe. 



A kutsch.r Wsrkbund foi fundada e107 sob a inotj 
gaç da fiarmann Muthesino. Visava unir 'artietas,ar 
tesos, •xperto o ctaprecrios, tencienando a selho-
ria da produço atrevs da colaboraço da arte indb 
tria a •fCcios, atrsvAi de trein.nnto, publicidade 
a a fønsço da um front unids. Irave a Werkbvnd co 

tornev tia fator importante na vida cultural da Ala-
sanha. lala coexiDtiam as tra principais tendnciw 
artf.ticua da ocaz a vieo funciesual, aspirando a 

a d.ssøtio liapo e apresentando •saini.cncies do 
satila clssico;O Jugondatill,s, usa corrente reaci-
onria Imitando o estilo de 1820-1140. 
A Wsrkbund no desenvolveu tia estilo prprio. 
Gropius pertencia ao grupo funcionalista de t!erkbund, 
fl;O dipsndendo de influincias clissicae. Trabalhou de 
1907 a 1910 coso assistente ne sacritrio de Peter Lb 
hrans durante o projeto para a A.LS. *1 seu inters 
es foi conduzido para a arquitetura industrial e pa-
ra o industrial deoign. AI taabs conheceu Adolf lteyer 
que se tornou seu colaborador e aseistante por 15 anoo. 
Ces nu primeiro trabalho, a rbrica Fagus,desenhada 
coe Nsyer as 1911 9  Gr41us criei, o prottipo do edifi 
cio haasato, usando alumlnio e vidro. Para Gropius,12, 
ysr rapsasentava o ideal de que ia tornou o tipo de 
hasta da Rauhauss ela tinha sido ceiduzido para e az 
quitatura • ticnicas de construço dspeis da tio trei-
nsaente coso arteso a nua forte personalidade tinha 

-wø4 L 



o 
sido saldada por use doutrina rsliiosa-filosifica 

(ny.r na tsosofista). 

Es 1913 Cropius colocou pela prisaira vez os fatoe 

ria sscio1gicoe e ticos na azia criadoras UA a 

ts das acudas passadas aZo dsatitMfdss da tia onf 

qus maval a portanto de condiço usasnuial para um 

d.sanvalviasnto frutificador. Tsrsina asu artigo 

dizenda que quanto mais o aspirito ás Cpoc. se 03 

panda, ultrapassando todos os obatculos, •ais noj 

asa atividades eero refletidas nu.s iaaga. cosus. 

EslflS artistas em Berlim funda o 'Novsabsrgruppe, 

onda Gropiva toma contacto coa os pintorsas Lyonel 

raininpr. Otto P.uallor, Erich Kuckal, Karl 5chinkit 

-*ottluff, Qristian Rohlfs, os escultoras Rudolf 

lin;, Hsrhard Marcke a o, arquttatot. Otto Dartning, 

Erich Nsndslsohn.Hans Poelzig a kuno Tsut. 

E91919 Gropius apresenta o prograsa da Iauhaus,qus 

au cenatitui da coobinoço da Acadesia da Balas Az 

tua a da Escola de Artes e Oficio9 ca ia novo ELa 

partannto da Arquitetura. 

lata significava o uso dos prdioa das duas escolas 

• do ata?? da Academia. 

Grapius apraeenta a eugssto da fuo das Escolas 

as 4s Buque cm Waimar, a 191, a aprannta tio 
anarando as que aspire i "usa caew'iidade de trab 

lhe falis como os que exiøtiau da usa sanaira ideal 

nas lojas .açnices da Idada Mdis' a onda o ortio- 



te sutis treinado 'no conh.cifl, dos mais poderosos 

saies de produço madorna, • .qwina, da simples fere 

rata ao mais especializado •quipaanto.' 

Vinsla.nta submeteu o ettatuto da neva Escola o fez 05 

priseir.a nomeaçoo oficiais, Max Th.dy, ;altber Plano, 

Nieh.rd £ngulmann e Otto Tr.hlicP, cno antigos profe 

saras e Lyonel Feiningor, Jahanaus lttun a Gsrhard 

Sercha como novos. 

A fu4s das duas escolas n;o apenas confinou e idiie 

de tropius da supremacia da Arqwiwtun, como tonbn 

psreitiu orgnizsço. A (nela di Actas s Cflcios ti - 

nha a sua disposiço fuSos da viriss fontes bastante 

substanciais e tsnb vogas que permitiu a Gropius t 

zsr novas noaeaçoo, sendo os prefassores contratados 

h.suns com uta viso do nundo daspida de trediço,cen 

tatUado aberta, e dispostos a •xperincias. 

A sIs.efara intelectual da AlemaNha dapois de guarre 

pratica ser lembrada. À juventude, vinda dos cempês 

de batalha, fora5 oferecidas muitas doutrines do salva 

ç. lttsn ara um seguidor do Nndaisao, baseado nas 

doutrinas de Goroastre, o influenciou muitos sotuden - 

tia, fenando un grupo obaecada pela doutrina.0 curso 

prsliain.r, sob a orisnt.ço de Zttan, incluia ostu - 

dpe de dist;tica, exarcfcioe de raapiraço,trsineaen-

te as a.ditaço, estudos de sinersia, plantas o ani - 

ssis.Nsditaço • contempla;o sebrapunhas a percepço 

pelo sentido e pelo crebro. Acsita;o ou recuos do 



tais idias tornou-se us argu.snto que poderia decidir 
a •d.isso ao curso fundamental da Itten e portanto a 

pr4ria Bauheus. A poaiço da itt.n se fortaleceu a a 

ch..d. de Gertrud Crunow que praticava tamba axercj 

cios da aediteço em seus (.tudea de Harmonia. 

No intento o curso fundamental tr.nscorria sem difitjl 

dadas especiais graças a anona •xpsrincie de ensino 

de Itten. 

Gropius nomeou o jovem artista 3nlin.nse George MM 

che assistente de !tten no cura fundumental.Extra o 

ficialmente entretanto Muchu trabalhou coto Formmei& 

ter na oficina do tecslages.S.rher M.rcks era o Fora 

m.ietsr de cermice. O isolamento provocado pela dia 

tncia de encola livrou a oficina dos embates ideolc 

qicos • n6 fõi p&r ten sStesprinoitot;. datA 

nhos da Dauhaus para a indtstria saizam desta oticina. 

Desenvolveram um tipo dc mo t.r1.l que a altas terspe - 

raturas produzia urna textura dura dispensando o es4 

te. (eta material tornou posaivsl liberar o desenho 

possibilitando bordaa duro como metal e com este pyo 

cesso Otto Linding desenvolvi, lute bordas convexos. 

Em 1920 gropíus convidou Oskar Bchlemaer para traba-

lhar na Escols.Schlemener tinha ido • Weimsr negoci-

ar a publicaço de cru trabalho grfico no anurio 

•utopiu", praparodo por Johann.. Ttten e Dr.flruno A-

dl.r. Klee foi para tJei.ar na masma poca. 

Fainningsr no ora Formmeistsr da nenhuma oficina e 



psci•Z. A oficina de madeira estava sob e direço pá*- 
***I da Çro.ius. Zo boa tue Gropiuc coto arquiteto tt 
doo para um desenho arquitatanico cubiota co robili 

ri.,at.it.ve  formes fantcticti e mosto cubiritao,con e 

tssts g= demandassem tio alto grau de habilidade tcnj 

e., permitindo que seus alunce e professores te cxpre 

.sssa livremente acreditava na importncia do treine-

nate da personalidade integral coto base de una futu-

ra acaunidude de trabalhadores criadores. 

Apruadiz.s do prineiro ano cone A1bcrs,Drcur,8o1or, 

LiSi, Schoper, Joost Sch:idt o Stolzl justificavam a 

.ipsrsç. es Gro.ius de no havjr caio divino entre 

rna.sst.r o mootreo tcnicoo cc poucos anos. Elo o 

parava tsr gontu disponival coo sobas as faculdades ie 

gu.lsat. desenvolvidas. 

E. lfll f.i dissolvida a unio das duas escolas qate ha 

via eonatitufdo a flauhoue o a Academia de Eol.s Artes 

foi nflarta como uma inotituiço independente. 

es 21 o í.intor boi nds Thso van Doosburg foi c 
te fliasr. Ele era ncnbro do Grupo 'De Stijl" que publj 

cava e jornal do ntsro nono d':edo 1917. Em opooiço 

suhaue, V.n Doeoburg estabelece tio estdio de treine - 

santa particular e pub1icents don ncie a Escola de Gto 

flue a ou jornal Do Stijl, identificando o totalidade 

de eeflfll.cincnto coo a perspectivo r-onocal-budioto-

t..anca que prevalecia no curso fundaoontel. A opoci-

ç* da via Dossburg foi una t :rofa fcil devido a dia- 



crsp.i• entre o curriculø plenojado psr Gropiut o a 

r.a3idds prtica do enoinõ de Itten, ruche o Schryer. 

Mvtt14 alva.. da Bauhauo tornarem-se te uldoreo cb Ven 

Dneb.t. 

tu 22 Van De.aburg or0aniza  um congresno de ddaivtss 
• entastivietae cri cimar, com a presença dc Hano 

A. %x Ksrch,rtz, Hans Richter, Trietan Tzasa,(2. 1±, 

sitzky. Nfloly-Nagy, Alfred Kemeng o Cornolio Van Loa-

tens. 

Jatawaiste Groiu. estava ansioso para cortar e in - 

fluimeSe e Itten, pira o ptblico çueria denonotrar tia 
asin anse de realidade se bem que desejasse cubA 

tituLe •- dojeatieao por outro (como ten, e posiço cb 

V•a sbng). 

M~La sndisky para o Conalho i!o rrøfecsoren a reali-

za •1tnç.s na orçanizaço das oficines iniciando ta 

ba as •.picie de extra curso fundamental 'Estudo de 1t2 

tensA.t, conduzido 	oficialoenta por Joseph Albero. 

taadhsfly torna-co roeitor de murais, Schlonnor de es-

cultsn • pedra e radeira, Kies de vitraio,Carl Zanbutza 

• F.iia,•r trabelheo juntos nas oficinas de gravura em 

seta% e litogrsfia tinido es oficinas de tecidos o coro-

mica pnaanecido inalteradas. 

loboa .flJdee reduzirem a. influncia de Itten por& a 

epaSgi. ds Ven Coesturgo recrudesceu. 

rsfln nto nomeie pera o Conselho de Professores Las 

zle ISiMy-Nagy, editor de jornal. avant-gardo M.A. Sob 



o ttttA• 'Construtivieo Prolatsrisd.',l.gy escreveu: 

Cenflt tivieso socialismo visual. tete o noseo oj 

cule $ t,cnologiaamquinaesoci.lie.o.' 

A .ugetto de Gropius ao indic-ls para a B.uhsua p 

ncis isa escolha ibvie. Construtivino, funcionando 

cee* as ponte entre o trabalhe tcnico e arquitetnj 

co por ia lado e pintura e escultura de outro,foi beta 

recsbids na Baubaus especial.ents quando representado 

par is artista aberto a toda as t.nancias e desvin-
culade de um inico dogma. 

A salda de Itten, provocsda palas li.itaçLs impostas 
pala norg.nizago da Escola e a chagada da Moholy-fla 

y føraa momentos decisivos na vida da Eahaus. 

*y encarregou-se do curso fundaant.l e de oficina 

de metal, compreendendo desde o inicio a releço en-

tra Sair criativo e produço industrial, bem coao4 

suslizando a futuro ioportincia da *autasua,suas ten - 

d;nciss e idias. 

o qovnno da Turingia solicites da Gropius um balanço 
da seu trabalho, atrsvs de usa grande exposiço aD 

1923. 

Prunionado pelos estudantes que trabalhando coo Geat 

q. Muche estava vidoo por var nus desenhos para u-

o unidade de habitaço familier construlda, Gropius 

cancordou coa a execuço da Verauchhsus em Horn colo-

cando Adolf Msyer pera supsrviaionig-lu. As oficinas 

áe asdeira, tocelagen, csr.ica, metal e pintura es 
ral projetara o interior. Pela primeira vez coto tr 



b.1h. Iwrnnioso cn conjunto da psasanlidedcs muito 
difenstes tornou Ébvío o que seria a fin•lidado tu 
rat.rlstica da Deubsua. 
As atidass tinhem-:e tcrnsdo eficientes dspoio da 
avó sraaizsço o concçarsn a fazer daaign para a in 

dtris • a usar materiais.pra-fsbritados. 
A •npoaiço transcorreu de 15 ás aosts a 30 do cste 
bn de 1923. 
O traalho alheio ao ensino da canis foi axpcoto p 
ia 'outura' a 'jovrneymen"na Str.flichee Lendecnuv2 

as .at aub o tona Arquitatura  lntcrna*ion:ii"Gropiue 
dpsnatrau que a nova maneira do conetruir ara urna 
•iç* no da grupoo aos do toda a Europa. Ai es idas 
Se £nptea sobre a casa do futuro foram expostas qua 

4. *U aastrou oodeioD prfabricados e variando com 
co.fle.çs difcrcntco. 

$ana øauhoua' abriu z expociço. A confarincia 

4. S,ivs sobro "Arte e Ttcnica, na nova Unidado 
tal ssguidn ror poicstroo 'de Cud o Pandinky,e por - 

f-nn do 93ajc tridico' d3 Schleamer e o cabs - 

te anicita de Bauheus. Houve mostras de fumos 

ssstftscos on cnora icnte. As snço muoicaia to-

ra perticuiarirente brilhanton e incluiam a prinuira 

pzaSStaço da compooiço do Ptindcnith do OrealanIL 
aSas de Riike, o perfornanco originei das teto copO. 
ç~ para piano de Feructio Duroni,o Concerto Grosso 

de taruk condez ido por Harrnann Scharchcn e a oegun-

da spn.usntaço na Aiov,anha da Hiottris do oidado de 



StnvSifly que comparocou pesso.leente. 

O saturiel publicitrio de exposiço, cartazes e car-

taisa a cartas todos noatravan a influ*ncia  do fundo 

n.lisS. qus .3 tendinciae canotrutiveo de Voholy Nagy 

tisha introduzido na Oauheue. 

Sssinên, a sugesto de Negy foi projetado o livro'Sti 

aSSe Mh.us en Veiser, 1919-1923' um documento da ex 

p..içk. Com  sncsdornaço de Morbsrt Deyer, leyout de 

spy, tuxto de Gropius, Kloe, kandinoky, Moholy-Piagy 

• SchIr:r, o livro foi um marco na produço da lj 

visa. 

Fsiningtr produziu •aravilhoeae folhas de rosto,fndi-

ca • iapre.soe em litografia para os quatro trabalPa 

da 9øubau.druke". 

O tipo d.ssnhedo por Herbort 8ayar «tiniv.rcel'øu as Ia 

tias para sstencil criadas por Joteph Albero eo maib 

prx~ das folhas de moto de reininger do que cer e 

toa fslh.e de rosto dos doøenhoc de letras futuristas 

• d*ôaiutss. 

P.n~ e emprego do tipo exprecoando individualidade 

.rthtica e clareza ao moeo tempo é típico do quc o 

fl..nh. da Rauhau pautou a eignificer. 

Duxanta a exposíçia de Ueim3r a nova tipoúrafia da 

Muhsus chaou stenço cano b39e para produçto ao 

ris bando a Estado de turingia contratado Herbert Es-

yss pan desenhar notas b.ncriaa. 

PS&sye$sqy prefozie trabalhar coo vidro. Introduziu 

o sstuds do vidro na oficina do motel eotieulendo ex 



p.r.tinfla. da combinar doiu o1cicnto. em ltoinírin 
awrflads dai ØJ primeiros cicbøz para iluninao. 

Ia •fAcivia fizeran-o oxperitnciaa do doaign da e bg, 

las is ckh que p ovarm cor bano ooc1ca para a pr 
dus a sena. 

o prerhd, posterior , ezibi;o,cf o 1922 a 24 ,tarnou-
.e a nts facundo do Vauhouc. Todas os oficineo d2 

•.nv,lvna aa claro concepg& da desenho industrt 

ai. 

A idjs 49 Gro4um da convocar artistas inda2cnden-

tq çøu taraeiflar o desta torna influenciar apc.z 

son.ljd~ integral do catudanto dcmantrou csuewt 

te. 
$p • 1aiço de um govSrno do direita, apoiado pe-

las criticam dcc reocionzriao c pela invoja dcc ar-. 

tnas 4. Seimar, reaccndcu cc ataqutc o Gropiuo a 

ave acatadral co cocioligno'. 

Afie da e.etnporizar, Croiuo ougariu dirigir ce 

Litina pera a produça coarcial objot.ivcndo redu-
zi: custas, sendo quo no futuro o Latada LC rcson-

sabIflseei. apenas poLo cdificic da acode e por to 

pflsaa* ata? f • Gropiva qutrie çjcnhar tcnpo, tcrpo 

te treSaUi.r -colidificar e pa:içL da tocaia junto 

• opaaÁ. ptblica cçeva o coziprcendar as nono 

nscuaaidad.s da d050nhc3 induttrial. 

ai eu40 ficou óbvia o cnorno trabalho roaliredo 

a We$se. A Uauheuo contribuiu grandonento para e 
emeryencia ao desenho industrial. 



EMBLEMA SINAL SÍMBOLO 
Walt.r Di.itheim 
	

ABC Verlag 
Zurich 1970 

Sinais de e.uunnca e sinelkzeco de tr.fagp 

Sinais da segurança e sinais de trUego ocupam o pr 

cairo lugar na hierarquia dos signos. Sua uniformiza-

ço em nIvul internacional 	urgente. 

Sinais de sepuranca 

1 — prsvsnço de perigos geraia: incndio, produtoe 

tcnicos, expioBes e radioatividade; 

2 — prsvanço de •cidentes de trabalhos carga suspen-

sa, proteço dos olhos, prot.ço dos £rgoc respj 

rathios, proteo da cabeça, proteço das aoe, 

protsço contre sub.tncie corroeiva,atc.; 

3 — informaço sobre impedimentos pessoais: surdo,in 

vlido, surdo-mudo, cego. 

Sinais 4. trfepo 

C essencial que o sinal ofereça a quantidade mxima 
da infonaço que seja clara e facilmente reconhec.{-

vai •es.o es alta velocidade ou com a visibilidade. 

— Projeto da Convenço Mundial (Genebre 1949) 

— Congresso Internacional da Trhfego (Washington 

1961). 
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LIUAGEM r ILlObRLr jc* 
Ntasro laggom 5igno 

Do* sinais ntsricos ao .io"o 

O. •insis-tqus utilizamos e nossa •snsira de ocre-

ar os niusros co o resultado da um longo dessn - 

voluimanto. 

Apu.ar de com 10 sinaLe podarmos uscrsvur no is - 

portu -qn eta.ro,o mundo tciiico moderno sxigs nua 

•ista.s ainda mais afaplus. Do telux ao computador 

•ietranjco, o squipmsanto atual é acionado pula CCL 

tanta sltrica. 

A melhor soluço tcnica para sstas instrusantos 

n;o é o sistsms deciaal, mas o si.taaa bjnrio, 

que utiliza •punas dois sinais: 1 •ignificandowcos 

rente e o O significando •uancia da corr.nts.A 

udoçio de computadoras nas ciancias, coarcio e £11  

dtatria teve como conasquncia •11s do ab.ndono do 

siats.a decimal se favor do binrio. • nacassidade, 

para a leitura da textos i.praasos, do uso da lutas 

que podam ser decodificsd.a pai. mqin.. 

Assia foi desenvolvida a CMC7 9  uma ascritu qua P2 
da sur lida ..gnticaasntu. A OCR-A a OCR-B *;o sj 

critas que graças a sua farsa sispius • fhcil da 

discarnir poda mano ar lida ópticaaantu pala aj 
quina. 

Da .scrita ao sjpnp 

Nos Jogos Olíepicos de Tcquio, do Míxico, na Expo. 



siço Universal de Montreal novos pessoa foram da-. 

dos em direço a uma linguagem pictogrfica inter-

nacional desenvolvida segundo considaraç6u9 asttj. 

cas e sernanticeo. 

S2cinos pus ag explicam Dor si. mesmas 

Os sistemas de signos ditos ergonmicos caracteri-

zem os indicadores e elementos de comendo de dives 

soe instrunentos a isaquinas. Ex.: atebolos de cquj 

pumento eletrnico de processamento de dados da Olj. 

vetti (Najdon.do-Gui E3onsiepe). 

- 40903  Ohímpicõs de Tquio 1964 - estilizaço indj 
viduejista da infete ao movimento; 

- Jogos Olímpicos do México 1960 - rep•resentaço de 

uma parte para simbolizar o todo: um detalhe Ca 

racterístico traduz urna categoria de spnrt; 

- Jogos Olímpicas de inverno de Grenoble 1968 - uM 

aZo de movimento de afeito cinamatogrficõ obtido 

por novos meios grficoe; 

- 5ajpora 1972 - eimphificaço de silhuetas acentu- 

ando movimentas típicos de diferentes esportas; 

- Jogos Olímpicos de Munich 1972 - elabor.ço de ti 

tia rigorosa. 

Tonto pos Jogos Olímpicos como as Exposiçes tinivez 

sais desenvolveram urna linguagem pictogrfica pure 

informaço do pGblico (banheiro -homens, mulheres; 

correio, telefone, informaçes, nibus, trem,socor- 



ros urgentes, restaurante, esceas, polícia, bagagem, 

permitido fumar, £ proibido fumar, no entre, crj 

8flÇOS perdidas, etc.) 

Tsanenisso jdfloqrkica de jnfoxm,,crao 

Sistema d bandeiras utilizado na navegaço menti-

a.. 

A FIARCA tCirO UM LCIT$DTIV CULTURAL 

Reynies, Jnstjtyices, Cpwunidade.s, Cincips,Belas-

Artes, teatro, ijtst&p, Esnprt.a, 

L,tposiçes, Congressos, Feiras de eciostras, Instit4 

çes oficiais eürganizaçns culturais desenvolvem 

sua apresentaço ao pblico, isto é, sus imagem, de 

acordo com métodos de informaço e comuniccço mode1 

nos, utilizando sinais que os caracterizem e que dj 

teruiinem as formas de publicidade 1  onde os objetivos 

comerciais ocupem umpapel aecundrio, sondo doavincjj 

lados da designeço de produtos. 

&IOS DE tNTORMAÇO 

Editoras - marcas que caracterizam a casa de ediçes 

ou o assunto tratado ou ainda strios e co 
loçes de livros. 

Impressoras 

Televiso 

Rdio 

Cinema. 



tMPntA5 DE ER1ÇU5 E PUBLICIDADC 

A Merca: um substituto produzido pelo deeenvolvime 
to 

A marca £ e representaço abstrata que encarna valg 

me ideais e materiais, e idia de garantiu,de co, 

fiança, de responsabilidade, de urna amprssa.Cri.wa 

unidade t.ngível a partir de valores heterognsos. -. 

Imnoem cpr.porptjv. - estabelece a identidade de urna 

vasta orgnizeçao. 

14.trias grimpa e sua transfo,ma;p 

Os artasos, as corpor.çes de ofícios e a tomrcio 

utilizaram outrora signos tipicos que dõcuusntaven 

e partifipaço as cartas caracteristic.s profiaio-

nus. Frequentoante as matries primas ou es tcnj 

cas utilizadas conferias sue característica particu 

lar aás sinais distintivos. 

Hoje é rara que um certer distintiva clero seja i-

nicielmenta procurado es marcas de emptesa, marca de 

produtos ou de ptateço. A forras, típica pera o pro-

duto ou e.eraprasa, 'deve antes de tudo se gravar fa-

cilmente na ,earie. A mattria prima utilizado no 

aparece na primeira abordagem. 

O mercado exiQa mercas 

Como meio de informeçto a de tranamis4o impessoal 

a marca do produto encontra um nova campa da .ço. 

C tcil estabelecer entre outrasmarcas deprodutos da 



mesma categoria se uma marca verdadeiramente cosps 

titiva. A prop•gsço da automaço e da novon mtodoa 

de vend, mostrem o incontestvel valor publicitrio 

da merca que pode ser reforçado pele TV ou filmuu .u_ 

blicitrios ou ainda na embaleges. A experiincia moi 

tro que as formes grficas novas. que produzem um o-

feito de surpresa ou de choque se gravam particular-

mente bem na aea&rie. A aeeinetura aposta nos produ-

tos ao orio tomam valor de signo objetivo e informg 

tivo, de marca de produto, de esbisma de empreea,bern 

como de característica pessoal de profissionais. 

Ç loactino como sinalde iclentifitncn 

O logotipo, marca verbal, oferece una tríplice garafl 

tia do eficincia: èle £ legível, pronuncivo1,e por 

sue forma especiel,eugettivo ou encuimnico. O trate - 

monto individual de uma eequncia de letres,respondc 

do aos crithioa de qualide e,formal dos quais depen-

de o impacto, faz com que oxtraptile a simples' escrita 

para torneU um signo. 



rxvL HUNMIO TLARS OU PRINTIIIS 	Panguin flooka 
S.H. Steinb.rg 	Inglaterra 1961 

O oriesiro •culo da iroransa 

Desenho 4. tipo 

O duasnvelviasnto do desenho de tipo foi intrinseca - 

mente um f.n.ano euprsnacionel.Foi • p.netr.ça do 

mundo Ocidental pelo espirito do hu.snino que permi-

tiu a vitria dos tipos 'romano e «itlico;s foi e 

r.sistncia ao humanismo que fez com que AlsmesRue-

aos • Turcos se fechasses no isolacioniseo dos tipos 

rraktus,CirLlico e Arbico. 

A rcsnts tan.iço para o alfabeto Lstino' pelos Ais 

e Turcos um grande passo em dir.ço unidsde 

da civilizago mundial bem como e recuse poat-L.nina 

em abandonar e letra cirClics um merco significati-

vo das divsrgncieu sntte o Lests e Oeste. 

Em sua aparincia çeral os livros impressos entre 1450 

• 1410 no apresentem quase distinço dos manuscritos 

conte.por;neos. 

Os impressores utilizaram a textura dos trabalhos li-

ttrgisosja beetarde dos textos legais.a rotunda e a 29  
tica-antigua.ssbas Italianas e compromiesadas com oa 

escritos Carollngsos e do alto medivevo,a iettera a, 

tiche for.al e e cursiva cancellaresca.PIes o livro m j&  
nuscritnem o impresso apresentavam folha da rostai 

as pgin*e nunradea;qusndo iniciais coloridas ou oj 



tras ilu.treçea orem requeriden.elao eram insoridas 

por um .epscialieta;utilizavamsc os mesmos nteriai 

como o pupel.e os meros formatos. 

Por que seguirem 09 impressores to de perto os se - 

cribae7A verdadeira explicaço est meis na atitude 

do conaumidor do que nado produtorsextremo conserve-

dorisso na eprasentaço da riatria escrita tem sIdo 

usa caracterlstica dominante no piblico leitar. 

Os ímpns.orea dos incunveie eram ertesoe e meetr:' 

orQulhosos de quslidede se Geu trabalhosa ragularid 

de de csda letre,n anpecto compacto de cade linha, e 

textura fechada de cade pagina - mais do que a clarA 

za e a legibilidadc,eram estes os efeitos que um es-

criba •xperiente desejava obter.O impressor aceitou 

rstes convençes nem hesiteço. 

Por volta de 1460,e segunda geraço de impressores_ex 

nau-se consciente da autonomia intrinseca de seu ofi 
cio. 

C precisamente na ltcida dlstribuiçõ de um determi-
nado texto que os impressores alcançaram a maior cafl 

tagas sobra os encribae.O valor de um texto limpo e 

uniforme tornado possível pela impresso foi enfati-

zado peio uso hbil de graduoGo dos corpos de tipos, 

cabeças no alto e notas no p da pgina,tboes de mg 

tria no ittCcio e índices no final do livro,inais & 

rsferncia,e outras materiais dispotfveis pare o co 

positor a todos i$nticae e reconhecíveis por qual - 

/ 



quer leitor.Ua importante sub-produto d.ste desenvol-. 

viasnto foi a gradual reduço de elernntos na caixa 

de coepesiflo.Guteubsrg  utilizou cerca de ano sinaL, 

diferentes entre letrasligaturas e abravíaçZes,sinzís  

que ento se reduzira a cerca de 40 na caixa- baixa 

e ainda menos na caixa alta. 

Cerca de 50 anos depois da morte de Gutenberg o dees 

nho da tipos se tinha desenvolvido eu doia caminhos, 

por um ludo as fontes "antiqua" coa os 'romanos" e"j 

t11cos;por outro,as fontes "gticau' com na "rraktup 

e 'Schwebachar' 

Na realidade os tipos 'roamnos foram tundidos inici-

alsente em Strssbourg em 1467 a aperfeiçoado. eu Ve-

neta pelo rrenca Idicolas Jenson 1 es 1470 a origeu do 
"itlice" a escrit, humanista cursiva que foi adas 

tade pare a i.pra.ao  pulo talhador Franc.sco Griffo 

que trabalhor para Aldus Nanutius em Vanuza por vol-

t, de 1900,e,a escrita da chancelaria Pap.l que foi 

•juat.da inprenea pelo asstra-uscriba Ludovico Ar-

righi • pato impressor Rouano Antonio Blados,por voJ1  
tu de 1520.0 tipo Fraktur daa.nvolveu-ae e partir de 

uriou tipos usados na Curopa durante o eculo XV. 

Seu no.. ingih %othic' ainda indica aua orige..•n-

quanto a terso fr.nce "curactiree alleaanda' aluda 

ao fata de ter recebido tua forme final e. Augaburge 

Nbrnbarq cerca de 1510-1520. 

"Schwab.char",aparecido por volta dr 1480 a. Nørrbrg 

ou Mainz.es certaaente no na cidade que lhe deu o 



no•s. 

• e 3 %1a9 romeno 
A vitria do tipo "antique' sobre nua rival g6tico' 

foi devids em grandw parte co ganSo empresarial do i1 

prestar Aldus Planutius.tle na apoiou na podaras tradj 

ç;o dn hu.aniatas que estabelecerem o princLpio que 

• »lottera entiqua ara o meio apropriado pera e trariA 

•iesio dos textos .ntiços.foi portento natural que o 

primairo livro impressa na Itlia faces mais aproxi.g 

do de e.nuacrita redonda dos escritos d. Renescença do 

que da textura gctica por inpraosores de Maint. 

Jsnasu criou nua fonte "roann' para a i.preeso deu. 

texto Ro.no"za "(pistolas ad Brutus" (1410) da Cles 
ro.Willia Morria daclarou que:Jansou levou o d.ssn-

volvionto do tipo romano até suas iitisas consuqbn-

ci.&.Rsalmunts • força e a nobreza deste primeiro vç 

dedeira renno estabeleceu o mais alto standard para 

quslqvar tipo rpmar eubssqusnte. 

Aldus Manutiva foi cxtremmientr feliz na escolha dotw 

typsdasignsr 0 ,Trencaoco Giffo da Bolenho.qua criou 
usa neva fonte chamada itlics.Estes tipos exsrcera.t 

noras fascin.;o sobre cucoasivas geraçee de tipgrs 

fos.ds 5i.on de Colinsai e Robert Estienne no sculo 

XVI e van Dyck o Grondjeen no dculo XVII,Caelon nosj_ 

cuja XVIII e Stamley Morison na sculo XX. 

Apcàdo no prsstigio internacional de Aldus Msnutius.o 

antiqus as tornou o tipo utilizado pele Europa. 



Coso no sculo XVI a França sobrepujou e Itía na li-

derunça tipoqrhfico,era necesshio que se adotasse op 

dro aldino.Foi o que fez Gcafroy tory.Tory coroou seu 

tabalho escrevendo o primeiro tratado terico sobre o 

desenho da tipos. 

Clauds Gerumond foi o primeiro a abarcar o dasenho,ts 

lhaçc • fundiço da tipos.Garemond criou urne série de 

fontes do tipo romano que influenciou o estilo do im - 

pre..o tunesa da ento e at c' fim do cculo XVIII 
O Utímo esforço para crier uma fonte realmente novapj 

ra ocupar lugar lado a leda com o Romano e o Itlico , 

foi feito por Robsrt Granjon. Para sua prtpria firma , 

Gr.njon desenhou em 1557 use fonte especial, chamada 

Civilit".que ele pretendia se tornar-se o tipo nacig 
nal francss.Apeser do "Civilit" ocupar seu lugar nos 

catlogos dos impressores Holendnses,Franceses e Ala - 

maa por nata de 200 enns,nunca foi usado como um tipa 

co.u..Na verdade Granjon havia criado e primeira fonte 

displey. 

B - O tiou ptjco 

Pele poca da morte de Aldus,s Alamanha encaminhava-se 

pere um situo tipogrf ice praprio.Por volte da 1510 o 

isprussor .iohcnn Schftnspeyer talhou algumas fontes que 

as cihiços da chancelaria imperial tinham drienhedo 

Dez anos seis terde(l520-2) esta protp-rraktur foi dis 

ciplin.do e adquiriu seu sr,pscto final dado par Andzeee 
e Naudõrffer."Fraktur l  p.rmaneteu a letra elema típica 



por 400 anos. 

k.ra da consolidaco 

Dusnho de tipo 

A - Tioo romano 

Da andos do sculo XVI ao final do sículo XVI II bri - 

khant.a profissionais introduzirem numsro.os ratinam. 

toa do dstalhs a tora, bem recebidos em der s suas ví 

rima fontes usa maior consistnci.,ssndo sstu. •perfej 

çoa.ntos principalmente devidos ao desenvolvimento da 

pr.ciso mats.tica do d..enho • ria manufatura ticnica 

de instrumentos e •atrira.. 

Granjon foi o primeiro • negociar em escale internacig 

n.1;sxportou setrizes para e It119,frança,Als*snha,5g 

iça,. •spscialnnte pars os Poises Beixos.Mas os tipo. 

que •trav.dos editores dominantes Plantin a Lizevir, 

as tornar., conhecidos da todos 03 impressoras e lsitg 

rue da (urop.,foreii os criados por Gerasond • Granjon. 

Os d.sign.re  franceses coso Jacob Seben,Le 8i pai e fj 

lho,e o prprio Grsnjon,foras os respnnsv.is pulo tra 

balho n.lizado pera P1.ntin. 

A suplent.ço dos Paires Baixos pela rrança de Luis XIV 

coso o principal poder político e ocon6sico do Conti - 

nantu encontrou sua axprrsso tipngrfica na exacuço 

de um novo desenho de tipo,c 'roman du roi";foi encostn 

dado peie praprio Rti em 1692 para USO exclusivo de I 

pri.sterie Royale. 



Lima co.ise;o da Acadenia de Cinciai; foi encarregada de 

preparaço tecrice do designer.O desenha resultante , 

bastentu hido,fai aperfeiçoado por Phulippe Grandjean, 

que da 1694 e 1702 dodicou-sa integralmente a esta tro-

bslho,ajud.da por hbeis assistentes. 

O "Modlss de caracthres em que rournier apresentou se 

desenhos de tipo.demonstra a perfleiço que o 'rornan du 

roi" pod.,nas snos de um designar oenslvel,ser adaptado 

para satisfazer a gosto de uma nova ara.Esta tradiçc, 

foi continuad, pela familia Didot. 

A hsgs.onia do comtrcio e da indstria da Inglaterra no 

sculo XVIII estimulou a imprensa inglesa a se tornar in_ 

d.pend.nts do suprimento ostrengeiro.A Inglaterra foi o 

tltiva pak ocidental a admitir o romano como o tipo de 

standard para a impresso vernacular. 

Mas por outro scu10 os improasores Inglesas permanece-

ras dependentes da irport.ç7% de motrizes continentais, 

principa1ente de Holanda. 

Foi Wiltia. Caslon que livrou a Inglaterra desta sorvi-

d;o.s.0 pritairo lançamento de tipos estabeleceu sue fa 

sa de un vez e para sempre e lançou e Inglaterra na lj 

derança da tipografia turopie.Seua tipostarnaram-set%. 

pecielmente papulares na Anrica.onde foram defendidos 

par lienjasin rrenklin. 

Caslon foi seguido por John ftaskorvilla.A sua contribu,j 

ço principal foi e criaço de um novo desenho de tipo. 

Sua obr.-primaa biblia de 1763,que imprimiu sob e li - 



cençe de Universidade de Cambridge,alcençou uma lioj 

perticularmente feliz entre tipo,ieyout,papei e 

tints.tJsa das maiores contribuiçes du Besksrviile 

moderna i.pneso sua ineistncia no uso de pura tj 

pogrefie como seio de conseguir um livro bem resolvi-

do. 

Fourniur e Iaekerviile foram o• principais inspirado-

res do tnico grande tipografo do 9cu10 XVIII itili.-

no,i..b.ttieta flodoni:Js ne veux que du *agnifique 

et je no traveilie pee pour ir vulgeire". 

B - O Tios níticn 

A letre preta tinha-se tornado use .nomalie;nsnhus n.a 

vo desenho de Fraktur poderia ter qualquer r.percusso 

na Tipografia Europie.Ifouvs pouca novos desenhos se 

do o tnicø dá elgum mrito o talhado ow Leipzig por 

8r.itkopl.Por volta de 1600 a tipografia a1em que tj 

nha sido e mate nobre da Europe tinha-se degenerado e 

tornade-se e ..is fraca e pobre. 

(xoaneo dc alfabeto lating 

Craduel foi a eiininoçZo da Fraictur no mundo de jín-

gua al.e.Os priIDeir)5 a 88 rísbsleree contra o •onopj 

lio do gchico forem oç cienti3tas,mdicoe.ecønomistas 

e tcnitosia natureza do seus estudos forçam-nos e uma 

colebira;o internocionel e atreve do dculo XIX im-

primem eeus livros e pericdicos em romanenos pera a e 

tingir um ptblico alemo. 

Latinos de alfebetos,no latinos coro o Russo e o ira 



ba mostram e n.cse.idade de algum sistema de normas a-

lsrtivel para o maior nieero de países. 

A cønvsrso final da i.prenes ala.; ao tipo roaano 0 no 
sntento,no foi conssguide pulam dassnvolvinnto natli 

ra) da prsferncia popular,como tinha eidoo caso da 

Europa ocidental nos etculos XV a XVI,ds Inglaterra. 

Ashica no etulo XVII e na (uropu do Norte no sculo 

XX.(la foi imposta a um povo relutante ou indiferente. 

A 3 ds jun.iro de 1941,Hitler decretou que 'o chnado 

tipo gtico í uma inv.nço judia a que daí um diantu 

e Antiqua seria e sacrita normal do povo Als4o. 

O ds.envolvissnto do alfabeto latino ; saia espantoso 

considerando-se que seus carecteres no aZo em teoria 

aduquados ;s necessidades da nenhuma língua .oderne.0 

fcil coapruender que os carecterse inicislaente dssj 

nhedas pelos renlcsoe 3000 anos atrz pera expressar 

os sons da uma língu, semítica so bastante imperfei-

tos para reproduzir as palavras de um Europeu do •CM 

lo XX. 

Um probl~ corretatoque diz respeita tanto ao imprjL  

seor,coaa so filloçjo e o pb1ico en gerai, e tredu-

caracteres. 



URAPJOE [NCICLOfrCDIA DELTA LAROUSSE Editora Deita 5/A 
Rio dc Janeiç 70  

Alfabeto - Sintoma de sinais grficas (letras adota 

das para a tranacriçto de urna lingua. 

sri, desses letras nurna ordim convencional. 

Alfabeto fanatico - (Lirig.) sistema de sinais gra-

ficas elaborados pelos linguistas para transcrever 

coa exatido os gon falados. A notoço fon&tica pa 
da ser late ' ou astrita. A primeira, tambffi chamada 

fonmica, reproduz apenas os fonemas, enquanto asi 

gunda visa a figurar todas ao reeiizeÇoes possíveis 

de um fonema, au seja, suas wariantes.Qs alfabetos 

fonticos utilizem o alfabeto latino, aumentado de 

istras espaciais, ou ampliam o campo de aplicaço 

da cada letra por meio do diacríticos (pontos, vír 

guias, •csntas,apstrofos). tia tanto6 alfabetos f2 

nticoe quantos so oa matados de transcríço fonj 

tica, senda,por&i, de uso mais generalizado o si 

tsr. •onitipíco adotado pela Associaço íonatica k 
ternacional. 

A constituiço do alfabeto a ponto terminal e o 

•psrf.içosmento htimo da longe histria da escri-

ta: supa de feto no sirncnte a notaço por signos 

grficoa dos vocabuhos da língua, mas ainda a de-

camposiço desses vocabulas em unidedcs olementa - 

rua, •m sons, que so trcnccritoa cade um par une 



sc letra. 6 alfabeto exige ua unliaa linguístico, 

que as faz ao curso das adnptaçea sucessivas dos 

aiatams de evcrita ideogrficos e silbicos (escj 

tu idaogrfica egípcia, escrita ailbica dos aeaj 

rioa-babjlnioa). Foi na bacia uioditerrnee oxien-

t.l que apareceu o primeiro alfabeto, o doo feni - 

ciou (.c. XIII a.CJ, o qual teve madame maia a 

tigos (ugarítico): este sup& um sistema de escri-

ta onde sA oram representadas as consoantes dessa 
mingua sai*fticn. Os gregos, quando o adotaram paro 

transcrever sua língua, anteriormente escrita Com 

o auxílio de ideogramas j adoptados pera este fim, 

roprasantarem as vogais por sinais do alfabeto fe 

nício, cujas valores nL tinham emprego no grego. 

Foi da alfabeto grego que se origineram o alfabeto 

itlico, pai do slfabeto latino, os alfabetos ciri 

ISco (Cirilo e fletdio, sc.IV),topte e armnio 

(sc.V). O nlfobato gctico 	uma forme de alfabeto 

latino (tilfilas, stc.IV). Organizado em sinais diA 

críticas, o •lfaboto latino serviu pera a tranccrj 

ço de um grande ntmoro de línguas; a China adotoj& 

o para as línguas das minorias (completado por sft 
nmía do alfabeto cirhico) e pare a prprie língua 

• partir de 1958 (juntamente com o antigo sistema 

iduogrfico).Existem sistemas da escrita silbice 

(brihal e nigari, na Índie,rabe, etc.) casos em 

que no se pode felar em alfabeto no sentido pro-

prio do tsraio. 



nÀjTuidL a.J LI,tL 	Llittonz Painat 

Sv.nd s$l 	 Peno 1960 

LvoLuco da qc;itp 3,atjnn 
A literatura latino ta' ur' gtende dnnonvolvircnto no 

•cgundo ekulo cio nnwia nrn,o nnto se formi,,parn 09 

r,enu.critos,unn escriture d&fsrunto da cursivo utili-

zarta para ': atuo da vide corrente,fonmsno nn1ogoto 

ocorrido ne (rcio.A racrite C.pitnle",a prireira en 

data,ter arettos vivas e nueieroe ngulos retet;vxi 

tn duas tn'an dente uocrita:e cz.pitalis qucdroto - 

escrita de lotrns quadrticnn - o a capitalin ruotica 

- escrita de letras finas o ologantes.tJca fcna c,oij Ep 

cante,a oncleir lttino.o mais larga o ooin arr2cjond3-

da.A partir Ji cculo IV ole atinge nu pleno dacen - 

volvim.nto o ou rtontn nus manuncritou at o fin da 

scuo Vtii.ti .nbos os raodus du eccrita na rooncon - 

traa,co&ao na u8cri 1.a groya,elgucae pbroviaçuo. 

A escrita ç.toi1n9 

E. sua cortu en Aix-lo-Chepelle,C.nlos ragno manteve 

çjrande flItro do cocribas o reuniu tda uma biblicte-

ca.Zs sibirs que atraiu a su corte tinha e tnr,fode 

elaborar ec!iç2E filcloçicnente corretas de literetjt 

ra e1tr.ica e de literatura tcolcnice. 

La accrdc c..a vuev tendncias de centralismo cultu- 

raiLarlo. '.agno ocliborou rcalizar a referaa cio modo 

de •scrit.,objstiv.ndo uma unific.çø de formos para 



substituir se particularidsdss das diversas escritas 

nacionais. 

Pouco a psuco se impos como forma standard s escrita 

c.rolinqus, escrita minscuia derivada provavelmente 

øs escrita •.rovíngaa, sob e influncie da uncial e 

da ee.i-uncisl-latína. Em um tampo relativamente ciii 

to sia suplante as tatuas nacionais, tomanda neturaj 

mente nos escribas de diversos mostsiros certas caaç 

turísticas particulares, mantendo no entanto em geral 

uma unidade durante o período em que o estilo romnj 

co doeina a artes existe sfetivasants uma estreita 

corrsl.ço entre es formas da mintsculs carolíngua e 

• essncia do estilo romano. 

o que caracteriza o período arcaico deita escritesto 
as longas barras aaciças que ultrapassas bastante a 

alturs do resto da linha e ravulam o valor ornamental 

individual de diversas letras longes. Mais tarde, no 

final dos eculos XI s XII, as letras da escrita cl 

rolíngao tornas-a, mais estreitas, mais slt.a,mais fe 

chadas e mais angulsree, ati o momento quendo se frana 

forasm se uma forma nova: a escrita gctica. 

A escrita attica 

Nesta apaca o estilo da escrita repousa na ogiva gttj 

ca. As letras eo to rachadas que frequentoente se 

unem. Nas nos manuscritos littrgicos ds grande førms-

to,as latras eo geralasnts de grandss dimanses,ler-

gam e decorativas. Chssa-se a esta escrita letra de 



missal. Pera o uso corrente se adote usa cureivo gttj 

cc que a ancastrsl da escrita alea atuei. 

A tioonsfis dennisdeJS914 

Designara contamporneos ts criado um grande nimsro 

de caracteres, alguns inspirados em modelos antigon, 

outros banidos na caligrafia e outros •inda que SPtÊ 

sentas uma originalidade excessiva diminuindo sua 1.-

gibilid.d.. 

Uma nova categoria da profissionais surge: 	os pr 

grnedores visuais que prestam serviços de consultorie, 

trabalhando junto as editoras e s empresas jorneiistj 

ces,orisntendo e produço es seus aspectos tcnicos e 

estiticos. 

No periodo de entr, guerras praticava-se o estilo que 

os al.sss chamam de "funcionalieta" e que se origina 

na Alesanha e na Rtssie. Ter por principio que o que 

til necessariamente verdadeiro do ponto de viste a 

ttico. Este estilo penetrou no mundo da impresso, ds 

flagrando e tipografia "funcional" ou "alemsnt.r".Q ti 

po mais empregado foi s"groteaca7 certer ingls de... 

1815, cujas hastes eprecentem e sesse •speseura.Nests 

estilo os pequs de composiço se repartem em grupos 

es.iatricos, es prprias folhas de rosto so assim; - 

trices, sendo o objetivo enfatizar o assencial e obter 

a maior expressividade a partir da eimplicidede.Um az 

dente defansor deste movimento foi Jan Tschichold,ertit 

te aleso que viveu ne Suiça. Cle reconheceu,no entanto, 



que e tipografia elementar se preste melhor aos impre 

aos publicitrios do que s obras iitergrias. Quando em 

1946, Tschichold foi encarregado de renovar a apresen - 

t.ço de srie "Pinguin Bookó"" •  empregou e tipografia 

tradicional. Mas se e tipografia elementar foi abando a 

nade, no entanto contribuiu a libertar e tipografia dos 

modelos c1ssicos. foi graças e ela que a tipografia mg 

dam, es afastou de sobrecarga de ornamenteço que dft 

pois de Willi.m Ilorris tinha estado na modo durante a 

primeira dcade do seculo 

a - lnplptgrxp e_Estados Unidos 

Atualmente inglaterra e Estados Unidos ocupam lugar d2 

aiasntu na tipografia. As «private presse&t inglesas 

continuam importantes e mantendo alta qualidade de trg 

balho. •nqu.nto que os deaigners adotaram completamen-

te a tcnicu moderna. Nomes como Eric Gill,Stanley Moe 

rison, Clivar Simon e rrancis Meynell adquirirem repu-

taço mundial. Edwerd .Johnoton igualmente c&ebre gm_ 

çae a nu livro "Writting, Illumineting and Letterin" 

publicado um 1906 que exerceu uma grande influncia na .  

Inglaterra • na Alemanha. Neste último peIe.inmeros te 

signur foram influenciados por Anne Sirnona, discipula 

de Johnston. 

A reviste The Fleuron", publicada por Stanley Morison 

e Oliver Simon de 1923 a 1930 tratou dos princípios c& 

tthicos das artes grficas. A apsriçto de vrios caras 

teres tipograficos favos provocou grande interesse. e jn  



tre outros o carter "Perptua" desenhado por (nt 

Gui • perfeitamente adaptado s exigntias do livro 

moderno. Stanle» Morison no apenas enquanto consul-

tor da corporaço "Monotype" redesenhou os catacte - 

rei de Garemond, de Baskerville e de Caslon,de modo 

que as adequassem s mhquinas compositoras,tamb& criaj 

para o dirio 'The Tines" um carter excelente. 

Entre os sulhores livros impressos na Inglaterra,atu-

elmente, esto os publicadas pules isiprensas universj 

triss de Oxford e Cembnidge. 

Desde o final do eculo passado tem-te estabelecido 

nos (etedon Unidos um grande numero de sociedades voj 

tedai sdiço de livros de lucro em tiragem limite - 

das; é o caso das "private prasses" e das imprensas u 
niv.rsitriss. 

Em 1893, o eminente tipGgrafo Daniel Borkeioy Updike 

funda sus prtpria impressora "The msrrymount Preso°, 

seu livro 0Printing Types 0  ' urna obra prírna da hist 
ria de tipografia. Os dois outros nomes da tipogra - 

fia sasricsne, Druce Ragens e Frederic W.Goudy so efl 

tus de tudo desonhistas de tipos. A partir do romano 

d. Jansen, Rogera desenhou um grande nimero de carne-

tures possuindo meis e mais um aspecto pessoel.sendo 

que COM O «Centour criou um carter moderno e origi-

nei. Goudy, proprietrio da Vi1lege Presa' dos-enhou 

perto da cem caracteres diferentes, e partirde caras 

terei antigos, desde es inscriçes romanas et os la- 



trus gtticas do sc.XV. 

b 
- kiannbs 

de fundiço klingspor trabalhou, • pertir de 1906, o 

artista Rudaif Koch, conhecido principalmente pelos 

ceracteres que criou sais t.rde, entre 1920-1930, en 

tre autros seu elegante carter romano e seu "GrotesW? 

bem como o 'u.uscsche chrift', carter çchico. 

c) - franca 

Nu rrança es fontes do tsgundo Iuprio dominaram du-

rante longo tempo utilizando-se igualmente hoje os 

caracteres desenhados e partir de modelos antigos,cg 

mc o Cockin, que spressnts estilo Regncis, e um 

grande nsaero de tipos uparentado ao estilo Garasond, 

alim da caracteres modernos criados pot diversos ar-

tistam coma Csss.ndre pera a fundiço Deberny • Peig-

not. 

d - Pele.. norcicpn 

Nestes palses • tipografia sofre atualmente e influ-

;nci. anqlo-amaeicana. A •voluço tipogrfice foi be 

tente lenta, nu Norusge e ns Finlndis; •o contrrio 

teve um desenvolvimento bestante rhpido na Dinamarca 

• Suciu, ande Akke Kumlien introduziu uma leveza ns 

tipografia aloSando o romano de Cohin. Hoje so utili 

zados sobretudo caracteres anglo-sauricenos. 



HIST6flA DA COMUNICAÇRO 	Livraria Morais Editora 

Mauries rabia 	 1966 

Introdudo 

Linguagem • psnaas.nto 90 iesparv.is; mm consequ 

dia es na origem o punsamunto deva ter sido hesitaj 

tem progreseivo,e linguagem deve t-lo alda ta,obm. 

Talvez um siuplas grito,pera pr.venir.p.re  chamar,p 

ia ord.n.r,grito que abre a porta de palavra articM 

lsda.104oa de comuniceçc inter-individuole,pro ti; 

todas au que dela dependem e que comandam a histcrie 

dae tcnicaa e a nossa prpria hietria. 

* linguagem h talvez o primeiro utensllío dc hone. 
Para sair dos lí.ba 

A teori, da origem imitativa,chnmada da bow-now, au- 

na primeiras palavras um valor mim.tico.A da o-

rigsm smotiva,do pooh-poah.decide qioa linguagem pr 

vm da .xclamaçeu a. carrespondncia CQIII 63 senta- 

• ou sentimental. 

Mas Max Mllar (1023-1900) prope e teoria do ding-

dong; nssta,a cede impreseo recabida do exterior, o 

hoo loqusna faz corresponder uma sxpresso detarmi-

nada. 

Outra ts.ri.,a do yo-ha-ho,aa que au contraçsu vo- 

cais durante ou trabalhos de grupo fornecem au ua,bi- 

çau da linguagem.0 aoviticn Marr imugine que e lin 



gumçsm articulada se foi pragresaivamente substituig 

do i linguagem por gestos. Mas Ronan (1023-92) pensa 

que a linguagem se constituí de urna sntca vez. Supe 

Steinthal que,tal como na criança,a linguagem ao ap 

reta quando n vida psLquica atinge um certo desenvoj 

vimento.0 homem,que inventou alinguageim,tarbm a 

csbe em hsranço.Convequentemento,ei-lo cota um patri-

monio,que se informe numa histria.A histcria avia 

denteasnte,transmis8to de primeira reflexL fi1osfj 

ci a da primeira tcnica,ea dua5,no princIpio,confu 

did.s coa a magia.t,flo austncia do linguegen escrita, 

transmitida pela trediço oral,com certsza.Privado 

de meios çrficos,o homem, para conservar e trnflBpflt 

tar as sues aquisiçoea.recorre palavro.No aon ar-

quivos,.as é aem6ria colectiva. 

O bossa de prh-histcria,privedo da escrita,pode dis-

por de outros meios de tranamisoo,aem ser os orais? 

Canos permitido considerar que as mais antiges expr 

as.a de utividede artística,que remontam a cerca de 

15 ou 20 mil anos,- a arte paleolitica- et aqui en-

curadas apenas como a expresoo duu,e fescineço mcgj 

caforam purcielaente concebidas para contar e tren2 

aítirCom isto encontrsmo-nou,na verdede,na primeira 

forua da sucrita,a pictografia. 

U.a falUa nueroseJps pscfltea 

Raprasentar es suas idias,ser floreados nem preocu- 

psço de arta,com um puro fim utiiitario,toi urne ne- 



cessid.de que se impas desde h muito ao homem.Todes as 

civilizaçcies primitivas conhecem processo mnemotcnicos. 

Todas es civilizaçes primitivas os conhecem. 

O primeiro astgio da escrita,escrita que £ chamada si 

ttica,ou ideogrtfica, a escrita de idies.A segundafae 

se a escrita de polevras,chemode analíticas entre as, 

mais antigas esto a sumhia,a egípcia.o chinesa. 

Falte ainda um ltimo progressozanotar os sofls,o qun o-

pera urna imensa cimplificaço nos sinais grficos nece,a 

•hioe.E chega-ar enfim escritafontica 1 quer seja sj 
lbica ou alfabhic. 

C evidente que desta progresso - ointticaanslitica , 
fonitica - a alfabeto £ a concluso 1gica.A1fa e beta, 

as duas primeiras letras gregas,do precisamente a palg 

vra nlfabeto,em latim elphabetum:um conjunto de sinais 

çrficos que,exprimindo os sons elementares de lingua-

grs,constitusrn as letras. 

Na passagem do segundo para o primeiro milnio antes da 

nossa ara,sncontramos os povos semitas da 5fria.Em 1029, 

as escavaçes da Ras-Shamre petn os sbioa em presença 

do nifebeto da cívilizaço de Ougarit,de aspecto cunej 

forme,mas sem qualquer releço com a escrita sunero-ocA 

dia.Ne mene data na escavaçss de Biblos revelam outro 

alfabeto,duma centena de aineis.0 este e matriz dos ou 

troe meis elt'abetos,inclusive do noaso.A partir dele ,o 

primeiro elo por deacendncja' direta e o alfabeto tenS 

cio,de vinte e dois sinais. 



Consfd.ra.o. o alfaboto grsgo.0 da i.partncia capital, 

porue fn e tr.nsiço untra o esaftico o o latino , o 

parque pula primeira vez anota se vogsis.Qisanto sue 

filj.4ntdsucsnd9 do fanlcio.Csrca dc siculo IV,o alfji  

bato ch..da fnico unifica e aultiplicidads dos alfa 

bstoa qrou locais.Coaporta snto 24 Jutra.,untxo s 

qu.Aa as vsgsis.O alfabeto grego vai dar origsct a ou-

tr•e,aas multiplica-se aobr.tudo sntra os povos qo Q 

cupom a ps&.insula itlica antes de Rues s,am primeiro 

iuq.r,.e ttruecoe.Por isso Pan retome-o muito natur.j 

nn%a,transforaando-o mais uma vez o inpa-no a todo o 

JcSflnt* antigoJo aculc 1 •.C.,o alfabeto letLno dia 

p& das suas 23 letra. d.finitivas. 

Todavia,ssta u.crits,roaona vai ver •uitas vexou mcdi-

rio.:-., o seu traçado.Dur.nte os dois priniraa skg 
Los da Sacas era • a asitecula,poaed.,tce um csrkter a-
ficialanquanta e escrita comum é curoiva.* setas duas 

sucada luas cutrassa nove sacrite comum a a unci.l,e 

piei• da grafia da luxo.Ua Idade Hdi..a atividada es 

criturrSa doe moateiroo E az nascer as grafias pra- c, 

ralínSaa.Por volta da ecà10 1X,coa • rencvaça inte-

lectual que Carlue Magna inspira,aparecs um tipo co 

• escrita ea.rolIngis.teta substituida noe eculos XII 

• XII1p.la escrite gctica,ds aspecto anguloso.Mse oRs 
nascia.nte italiano russuecita o c.rallngio.o tace a 

ascrite humanlstica.Dasta.a dautras tomo a çtica cor-

rente a bastardasara as nossas •scritaa contnpornas. 



O alfabeto latino triunfa no Ocidente, passe as fro 

tairao de.te, sai dificuldade quanto e língues que 

ainda n;o tinha', escrito, as africanas e algumas da 

U.*.S.S.;faz cancorrncia tembm ' escrita áraba, na 

04.1si., no irL isl.nt.ndo-e seeo na turquia, ao 

12I. Par, citar alguns nteeros, nu, de novecentos 
aLibi.e da homens o utilizem. 

A •steactjrnfie, eacrita to rpids quinto e palavra, 

exige a* sinais asia •imples possfvais, 1mb.s retas 

ou curva, djvrrpnionte orientadn. Num ilitito aat - 

qLo. • ntaçrfic. £ usa supersieplific.ço. 

A atsica, as .nteaticas. • l*gicu, do lugar ainda 

a escritas ntpecialjzud.s. 

Liyrn naunl incru--ores a coronnhi,i 

U *liberl latino r o "biblas« grego leva-nos at a 

•.d.iru • casca de rvcres. tio, portanto, da que 
ursa faitoa os prtneiros livros. Parecívol, • asdej 

ri tua lindo outron inconvanienteo. C pesado, rígi-
da a pouco menejhvea. Por isso, f.lizmints,que otgj 

to inventou o papiro, depois o. 'ery.sinho. 

o papire apareceu auitu rrnotnmente, doado o 35  milj 
tU.. O termo dasigna o ptprio vegatal e taabsn e f 

1h. atida • praparada a partir da planta, para reci 

bar a escrita. Tr.zantos anos •.C. o Egito prapa o 

pargasinhe. 

A Sd*.tri. • o cotrcio do livro podem •gora aurgir, 

• a pisAsuira lusr, na =r!ade gncoeramane.QuinS.R 



toa inc. a.C. Atenas possui editores e livrarias. R 

me tasbs, sendo editados ftorhcio e CLc.ro. No oxia 

tas ainda os direitos da autor. mas 3h hi e susceptj 
vai, censura, que proibe, queima ou confisca. 

Hasta macio mundo antigo, o ' 1 codex, constituído por 

tolhas chates - o nosso livro portento - sucede ao 

voluesa", que era um rolo. 

C sobre o pergaminho qua o Ocidente vai aprender e 
lar. t no entanto, desde antes da nossa era, os Chi-

neles tinham revolucionado este domínio do livro. I 

vsntaram o papel. Depois da se ter espalhado pela CPILi 

na toda, o pape, entre os shce. VI e VII, passa a c2 

ao .iapo s  e et L Phsia. 
Lamentemos que s em 712 da nossa era os cavaleiros 

.tubeu conquistem )cnarcando, porque foi ai que eles 

aprender.m dos vontidos a fabricaço do papel.A Sicj 

lia e6 a rec.be do 1910 no ac.XtI. Quase ao mesmo 
ts.pe, a (apanhe muçalmsnn a prine.ira a fabricar o 

papel. Enfia, rntre o fim do sc.XTI e o 6c.XV,os wLO  

lisboa de peste de papel começam e funcionar aucessiv,g 

santa •a Itlim, ne. Françe. ne Alcuianha, na Suiça, e, 

u* eculo meis tarde, na Súcia. 

Voltosca a Romat o I'perio deaagrntpando-se, os Brb 

ros acabas ele, o Criotianinmo sucede-lhe. Escribas, 

oficina, de escravon, livrariar, bibliotecas pbli - 

caa eu particulerts, tudo deeeparnce. 

Um que vo aQota produzir o lívro, dapoia dum longo 



iclipsa, s;c tts wonçes. Reunidos no acxiptarium,grftn 

.a sala uo mostaizo #  'ia ranges copiam ao, recopiam 

• difundem os textos negredos, depois ou histricos.Jt 

trrflrio9, filoncficos. 

5o sasanciRlnnte as missern irlandesas que multipli 

cem por toda parte, a partir do nc.VI1, as oficinas 

de c4ia monestícas. Agnies aconteceu na G1ia, no SuÁ 

ça. na  It1ie. Depois, grenden ronorcaa, como Carlos 

Mayno e Luis, o Piedoso, do urna nove oxpensZo ao fu 

cicnaa.nto do scrptorivn, tobrstudo na Alemanha.A Eã 

candinvia,asss, tt;o que esperar pelo ec.XXI. 

Cstamo3 •ssm no 0c. XI!!. O papel existe e os estu-

dantzs e os prLncipes suplanta enao os scriptaria. 

Duzentos anos bastam de 1200 a 1400 pera que e Europa 

veja surçir mais de cinquenta cantr3s uníversitrioa 

cubrsu: Uxford, Pise, Gelamance, Praga, Viena, fiei-

dclbsrg, Cracvia e Paria. 

ti livro toruju-so øaia belo da que nunca. As encader-

naçEes 3o de couro, marfim ou cora trabalho de ouriv 

ucria; outras de tecido bortiado ou adamascado; outras 

ainda ao de prata e3u de bronze. Por dentro caligra - 
(ir e pintura unew-se para produzir e iluminure. A orj 

çult desta •rts requintada está na miniatura bizantina 

e na irlandesa. 

,urçm a nova Met,JrnarÇone, a imprensa. EntZo u livro 

pareco t.a o aspecto que hoje lhe conhecemos, de ilutaib 

l'ina3, epartadua, regulares. Aspecto meio antigodo que 



penca. vi.t qu. a. chinases a cunhiecurnt. cerco di 

seta esculu:: kn14ra ua Lurupo. J Ccidantc cncça um 

pouco d.pois um l4uC por gravar •obrs piscas es fj 

sutis •i os coroctsrse e fim di os reproduzir sobre 

papal. 

Nas Johsnnsz. .uti.nborg inventa a tipogr&'ia,istu g, 

• Lapresaau Cuu carcterr. wvoie cgrupedae.0 • 

rapa inteira Co.tsça e i'prie.ir esce precioDois 	ij 

vram, que uu chamam incunbulot e quo valen hojo 

urna fortuna. 

Johann I4enttiin, cm 14e3J, en Cstrasburgo,Albrecflt 

Pfiater tm J.dCL, cz Eanbcrg, Swoynheyo • Pnnnortz 

se 1464 as .ubi.co, t. por volta da 147L, a Fr.n;a,e 

País.. Baixo:, a t.ranhc,  e Inglaterra.A Italie, ii 

por si, fornkca çueve notada da produço rureptas i: 

prese.. No .'ic. X.1 a ediço to;.n um corter indus - 

trial. 

txigs cspitea, rstmncartizaço. diviso do trnbelho, 

a.csaiz.o. U que muitíssimo nornal quando um Aq 

ton Kflsrgar, en lJuren.borg, possui 24 preiot e dlrie 

g. ufle tia operhioe e ewpregedos. 

A iapnssa atravensa os marra e chnça ao raxico cm 

1539•a I.ru ar 1582, Amrica do Norte em 1638, e 

Cuba a 17C7. 

As ne;en diputao entre ci o primeiro lugar na odj 

ç;u. Pala fí-b do oc.XVI, Venazu e Roma delcina. 

fr.ncfort toznc-uu o grande mercado do livro.Ms. os 



rafa.. taixo, cøii uu Plentin em Anvors, e na ciz1t. 

v..n, ar Aneturdio e Leyde, passam-lhe a frunte.0 a-

gani a França: cs clebres Didot conceguet o seu da 

.ini.o sobre a Curopo durante 50 anos. 

Durante tõdo ente tempo, do Gutemberg ate ao fin dc 

eec. XVIII, as e tiknica pragride bastante lenta-

tenta. (ai 1739, em Edimburg, WiliSam Ged irprimo o 

primsirc livro nsteriotipadoi em 1757, liaikerville, 

na Inflsterre. cnnneguu fabricar a volíno.pepal li-

50 eS qum e fnrw;nõ deixo vincnc. 

A ilustr.ç3 e 	.tliit tSrcc rrt'ct, tztr tc.z 

os malhoree cuidadog.das editores. € aos mricre9 

flores da pintura que se diriçem. Desenvolvc-ee eflp 

vuru sabre cobro, pelo que tende a deceparecer a, 

gravura sobre madeira. 

O sc. XIX. corno é facil do imaginar, traz consiga 

toda a •epicie de perturbsçee ediço a ao livro. 

Par.çcomsçsr, a França perde o primeiro lugar que 

ocupava na Eurcpa, em proveito de Inglaterra. Em 

1662, Londron cantava epenaa 6n editaras e em 1896, 

pertt) dl 700. Mas 2 paíseM, nas meadas do ncu1o. 

tornas-es perigosas concorrentes. 5o a Alemanha e 

os tstadoa t?nidoa. Leipzig torno-ar urna capital do 

livro. A partir de 1885, quando a nitmero dos seuo 

aditoras i de 45, passará pare quase til fIM 1936..E 

quanto aos E.U.A. acabam por irprimir a 1927 um 

pouco meta de ?OO milh&s de exemplares. 



as chsgar a cotas tiragens, foram necesrios o 

u.senvalvimento industrial e a eievaao ccnttante do 

uivei cult..tal. i oferta e a procure, que pernLtam 

u's prQdu; 	on nst:a. C preciso ceder aos iaponti- 
vos do fenm.no da concentraço,renovar os cozttntials 

- publicidude,caíxoiroa viajentes,dapoeitrioz3, dis-

triluiço - recorrer aos bancos para comprar dinhei-

rn no marcado do capitais. 

(etc grande movimento ocunmico apoie-se necesaric- 

antv nua outra dc ardam tcnice:o papel fabricada 

agora o bob1ns;nquinas supriaes a coraposiço me - 

nualias linotipos compen e 'fundem au linhas- blocos, 

se sanotipos comern a fundem letrss;e prcpria ímprs 

aso pxacisawe ocr mecanizado a depois do prelo de ms 
dura surge o prelo matiico que tornar-ue- rnncni-

co. 

£ esuea-se outras invençeata litografia é daacobe 

ta dela durá vendo o of'fret ou retocalcografis que pe 

íaita tirflenA econmicee; inventada a retogravurees 

1675;a fotografia edoptnda imprensa. 

o cartaz é conhccido j  dos povos antigoe.Üo gragos 

utilixavaa piacan de madeira Cu de pedra,pare tornar 

ptblicas as leis ou anincioo particulares.fioma cria 

o 1 aXbu&',parede caindo de brenco,divldida on retn-
gulos,para roteber as inacriçes.O p4pel e dapoin a 

iaren.s vo tornar poesveI esse fugaz revestimento 



de nossas parede.. 

A i.prensaajudsda pelo carteiro,pe um c.lendhio em 

cs4a fa,ethia.Esta vulgaria.ço •sscara e sus iongin-

qus origea,qus remonta aos Eqlpcios,e j  finquem pefl 

sa boio que a dasiçnaço de culsndrio nau vem dos a 
tigos ronnos.qus chaa.vsm calendas ao primeiro dia do 

do .;.. 

O mml go taivo 
Parece que o V2rdedeiro antepassado do jornal seriam 

de pret.rneie ao Acte Diurn.* ro..nos,espcie de j 

nel oficial criado por Chsr p.ra relatar os trabe e 

lhes do Ssnsdosmeescrsccentes-se-lhei as brava e ra- 

dum grande na de .contsciaentoe secundhioe. 

No entanto.9 apesar da apariço do Pepsi no Ocidente 

certa do inicio do aculo XII e da iaprenoe nw 1450. 

a histria do jornal sc co.sça fla Curopa no scu3a XVL 

Ento •urç.m as pequenas talha manuscritas, chamadas 

".visi .m Itli. e Zeitungen' na Alemanha. 

s;o se dnnoe dae mudas de pcst.,depois co banqueiros e 
os n.rc.dores,que primeira pensem em tirar partido de 

iaprenss.Un,perrn revenderem Cs noticies que sabem da 

prpria bata dos visjentes;os outro.,para daria a CQ 

nheeur o preçn dts marcadari.sncs vhios mercados Eg 

ropsus.t ateia que OS Fuggar.riccs banqueiros de Auns 

burgo.eetabelecaa um verdadeiro serviço da inforaaç 

para gui dcii outras banqueiroe.Do asno modos. Vens 

zas• es marcadoras os primeiros •ssinantc das fo.. 



çii • .ano',que se vendem ja nas priairas praças 
blicas ao praça adico dt urna &azztta. 

Mas graças a 	do isprens. que pertite uma 

difu.* asnos cara e nair numerosas graças tsmbm 

melhoria constante dos transportes ,qsa torna maia xj 

pida •ats difusLi,que o jornal vei,pouco $ pouco. de-

asnvslvuz-ee • partir do sculo XVII.Da ltlia e Ce A 
1s..nh. espalha-se pala Lurope. 

Massa jornais que s.o entes da mais nada 6rgoe doQp 

verno,vsi junter-se,am brevano rrança,uma impranse& 

divu1tç, , distreço.No entento,ao mesmo tempo que 

ee publicam ou privneirO3 jornais dirioa.a imprensa 

.a,pouco * pnuco,cnnscitncia do seu podmr o de suo fgr 

ça.Pcr is.o,tfir de assnQurar a sua nobrovivencia e & 

firmas o nu eeeenvo1vimonto, levada a reclamar a suS 

liberdada. 

[a Trançe,at o fim do nhulo XVIII,isto ,ct a Rav 

luço,a ispranoa esta tt&jeita ao regia preventivo e 

arbitrria que a monarquia abaoluta.lhn impe.Cticlquc 

puhliceçc passe crbiqatoriancnta ptle censura. 

Ccntjdo, 	Satgfl' dnta it'prenaa oficiosa, quota ofici 

alexiute ne s3rbra ura i;.r.nra de opinio.Ccrbativa, 

•rcsnte, •et* utiliza o panf1ct. ( na Inglaterra que 

a liD.rdsda de imprçnrn merca o 1 ponta. Primeiro. n 

1641, pela sboli;o da Star Chamber, drpoia ea 1695 p 

la da Licansinq Act, o que suprimo de'initivanentc a 

cerauza. No enttnta, o governo toceroso cria um impos- 



to especial, o injàstc' do selo, que vai ficar em vigor 

•tt 1385.0 nau E.U.A.,dapois da flevoluça de 1776. que 

aparece pule primcirn vez a afirmeço da liberdade de 

imprsnse,ne Uocleraça do Estado de Virgz'nia.tsta li-

bardede £ objQl.o.cm  1151,ds prLrneira emenda introduzj 

da fá constituiao.iia  França,a Decleraço de 1789 pra-

clama a liberdade de imprensa. 

r 0  dcuio XIX £ o sculo de auto da imprsnsa.Sucscicra-ee 
as inv.n;es que trdflsfotflr a tipografia e a impresa 

sendo que es quc mercam mais profundamante o imprencae 

;. dos Estados Unjdosiao e rotativa a a linotipo.SuL 

gte nos meados do ocu10 as primairas 9gCio8 de not,( 

custa Awsociated Preso abre a suas porteo em 11148. 

Contribuindo pura o prodigioso desenvolvimonto da Im-

pr*nam,4 preciso considerar ainda dois fatorosio eume 

te da populaço e os progressos da Snutruço.Mao e ia 
prens, deve ainda muito e alguns homens excepcionaisso 

francis tuíle do Girordin lança ea 1816 o jornal La 

traste" com um praça aensivelmento infericr ao das dg 

meis,euasntendo,nacisn,e* muita,e tiregorn;crie tamba a 

noç;o de antncio:"ues, antncio deve ser eimplcR,sincaroe 

ir direito ao fira" .Millaud funda em 1863 a "Petit Jouz 

nnl" visando atingir a clientele popular,reduzindo PM 

co • pouco os ortigos de fundo e dando,cade vez maio 1  
lugar a notklas breves,depois às informaçoes deopor-

tivaa.Q Journal deo Obats" inaugura o folhetim come-

çando cor a publiceçto do "Judeu errante" e dos "Mise- 



rív.i•.Na Inglatsrra,John Waltsr,s depois o filho, fs-

te. do 'Timss 1  em 50 anos o jornal saia c1.brs da mu 
do — ao nemo tempo que,no interior do pai.,o tornem .11 

ea forçs temida pelos moioa pøliticoaao os Waltar os 

que s.prsqaa o primeiro corsspondants de guerra. Em 

159 1,Lord Northcliff funda o "Daily N aiIN que vonde 

295.000 .xs.pl .rea nusi die;as noticies tomam cada vez 

e.!. Sap.rtnci.,e ocupwa,em brev.,quass 90%do jornais 

•,ds fstQ i,dito,os títulos passa escala dc notf-

cias.$n tatado Unidos trs homens vo partilhar an-

trs si • daínio da imprenss:Eonnst funda e. 1035 o 

$.w Yerlc Nsrald",un jornal perfeitamente adaptado ao 

ritmo trspidsnte co leitor 4tcricano;comprvendcndo que 

so o "sspstacutar" e o "sorsnocjongl" de urna noticie qu' 

lhe do tndo o valur,dé proridodo £ repidaz da informa 

ço:• partir do 1643 o nau jornal coiita 3  10 colubn 
de notícias telgrficaa.rulitzor,quo vai criar um p4 
mio pare perpetunr o sou nnma,faz pousar o tirage!. do 

"World,qu. dirico,dc 50.(flO para 100.000 assinantes . 

em menos de 10 anoo.11corat coei 23 ono dirator do ' 

xninor" de . Frncioco.Cm 1895 carpre o "flcw Yotk 

Journal" e,no fin dn vide poccui um trunt de 30 jor - 

nais e 12 ruvit:t,o que npresanta.u9 quanto aos jor-

nnis,urna politicz.. pascoal rpo dcscnvalvida custe de 

infors.çee ccn,:c±ona.ln,orgunixs tentsticao E campe  — 

nhn de impren.a,ntr,vo do ursa ucrn tingem global e 

diris de 12 i1brs de axcaplores. 



Nas o principio do sculo XX e eobrstudo o ape-gusrra 
de 116 va surgir ua fenssno novo.Ss se tiragens co 

tinisse a suaantar,ea contrapartida o nia.ro de jornais 
di.inui.E hojs.o spsnci.snto dos meios sudio -visuaL; 
o ri41s 1 a telsvi.jo e o cine.s vem disputar coa a ia-

prense a prse.inincis da inforasço. 

Declsruço do Estado de Virginia - E.U.A. 1716. 

artigo 12 
'A liberdade de imprensa um dos b.luartss .sis pode-

rosas da libsrdsds,e qus só os governos ds.pcticos p0-

de. entravar'. 

Prinira emenda (1791) da Constituiço dos E.U.A. 

0 Conrssss nao ?ar qualquer lei restringindo a li - 

berdade de palavra ou da inpransa" 

A paluvra 'trio' un edvrbio grego que significa 'ao 

lon;s'. 
Pare cesunicar i distncte,o homom sio asperou que foj 
er descoberta e utilizada a oletrScidadaso tambor sf4 
cano ; sufácionte,do mearo modo que,ba.esndo-se ea ej 
n.ie convencionais,vo auficientee,dcs noiteae foguei-
ras sobra as colinsa.Durantn verba aeculoa resta ao 

eu a tel.graf ia tica. 
Quanta as telgrafo eltrico, o eraricano Samuel Na 
quem tira em pertido concreto dos trabalhos anteriores. 
Utilizrda um slotr-o-It,ane por ocio dc um cadigo tu- 



ço-ponts,o elfebsto .ors.,corrsspondendo,ssts. tr.ços 

• pontos.a usa s.i.so di corrsnte di dur.ço v.rig - 

vsl,ø psniaento vei instent.nsnente tnnssitir-ee e 

usa grande dist;nci.. 

(s detuninedo .o.snto passa-se de telegrafia terrejL  

tre i tels9refim eub.erin..Dspois di guine di 1810 . 

*i.tem es terre 2 .ilti.a de qàilsetro& de fio* e 

b.ixe de •ar,80.000 quile.tros.(u 1903,Th.odor Rooss 

vult • Clersnce Meckrey trocem e pri.sire •snsegsm 

volte co mundo. 

Os priusiros tulefonse •o chesedos ecisticoe.Oe que 

ii •.qun.oe verdadeiros de certo soda e que utilize-

mos aer.,.o •ltrico..O enric.no Grehe. Dili rstne 

e d fora.,dae ••neire quase drtinitive,.oe tr.be e 

lhos doe eco predecrosores.En 1880,todes es grandes 

cidades essricsnae,e muita, das curcpie.esGo j  e-

quipades cøa telefones. 

O telefone a o telgrafo tu nucetseideda dus fio con-

dutor.Supri.indo ente,chege-.e T.5.F..que 50 as 1-

nicí.ie de telegrafia cem fio e telefoni, sei fio,des 

coburts per Marconi em 1096. 

O T.S.F. ssiseor.oegundo uu ritmo doter.inedo,unviegp 

te e sntunu corrantes do oito frequnci..Cstee corr. 

tes geria ondas hertzienau que oe propaga até ao re-

ceptor,le prprio seda dc corrantou elternades que 

tm e mesma frequncie do cziesor.As correntes induzj 

das amoditseted.e.Em 1898 n.tabclece-se e priueira 

comunite;e entre a França e a Ingleterru;es 1903 u- 



ma transmisseo atravessa o Atlântico, ed 1915 t o pa 
ciflco que 	atraveosado,de 5o Francisco ao Japo. 

Um dia a i..gem junte-se 'o voz na travessia do tempo 

e do espaço. P4o principio do sc. XIX co primeiro 2 

franceses que imaginam fixar as imagens sobre super-

ficias sensíveis à luz. t4iepce e Daguerre trabàlheLn  

do de inicio independentemente reunem meis tarde seus 

esforços no desenvoivimento de seus estudos fotogr - 

ficou. Catava começado o caminho 	fotogravura e 

miligravura, o que permite a imprensa ilustrada. 

Thomas Edison realiza em 1678 um aparelho pare regia 

trar sons, por meio dum cilindro rodeado de papel de 

estanho. O cilindro coloca-se no fongrafo e temos a 

roproduçc da som. 

Álçuns anos rà.eis tatie,em 1895, nascia o cinematgra-

ia, concebido pelos irmos Lumire. 

Oo jrtijp$ Lutire ao Tç'lster 

Os irms LuniZre invontaram o cïnama que um quarto 

de cr.nlo rtt.pois se tornn a anqunda indGstria do p 

rnais induntriclizncln do runda - os E.U.A. 

Com Mlies começa a hiatria do espetculo cinemato-

grfico; m 109 funda urna enprass dc produço,a prj 

mura de todas, e n'anda construir um esttdio, onde de 

1895 e 1914 filtre trais de quatro ri1 fitas.Encadeadas, 

fundidae.,scbrc irIpre6ses, substituiçes, desdobrame 

tos, requrttec, o cinernn dera-lho tudo isso, e também 

os primeiros enr.aios dc cor e de som. 

o 



O cinana inflacio o'iuncn. A Europa 	a pviniro a 

cLI S06IJÍu1R, a AirxSca. Co,vercinl.rnente 

o cinsnà craniznu—ue em empresas de prOdUÇO,CUEQ a 

Cauunt a rathi, oca rrsnçn, os United Artista nos LA 

ta&s Unidos. Gflftith torne a cvaro ecvel;Vogt,Mõa 

lç e Cnfl tirar patunte dt.trn.proceoo de cinera novo e 
fogaI aperteiçna .n película panr.roieaticn, enquanto na 

U.)LSS. Ein&ttin detanwolve a montet2ern. 

Aiin Atlntíco o cLnamm c anra Hollywood quo cresce 

apesar da censura pois atá )921, todos os produtorei. 

tom que pas3r dionts do 47 consorca diterentes.brj 

nairo filne sonuro "O :nntor de Jazz" 4 realizedo um 
1927. Ccnquiflsda 	sem, falto e cor. Em 1906 	feitt 

a ptent& a p?trflte do Kinaaco1or por dois in9lessa; 

os mLr±caflc!1.r&p1iCern com o Technlci,lar, seguida do 

Agfacol.Qr. a1ot&, (1942),. o St,ncior sovictico (196). 

o Fr,rrani3ci1r;r (italiana (150) e o rnuiu realizada 

dt todoe,, 'o Eaatnantilrir. €'n 1935, tlolt Djiney cria 

o dinehhn aninado .annoto e e cores. Apa e segunda 

guerra mundial i5urgeo o cinrnasc6pio a o cinerama. 

f tu1v.1ao 'oderne começa por volto de 1935. Deve muS 

to a dnia hotens: iworykin e Barth1emy. ko untento em 

19 1.0 aSndn seronte quetro •peLes eseguram programes r 
gu1criz: c Estados ünidrj, o Reino Unido, a Françn e 

a U.SLS.5. Ctttc quatro vo n€t brnvc p&seer a Ger ses-

scritj 	 Guerra Mundial a ex- 

-panseo ti prodigicia. Em 1962, e Am&ite cio Norte pos — 



Gui 59 rilhes de recrptores. Calcula-se o creacirnn 

to rwr.dial, entre 1948 s 1961, em 19C3 1 centra 4,4% 
da 1epren99 escrite e 85,1% do rdio.53 eilhBes 	de 

quit.ctrnn de éter, desde que axiste o Meriner JI.S 

AsricQ do Norti,, ên 1962, dispunha de 182 milhes de 

postt»3 receptoros. 

Cri 1948 o omericcjnos inventarnn o transi.stor.Oez a-

nofs rais tar 4s, tambn na EUA 	proposto o laser 

(líçht anpltfieatíon by sti'nulated emission of rediz 

tinn} !!c9u1t0 quc, num futuro primo, haja a poesibj, 

jidace dD ,3 cnqrnheiros americanas transmitirem,nu,n ti 

nico raio ele 1aar, todos os programas ce 160 cadaian 

de tc1rviro. Outro projeta qrandioso,a inundoviso,ou 

seja, c posibi1idade de trenmitir urue imoqovn,nn mes 

mc' intentc, a tons a superficie do globo. Foi en 1962 

que se realizou a prieirs trsrssMsso de imagens 39 

bre z oceano, graças en sat1ite r1wter. L j  se poe 

pnsm r,r, synco',is, sajhitss sincronos com o moviserito 

de virra, dos quais somente tre permitem estabelecer 

lirja;;o ontr, tudos os pontoe da terra. 

O telefone dcrnocretjza-se, automatiza-se, internacio-

naliza-se; o telgrafo oricnta-se no sentido do servj 

çu telux; a rdioto1eyrefio e e rodiotelefonia so 

r e a li de. 

A inprcnsa peridica nscrita mundial, apenar dos seus 

8.'OO Jornais diric, cotr. 296 milhL,s de exumpilares, 

sofre ume ecncie dc psrelisaço no crascimento.O que 



nZ' a irprtle de cro.redi? no pleno t&nico tetancrj 
e rwflofotottltcrsfie por um lada, por nutro1a 

do os fotccnnçositrrs. Mas o seu raonopt lia de infoL 

nao sofre ue trrrfvet concurrencis por pnte i.t 
lsvi& e do rtlSo. 

As meries e1ctrnices tn 	un fsta. A velocidade 

de uasocreç;ts permiteir quc bntn e minutos e urna 

1fl1 para trcnsmitir os 26 volumes de £nciclordia &j 

triic. Portmntn todo o Eaber univernl podara en-

ccntrnr-e tn dia memerizada etu centrais de informa-

jQ. £ntZc bstor: por rsio de um tranoiütor,pnr e-

xuttpio, z:na-ncs 1 ern comuniceçcz com eleo. Assim se 
a cíva iapretaa. 

A ;c]nvra "intelcctrZ,nice" significo que ov trabros 

rietrnicos vpr' chamer-sa, cumunicur entro ci,consuj 

ter au rn3pectivntI mernricv, trocsr inforøcçZes 



JAN TSCHICHOLD 	 Alemanha 
1902 

Cedo desenvolveu intorsae pela caligrafia, atrovs 

de seu pai, designar o desenhiste de letras. 

25 - publica um estudo "Elernentare Typographie't no 

jorn.1 especializada "T»pographische Nitteibungen», 

onde introduz o trabalha de Lissitzky pare um vas-

to jnblico de impressores pela primeira vez. 

E. numerosos artigos em pub1icaçes alemes e estra 

geir.e mostraesc um dos meia erdentos defensores de 

tipogr.fia moderna e codifica e demonstra os princí-

pios de tipografia asointrice. 

Desenhe um alfabeto tnico de tipos sem cerifa,inclu-

indo ume verso tonatice e publica fortes argumentos 

em favor do uso de tipos sem catita. 

26/33 - professor de tipografia - desenho do letras 

no 'Mu.t.rschule tu: Deutechiando", em Munich. 

28 - publica seu primeiro livroDie New Typographie". 

29 - publica o livro "(inc Stunde flruckgestaltung." 

35 - publica o livro 'Typographische Gestaltung", em 

Bala. 

35 - seu trabalho introduzido na Inglaterra através 

de exposiço em Lund Humphries em Londres. 

Planeje a ntmero de 1936 dc The Penrose Annuel." 

Antes do inicio do segunda guerra começa e se atos-

ter de nove tipografia' que identifica com o fascià 



ao e retorna 	tipografia clasitõ -. e simtrica. 

46 - vai. a Londres ondejíce durante 3 anos 1 fazando 
o planejamento da colsço Penguim. retornando $uj 

ça aonde vive. 



L'UAIVERS OCS LZVE5 (tudn historique des origines 
la f'in du XVIII sicie) 

Ajbsrt rioton 	 Hermann 
Pnris 1961 

As •scrits fonttjcnn 

A invençc de um sistema de escrita racional,em que 

• cada som elementar corresponda um signo foi reais 

zada na Fenicia, por volte de 100 a.C. Todas asgr 

das fesílico de escrita fontica derivem deia,Wenh 

me outra civi1izeço soube desvincular a escrita de 

considereç3es metafi nicas e conceba-la de modo pur 

sente utilitrio. 

0. Fenicios falando dialetos semítico-ocidenteis,e 

tevem agrupodos ec' cidades uarítivmas da atuei Síria 

-Palestina. Navegadores e cot!ercientes tinham conta 

tos frequentes con o mundo egfpcio. mesopotmico e 

•g.u. Conscientes da multiplicidade de línguas indA 

p.ndentes e praticas adotaram dos sistemas de escrj 

te axistentes os elementos pais racianois, os ele - 

mantos foncticos pare elaborar pouca a pouco sue pró 

prie tcnica de notaço, bem adaptada ao mecanismo 

intarno de prcpria língua. Com  efeito, o esqueleto 

des palavras semíticas, sua raiz, dado par trs 

consoantes; es vogais intercaladas Sndicam a funçLa 

gramatical; as homotonies aZo raras; pois una e 

crita que nota somente na consoantes permanecendo su 

ficientemente explicite. 

0s primeiros alfabetos eram consoflantais. 



O essencial foi a concepço do fanatismo, a decomp 

siço dsn pelavres ara seus elementos de base. 

Os •lfabflos anca e latino 
As oriçens de escritura grega 
Ae axtunsoes de ncritea so frequentemente liga - 

das s extenoos as religiteo universelistas bem C2 

ao a correntes cocerciole; seu fechamento em formes 

distinta, se associam a djvines nacionaic.W  (Mercel. 

Lohun - "A escrito"). 

A origem eemLtica da escrit, grega de onde derivem 

todas as sacritas ocidentais, ost beit estabelecida. 

Eis foi elaborada por transformsço e .dapteço da 
eecrite fenícia. Nevegedores, co.ercientes e colonj 

zaderes COSO 00 fenício., os gragos atribuce elee 

sessas e invenço de eucrita ao legendhio Kadmoe, 

fundador de Tebes a filho de rei feniciuno. Hareooto 

dizie Phoinikeia Crammata"-, escrita fenicie.A .dat 

taço se operou por volta de 1000 a.C. e virioo tj 

pos de escrita regionais o testemunharem, ti alfabeto 

consonantal fsnicio era, por neturaza, inapto 	not 

ço de língua grega, de usa estrutura muito défaren-

t., ande as vogais devem figurar sob psne de grandes 

caafvess. 0. Gregos tembia elaboraram rpidasonte 

uma Sataço rigorosa das vogais (breves) n (longas). 

•erviado-.e de signos coneonanteia fenícios sim co - 

pr•g• e criaram tr;s signos novos. 



As jnacriçnri arcaicas ro indistintanente treçndae 

da direito parn t cuqunrdn ou inverscmente,nlgumes 

vazus buatrofedemento. Ar letreo so compre oricnt 

das no santido de linhe.Azsepataço'-ae pniwnasno 

indicada. Este período entre 1000 a.C. c 500 n.C. 

at a iøpulso do Mundo grecot  a colonizaço do con - 

torno do mar Egeu, o estabclecirnento de cidades, o 

surgirnento de uma ordem política e social nova,onde 

o individuo tem destacado Lugar. A escrita, cm sues 

stltiples variantes locais era reservada ossoncial - 

anta ao uso piblico, es inacriçee lapidrSes a coj 

provar.Outroo textos figuran er v2sosde estilo "Gea 

mtricc". A literatura oral. 

01fabeto cjjÇssiço 

A partir de 500 a.C. o alfebeto grego clasaicc,dito 

"J;nico «  esta definitivamente constituído: vinte e 

quatro letras, vogais e consoantes.A escrita vai de 

asquerde diroita, aum uopareço de palavras. Ente 

alfabeto substituira os alfabetos locain no redeç'o 

de texto, legislativos desde 400 e.C. A edoçto veh.GJ 

tria de urna escrita comum é a prova mais tangível 

da urna cotaunidade iínguístics. base da comunidede 

cultur.l. A intensa criaço intelectual a artísti-

ca ar estendendo por trs scculos, "o niltgre gre-

go" forjou seu meio de expresso eacrita,meio haz 

maninho, perfeito. 

Tendo-se operado a refarme da eocrite, a alfabeto 



clssico se diversifica de novo em ra2o rnusro dc 

t seu epreg intenso e mltiplo.Apenea a etcrito l 

pídris fer exceço; angulona e ratillnee ela co 

serva no conjunto sues formas tradicionais et 

pote bizsntinn. Por outro ledo 1  es escritas litera 
rias preticedas nos etelíere dos copistas e nos e 

colas, ao escritas pablicos e privadas elterem r 

pidasente o traçedo clisãico, adaptando-se s ncs 

sidedes de uma escrita rpide. 

Escritas heaistçis e bizantinas 

Difarentes tipos de escrita spsrecam na £poca halL 

niata. 

1 0  • a inicial grega - a escrita de livrcrie que 
au afaste pouco do prototipo c1ssico; esligrafado 

coa d.svalo ela subsistiz4 ate ao sc,VI1I; 

2 9  - acursiva - 	a escrita dos negcios; seu tra- 

çado siaplificedo, carente, e os caracteres 40 

ligado* entre si; 

3k - escrita da chancelaria - e escrita adminis-

trativa dos Ptolomeus e dos Romanos da Egitn,as l 

tras ultrap.ssandn o alto e o baixo das linhas. 

A eacrjte dita uqinecule aparece no s&c.VI1I suts  

titui a inicial no livraria bizantina. Derivada da 

curuiva ela se estabelece sabre quatro linhas com 

as letras longes ultrapassando o eito ou o baixo 

das linhas, do meia. Ela utilize ligaduras a abrovj 

açEes o seú o prottipo dos caracteres de imprensa 



grega dos seca. XVI e XVII. Acentos, signos de pan 

tueo 8o, como a miniecula, criaçans bizantinas. 

O elfpbetc latino 

"O •lfabeto  latino 	um alfabeto grego" afirma R. 

Narichel." A Grcia cativa vence seu selvagem(bro-

vio) vencedor.'- Horcio. Com  efeito o Imprio roms 

no ser8 bilingue e a contribuiço grega de Atenas 

Alexandrie ser decisiva em tudo o que se refere 

escrita. 

O alfabeto latino definitivo coni suas 23 letras se 

conotituir Õ'omente no primeiro sculo. Escrito do 

vencedor na cornpeti.ço italiana ele se impe a todo 

o Ocidente. As meis entigs escritures italianas r 

monta e 800 a.C. 

O alfabeto latino 

caia que existiam 

sificaçeo da escr 

iinguhtica. 

O alfabeto latino 

era une das numerosas escritas 19 

dos Alpes à Sicflie, sendo adiz 

.ta conseguancia da diversificoçZo 

arcaico todo cheia de lembran - 

çes etruscas. Os Etruscos vencidos foram o primeiro 

fermento cultural para Roma, como osgregos o seri-

am quatro seculos mais tarde. 

4$ *scxitas lptiriap 

Os termos tcnicos grr.gos apareeert na língua latina 

a partir de200 a.C., quando a Grecia foi conquíst 

da. Para registra-los, os Romanos tomaram do. alfabe 



jnico o Y e o 7 e eles anotaram as consoantes aspi-

r.d.s por CH,TH,PH. O V registrava W e OUSA forma das 

letras, sua ordem, seu nome, permaneceram os mesmos. 

A partir da poca, imperial os escritos tomam um lugar 

éonaidsr.vel. A escrita monumental se encontra grava-

da n 	grandes construçes romanos. 

Grandes construtoras, os Romanos tinhom um imenso sefl 

so da publicidadu imperial. Certa escrita chamade c 

pitel variou poucã em suas formas e ainda e mesmean 

fl02Ba5 lutras inicínis. As palav±as j eram separadas, 

as ligaduras frequentes. 

Pera a escrita corrente sobre pepiros e tabletes este 

capital se doforma cm urna cutsive e se torna &'uncial" 

no sc.III, escritura noxal dos manuscritos. Na uncj 

ei o carter se arredonde no A,D,C,G,H.M.Q,V e 1. De 

avanços excedentes de linhas eo frequentes e mais , 

centusdos na Semi-uncial, que se encaminha paro une 

verdadeira mintscuie. Este no ser completamente cons_ 

titttidu s.nZo no ac. viii, com a mintscule caroiín - 
g.a. 

No"gcula de Augusto" a língua latina se tornou junt2 

mente coa o grego, o veículo de pensamento ocidental, 

principalmente sob a forme critt, at os tarpos xno - 

dt,rnos. 



METHO95 Cr TJCCK s31r,r! 	Oxfnrd Univnraity Prees 
Hugh Wtliiaason 	Londres 1966 

flnnr'ho de letro 

0 ;nqulo de tenso au sorhrandn do urna letra 	e dir 

ço da parte nais grovse dos hnsten curvas; om tipa z_p 

cno ela veria entre e diagonal (tenno obllqun)da paz 

to inferior esquerda parn dirnita, e a vertical. 

Corifes pnr;em er divididan em duas classos:a 	cerifa 

eupsrior •perecc encinando urna haste vortical e 	pode 

*rr horizontel ou diegotiri;a cerifa de p,fle base 	de 

uma h.,te vertical,i normalqnenta horiznntel. 

O caplUir da urn intra 	e sua parto raia fina.quc no 

a cerif. 

f hasta principal 	o haste mais grossa do uDa 	letra 

qus cantam iinhc de vriac aspnesuras;ou cm utia lutra 

que tem unicamente Um@ hacte,contitte usualmcntc de haj 

tts principal o centos. 

O contrnídu h o ospago todo ou parcialtente contido pt 
las hastes da letra. 

Tino ds texts 

Nenhum tipo aobrcviva do sculot nnterSores pera a co 

poiço aecnca,exceto on pnuco fundIdos pern a; 

quina coppsitc.ras no final do dcuio XIX. 

Ab matrizvs primitivos nto podem ser utilizadas nas n.  

vas Mf4UinaS,F hojo prticarnente todos es textne 



produzidos m;quina.Porém alguns desenhos antigos fo-

rss r.vividt,s e edaptdos para comoosiço moeinica. 

Se o tip$rsfo pretenrie uttlfzar urna eccie detar-ni-

n.d. O .;quina,eua escolha de tipa 6 lirnit.,da petocfl 
junte do matrizes disponíveis para uso dontn rnquina 

Alia~ srie, bogntente difundidas no do uso coriuti o 

duas ou t4s csc,positcrst.A diponihilídade do varia - 

ç.. 4e uma fonte eonrtnntn e1:!%:nt nt,onciai na n.i 

colhe do tipo de texto. 

&fo£» de t'.trp 

A priastri quolidotic de u;u dw.onhu de tipo 	a laiiig 

ridads.Nas prpLrco çj oraiS,fls ct.pe.Oura -de horta, no 

contorna da linho,cade letra da una boa fonto devo ser 

aámil.r,dvntro de imites VOVC±S,3 furta da latrc e 

qu.l o leitor t.9tn ocostucido.b priLeira funço do le-

tra cununicar incaritnca,rntn.Lada Intra deve ser 

distinta das vtrna a ci ICJZ de ur roconhuLia de ine 

diflo;mn nenhuna latra dtve, s-r tu coractndntica a 

ponto dc abnàrvcr o alht.r. 

C.tsbalscttido cantrcttc ias punteO da intersao e a-

brinda a porto cuntida,o Laibreado dote 0R3 letra de 

clareza s a trnu lsw,, 

Quando • tsnz 	oblfqun :.la .orvc pczn enfatizar 	o 

diferença •ntrt. ccrt' 	1ctr2c.Ãusi ti: o b h D Ii p - 

a Curvas tailce?, s ser is.S r)az.a nu partu tucrio; 

e d q u as curve5 630 naís '4rohaa ria butu.Tcnto vez 

tiosipor outro lacn,eiig:oiaa JL 1 .jatei.j vrrticaiu quu 



su tour,. 	ruitcz. ietrac,en vez doa rurvaa que 

caauns ia luucu , ,dijuto modo cnfatizando nua cirilari-

dada umaç core ao cetras;ume tcnso vertitnl prorluntj 

ado poøs renuzir o altabrto a urna aparncia do una 

trutura de linbaa vcrticain,muito tefluetente conect 

das. 

Em fontea du tcxto o final do quase todas ao bastas 

v.rticait rL.líquos cnfstirudo por usa cerifa.têua 

funç.s miL itil,no crIt.nto, estabolecor uaa 1e° - 

ço do hs'tee Iiiztc a combinar ao haotao e latrosda 

«um palavrd ti urna entidndepara enfatizar e Aepnre- 

;o de pelavrnu,..nonaw quando o eopeça»eanto entre pa-

lavra. • .'rqnfla. 

Sombreado o cirifa no so nrnhuce doa dois porte ou-

s.noi.l da letra ronnnn,que podoa nor udos anm ;lo 

caril a • ten,a to re.)ultadoe ocidentais de •todo 

caligtficn. Igunlnento inportante o comprimento di 

hasta ace.identeo e dencondontes.Algumno shino de 

desenho cunttr;orneo a notio algumas revivascncios 

ds tipus cld3SiCot 300 darfi0uredao polo encurtanan-

tu das ext*nsoø.Jez3ignors de tipon dininuiren ole pr 

longamantor. >ara puri$tir quc as linhas se eproxirosi 

os tS,ngrafii. vsp.2coJa;.1 as linhas novamente pora co 

pana.; Ssta øutsiaçü.As oxtonçeo oLa raramante løni=  

vau as sriva dr' t*ntoqtjando isto acarre,dosflçjur.n 

• pgina cuN una untrutura ;irnduminanteinintn vorticaL 

O desenho das •aiaaculas dava ser tal que se haritonS 



asa numa pgina de texto se caixa baixa.A sSpeZasura 

relativa da haste principal nau •aiisculss varia da 

drie para a.rie;e1e deve ser apenas um pouco maior 

do que na caixa baixa,ou ter um aumento de ospessura 

correspondendo nQ saxiso matada da espessura de cILI  

xa-baixa.Liaa eproxim.ço de espessura da haste prin-

cipal das ceixan alta e beixs ; use boa qualidade de 

qualquer fonte. 

Legibilidadp 

Uma linha grossa ~ia visível do que urna fina , o 

que no significa qus um tipa eu nsgrito seja mais 4p 
gível do que um clero. 

tiras letra nc 	simplesmente use linha,; na estrutg 

rs,construida da linhac.t*o etsahs as linhas em si , 

mas as fozma5 das latras,devem ser cleras.Claraxe 

deterainade nc3 epena2 pele •opeseura das linhas,ras 

por sua distncln 'cas dan outras e pula distnciada 

liabsu sdjscantes das lrtras da sessa palavrl'!.A quell  

tidade de breneos no inter1or des letras e entra au 

letras 	t;o 3mportente quanto a espessura dai li - 

nhae.bs no oKitn propnrçsa idsas entre a altura 

e e lerçura da une lotrm ti a espessura de suas flnlas 

as fontes cujmu propar;es mais es aproximam 'Jo ideal 

9;o prsvsvelrcnta as eaio logívete. 

TiDas osr o fs..turo 

Alguns ti2-'s contanpornon indicam ti caminho de fu-

turos flsrnvolvjento,. 



Os dssigneta do futuro se preocuparo mais do que ot 

do passado em realizar novos sinais ou sdptar os e - 

xistsntsa utilizados na pontuaço e mesmo caracteres 

•ubsidirios.Van Kriupon,por exemplo,desenhou para M 

tilizaço na sua srie Romulus,ume pequena hasta ct4 
qua,que pode ser usada em lugar de vlrgula,ponto ou 

traço de unio. 

Que novos e tteies tipos podem ainda ser desenhados 

dsmonstrado pelas sh5s Romulus e limes New Roman. 

s;o abas exemplares de famlliaa de tipos bem elabo-

radas coa as quais o designer pode encontrar um uso 

• criar uma devranda.A polltica de produço de matrj 

zes di Monotype Corporetion inclui a eXpAflso ias sj 

rias existentes em fedlias completes e esta polltj 

te deverá exercer influncia na saleça de tipos. 

Despojados do ospe5somento artificial do desenho, os 

futuros tipos nsceseitarao de fnrça om SUS prpria 

truturuço.Relwente,cnpilarev excessivamente finos 

• contrastes abruptos entre os fino3 e grosses.sero 

connidurados um çrando defeito.A economia do traça - 

do 	vlida para uso ospocisl,rnns cm combineç* com 

outras qualidodcn,una ljzrgura gonoroca como na Das e 

ksrvllla,contribul miiito para a lngihilidade.No futu 

ro os tipos nuntrero provavelmentu extenetes dimimM 

ides coso nitornativa. 

Quanto ao it1ico,xintc uc gcnnda variedade de es- 

colha,tendo Vim Krimpon dnnonntrnda quõ o eculo XX 



pad. produzir urna nova it1ice no estilo chancelaria. 

L.x.nUincin do desenho $8 tinq 
a 	 - 

R.lsçao dos 12 típus dt maior ocorrencia na oxposiçao 

anual do "?.ationnl flcck Lcague" da Inglaterra: 

1945 - 55 	1956 - 63 

1 Musbc (1) 	1 Pe,bo (1) 

2 lask,rville (2) 	2 Baskerville (2) 

3 Tias. (4) 	3 Plantjn (lo) 

4 Fourni.r (5) 	4 Times (3) 

5 Imprint cicj 	 5 Fournjer (4) 

6 Psrp.tu. (-) 
	

6 Poliphilua (11) 

7 Wslbauoi (ii) 
	

7 Garar.nd (0) 

E Garasond (7) 
	a Bel! (9) 

9 Iè3dLi:. (0) 
	

Errhardt (-) 

10 Plantin (3) 
	

10 Inprint (5) 

11 Poliphilus (6) 
	

11 c1beum (7) 

12 Ceslon (12) 
	

12 Catslon (12) 

Na tfbe1a o nt5mer3 cntre par&ntesns indica a sua apa-

riç.o nn coluna o'instn. 



1 

PIONEIROS DA MODERNA TIPOGRAFIA 	Studio Viste 
Herbert Sp.ncer 

Zntroduco 

O novo vocabular.io de tipografia e do grafhic dasing 

foi forjado em um penada de menos da 2o anos •  inicj 

edo com o manifesto de Marinetti no rigero em 1909 

tenda alcançado o climax no início dos anos 20 sendo 

que o final da dóceiSa corresponde urna fase de cov 

solidaço. 

A r.voluço na tipografia foi invada a efeito por ti 

«acne •lh.ios 'a indotria grfica na que reconhecj_ 

na sour v.rdndeiros objetivot: um neio possante para 

difundir jdian. 

O priairo afastenento real do laycut centralizado 

do livro foi introduzido pelos nxporntco dó Artiatic 

Printing por volta do 11370 que lançcrcn se seznentes 

da nave tipogrcfie que na epoco no encontrou condj 

ç.9 pare dasanvnlver-ss. 

Rs.flndo contra o tonvencionalisrno os Futuristas ada 

teren POVR e egroas ivc t,cnica para colocar eues n 

çe, em forma Spre. O ilanif esta Futuriata definiu 

um novo conceito do nrtc e dosing. O ruturismo ebraçg 

ve ,ntusigfljcnrrnntna civiiizaçn naderna e reconhi 

ria e h&eza de mquins. Piatondia chegar 	formes 

novas que quahrnsnern nS lirniteçcs deo duas densee 

e exprsr.sassen revo1uço e novimonto. Usarem uma ts. 



nica de propaganda violenta que influenciou toda a Eu 

topei 1  os fladsn na rxança.5uiça a Alemanha • os Constru-

tivistas nn flassia o o de Still na Holanda. Harinctti 

oscrevsu:'O livro zaú a expresso futurista de nossa 

con.cisnci4I futuriata'..."Sou contra o que se conhece 

r.nsuo hcraonia de urna cornpoeiço.Quando neceaario us 

remos 3 ou 4 colunas em una pagina e 20 tipos diferes 

tea.R.preeentarersos percepçes apaixonadas cm itlj 

co e um grito em negrito ... urna rcpteaantoçso tipogr-

fica novu,plztice nancer na pagino impressa.'1  Cerca 
d61914 O ruturiomo etitava firmemente estabelecido na 

Rtssia sondo Lorionov,e,Mbievich seus principais rs 

sentsntes.As corpoaiçea Raioniataa do Larionov em 

Moscou e os trebelhos de Kendinslcy em Munich eram es 

mais puramente abstratas pintura6 de 1911 e 1912. po-

res es 1913 Malevich deu o pesco final em direço da 

pure abatr.ço quando exibiu nu trebalho 'quadrado". 

Em Zurich -1916- o Dadaismo nascia da delilustc e rs 

volta contra a guerra e proclamava a supremacia hums 

na e o valor d. arte. Os pioneiros Dada forem - Mana 

Arp.Hriqo Dell o Tristan Tinre.Parodievam os valores 

da sociedade em bancarrota e usavam o ridículo para 

demonstrar o absurdo dos valores assentados. Em seus 

conntrics utilizavam a ttknice cubista da coisgeni 

que foi aprofundada por Schwittors em seus trabalhos 

Marx. O Surrealismo surgido en Paris cm 24 tnrnb&n M 

tiliza •xtensivamante e colagem. En 21 o dadaista a 
mericano Man Ray dcaenvolvau consideravelmonta a t, 

nica fotogrfica usando objetos tri-dimensioneis em 

seus 'Rsyogr.ms". Noholy-Negy deacrevcu a nova t&cnj 



ca como:"o mais completo meio desmeterializado que a 

nova vjso comanda". 

EM 1917 foi fundado o grupo de Stíjl na Holanda, por 

Theo nn Doesburg, sando este e Mondrian os princi - 

pais ta6ricas da grupo. Proclamarem que a harmonia o 

tre pintura,arquitetura a decign podia ser obtida £ 

penas adotando-se um estilo gcomitricamente puro e ij 

pesso.l.0 trabalho e as' idins do grupo foram dtssrnj 

nados pelo jornal" de Stijl" de 1917/1932 e a influe 

tia do movimento espalhou-se por todo a Europa. 

Futurismo,Dadeísrno,de Stijl,Suprematiccto o Construtj 

viaro contribuiram pera a configuraço da moderna tj 

pogrefís e pare a fusao da palavra o imagem. E foi ra 
ra e Alemanha que os principvia correntes do movimefl 

to moderno ccnvergirom. Em 22 von Ooesburg convidou 

05 exposntea do Construtivismo pera participar de uma 

conferncie ar Waimar,ando encontraram membros Dada. 

oncontro este que estabeleceu uma ponte entre as idj 

es do grupo. 

A 3auh.us e o de Stijl tinham objetivos similares, a •  

em 1920 van Doesburg decidiu Ïr para Weimar. A casa 

de van Dorsburg tornou-se centso de encontro de pref 

teores e alunos de Bsuhaut e o impacto de suas idas 

tornou-s, aparente principalmente nos trebalhod de tj 

pogrefia e mobilirio da Lacaio. Os trabalhos recliz 

dos pala BeUhEUG em Dasseu eprencnteQ um estilo rec 

nhecinl.O irpacto doa pensamentos De Stijl e ConstrM 



tivistn eram insofismevvio.Meo e aplicaço racional 

de curtos princípios paro os queia todos tinham co 

tribuído criou um novo e rico vocebulhio. 

A visita de Lissitzky Varsvie £ deciaiva pura Bez 

lews que se mude para Berlim e trabalha uma chia de 

txperiincius que levem à °tlechano-faktura". Seus tra 

belhos descritos coro' construtivismo .necaníco,so ,t 

suencisleunte composiçee grficos bi-dimensionais 

construídas de elementos geomótricas e reproduzíveis 

espru9snde material tipogrfico e as cres vermelha 

prto e branco. 

A diferença fundamentei entre a tipografia tradicig-

flui e moderno i que uma £ passivo e e outra ativa,e, 

teu coma base a assimetria e o contraste. Os Futurin 

tes destruiram a disciplina horizontal itiposta pj 

yina • produziram cornposiçes nto lineares em compp 

siçac que resma com os recursos do hoje, a totncomp2 

siç;o e a latresete no podem ser suplantados como ds 

Monstraçio do liberdado e flexibilidodo tipogr&fica. 

Nas trabalhos doa futuristas e dos dadaistas contros 

tu era alcançado atraves da conbinaçk de urna grande 

variadade de tipos tif'erentea em peso e tamanho bem 

COMO um dsgenho.Mes foram ao conatriiti.vistas e os ij 

tugrantes do da Stijl que exploraram ae oportundes 

espaciais do desigu assimtrico e que indicaram como 

tsnso e clareza podem ser introduzidós na pagina ij 

pressa atravs da dietribuíçeo do cspeço,tipo,papol. 
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TEORIA T PRATICA DE LA TIPOGRAFIA 
V.Martinez Sicluna 	Editorial Gustavo Gili,5.A. 

Espanha, 1945 

Estilos e nomes dos caracteres na Esppnhp 

At nados do sec. XVI se imprimiu na Espanha com os 

caracteres chamados "tortis", que se conheciam tem - 

ba com os nomes de "bula", "gatica", "veneciana," 

càri11a E e "Lemosine", e que foram idealizados 

p.lo faroso imperador veneziano Bautista de Tartia,no 

final do sc.XV. 

O tipo tortis tem sua origem na letra monacal ao sc. 

XII, que inspirou os primeiros impressores alemes. 

Um tipo de letra de escrita moderna 	a bastarda e 

panhols, criado e fundido por volto de lOBO pelo i3 

pressor e tiptgrafo catalo Ceferino Gorchs que o e 

pregou numa beta ediço de hbfl.Quijotetl. O desenha da 

bastarda espanhola se inspire na caligrafia da Cer — 

ventas e teve uma grande aceitado pelos tipcgrafos. 

As f.milias-tino de F.Thibaudpn 

Os caracteres de imprensa se constituem em quatro f2 

alhos-tipo nomeadab pela tipgrafo francs r.ThibaM 

dsn de antigua, eglpcia, romana de Elzevir e romana 

de Didot caracterizadas pelas cerifas: a eglpcia com 

cerifa retangular; a Elzevir com cerifa triengular,a 

Didot com cerifaPcrizohtàl o e antigua. sem cerifa. 

Cx J.ibris 

O "Ex hibris" palavra latina que significa:"dos li — 



vrae ó a •arca de poses do livro e vem sendo utilj 

zado desde o cc.XV. 

Inicisimento era concebido de •sneira sensivej, à1 

crito e pena, com apense o nome do possuidor - 

que sinal que a distinguisse; depois es aplicaram 

adornes e seia adiante tomou a forme de um sacudo 

ou •able,us, com ertisticas figures alsgricas, imj 

taço de merca do impressor. 

Wotas hj.arjcn 

A Espanha conserve em nus arquivos e bibliotecas 

muitos doe bebe ctdicei dos sc. Vil! a XV. O t 6  
po ds escrita dos cadicas varia entre o ulfilano,in_ 

ventedo no sc. IV, pelo bispo Gado Ulfilue; o g&tj 

co entigo e o romeno acureivedo, empregendo-sa uni-

foranents nos livros segundo seu carter blblico4 

turgico, ou filosafico ou litert&o. 

O c,dice maia antigo 'que es conserve ne Empenhe 	o 

«8rsvirio de Aniano, do ec. V, eecrito no moitei-

ro do E.cori.l, 

Barcelona, Zaragoza e Valencia foram as principeis 

cidades espanholas que tivera. i.pranea (1468-1473 

a 1474) 

Os primeiros imprsaans Eepenhe eram setrengeiros 

em sua maioria • a.bulantes alemes, portadores de 

artefatos para compor e imprimir: Hurus e. Zaragoza. 

Luechner em Montserrat, Rosembach ee Dsrcebons,$tjn 



dela ia Valencia.A partir de 1560 os livros eram i 

presss por Cspanh&s e em Madrid, depois das imprek 

s;es feitas em imprensas sucursais de outros estren-

geirse, Juan de la Cuente, em 1605, impriniu a primej 

ra parte do "Quijote" (com 666 pgs.) o em 1615 a sagu 

da parte (com 582 pgsj. 

La Alcalá de Henares, perto de Madrid. ande hevia es-

tabelecido imprensa no ano de 1500 o a1etto Arnaldo 

Guilherme de Erecono, se imprkmie 0W 1509 -1511 e 

bus Poliglote7 conhecida por Comflutense da cardeal 

Gi.genes de Cianetos. Criatcbal Plantinimprecsor de 

origem francesa, estabelecido em Amberes dssdi 1544, 

iapriaiu pera a Espanha do 1569 a 1573,par ordem do 

rsi Filipe li, a "flLblie Poliglota'1 , chamada ' 1Rgia". 

Plantin obteve do monerce espanhol vrios privi19ios 

inclusive a exclusividade de impresso dos livros lj 

trgicos para e Espanha e Seus domínios. 

Caba sencioner aqui quatro famosos impressores espa-

nhis: Joaquim Ibarra, de Zarogoza, estabelecido em 

Madrid, em 1154, ande adquiriu grande renome por sua 

vasta cultura, por suas iniciativas no melhoramento 

da tipografiat Antonio de Sanche, da Guadelejara,co 

tinuador de Ibarra com quem trabalhou durante alguns 

anos e que imprimiu uma esmerada ediçZo das "Navolas 

Examplaros" de Cervantes; Manuel Rivadaneyra e Anto-

nia Sena Oliveros, catelo, ativíssimos propegadoras 

e reforaadores de Imprensa, ambos nothveis artistas 



lo sc.X1X 

s;o muitas as honras e r.comendaçss que a arte da 
Imprsnsa aós profissionais de magma receberem do •s 

monarcas sspanhis. 



rx;c,f F. L1Cfr 	Feb.r and Faber 
R.Piggs 	 Ingieiterxa 1968 

A tipogr..ti' nZo í aenaz a• tcnice utilitria pa-

ra transitir 1ntoraços ela pode adquirir valor ea 

tatico ptr t.i ncsro. Ela c, coco o artndn ator, int'r 

pnt.tiva, tranoc,itindo pelovres da mente di, sutor pqL 

ra e do lcitot. C tip&jrnfo, etravs do eepocrjatcn-

ti,, pebu tu yrau do intensidade de um tipo, tananho 

das istres, ec,ihe da ceixa-alte,ceixa baixe ou itj 

lice, uoc:c Lyuulnt'fltri encontrar 3 forma sproprioda pc 

tt a quaLiiadi o espírito Gas palavrat'. Vrttn cntida, 

tipot.fi& 	£1ou 5 La vitu,l: d for3a visível 	lin- 

guaÇsm. un.. t floco cvt ter treinado o na: vonr.ivcl 

tanto •a •'opt:L'to visual quente ao linguíntico dr. urna 

palavra; tfr.vr tor o a.or is intras coro entidades i- 

alces que t 	btleza aboetreta prpria, 	parto tias 

idias quc poocn expratear ou ds ero es qur evoca. 

hu doienho dl! tipne o o efeito ijoral nas co r2ti neçocs  

ec p.kavr'o c iinhac que conta. 0' desenho pode 5Bt 

wsihor se' dntcrrjirip,da taaanho. Ec disolay, quando apffl  

nau f}UUC±tO palffvves so unvolvides nua rolu;c, rpcn-

da da cuihinaçn particular da letrefi ar palavran, de 

tasr,ic 	ç'L ;o. Um tipo pode ser Snaieqtiadu cm um 

livro, ao bom prj certo oipcio de publicidade. Tj 

pos da tnta rlquere.i 4438 lbgibilsdedO ineta:iti,ea efl 
quanto çue os tipon diepiay exigen íapacto. 



A ls,ibfll i.d t.st inticaeento rnlacionods . farailig 

ricaoc. r ic Gui 4'cclara a este respsflo ulagibilida 

de na prtico trduz-ce ao que se ast OcO3tumado." Cg 

trcs Tstcr'n rcl.event.eo pera a leçibilidede eoz bach 

yround,i.to , o ppe1 - seu tom, cor e texturas - a 

manos que l-.jn suficiente contraste entro a letra e o 

seu 8itçk.r.xnd te torn.r i1egval; o ton d3 Intra am 

si; a c3,e o interliteral, entre palavras e interlinA 

ar; a quantidade o cor da luz que ilunlne. e eginó: e 

disúncLi do texto ao olho; e 'uitoa outros fetores 

subjttivL .t.c foram revet.ados no eatudc do percep;o, 

COLO motiveço, fnr,iliori,1,c'c ca leitor crn L 

satadt I natke, fadigi, etc. 

O quc e ni3 irartsntr c cunheccr e cr;tnnder e& ro4 

ncntah arttrti:a dc 	c.hh, ester a par do.4 dacnvo 

vjaentja t.cnicn!a, e citar prn.por3du para eucontrer 

luç;e2 CiflttOporflflCflU para prui)ÀSZ%flU conteuporanros. 

A letra t a unirledo viounl de tipografia, nZo tendo 

es si nernu , si'nifjcadv, liturjr{c, ou intslactual.res 

as letras deve-. ,r ccn,ider.das como tendo significg 

do vi.ual co mrsrn modD cano outras formas de arto p9 

dn ser viaualtjintc Gignificativu, mesmo se o cante3j 

do litsrrjo for £rxelcvonte ou auesntr. Cada intrado 

alfabeto pais cci' conoidera.la cnmo um deacnho abotra-

te. O desrnho do cada letr, pede ser •nalisad como 

uaa sstruture corpoeta da slidoa e vazias; dc fcto 



uma linha 	inn.p_ritvt1 cai irau çut cunten, dr tal 

for.. qun .efinir e fortia linanr de avia letra 	no 

nsao tea 4 •; infinir une £rna que eia envolve. 

ti dsss9nca uuvu cnnldarar es rslei;et, daa lotro3 

umas com an outruo o particulurnrntci a ralaço en4 

tre ue lutres quo ocorrei frequentemente junte.CA 

de letra cuvo ucr eatitJatria eu ei e cleve nottrnz 

se smtifntrie 5w, a!riociaç;o coo nutras latrao. C 

teste dc L. elfabato 6 	o comportamento 1, ceda 

letra m.is coo as letras tio canblnam cri palovrav,1j 

abas a p...çin e. 

Lata. •;o ao princípait wanelrar. qua uaa letre çcc'e 

vniar afetando esnin a textur, geral rnoultante: 

largura - inoucnto a altura de urna letra e e vnpn-

sura de nuao brotru ;,rencco conctantd,s iarçurarpa 

de ser altirucia cnIILictr...volrwnto; altn cita limitet 

de co.prrrco ou rxpuncZc a letra torn.-t, difícil 

da lar e çt)cio nrr qurzstian.da; 

peuo - o pct.i ou çr.0 de nsrituas de uma letra £ o 

result.dt c 1 u proporçao de lorua tia haste ar role-

e sue altura. 

ceri?. - a' projcçes nrc sxtrenidadee da bete co-

nhecidae como canina tm uma LnfluncLo contidor-

vai no caratt..r d3 um ti,o. As inscriçus letinseeis 

•ntig.s io ..» leitrou com cerif., realrente por 	- 

culos .n lotreo uen conifli prevoiccaram,eaa no cc.I 

s,C. as Ictros roranas clsic.a coe e capccie d c, 



rifs ,, cur uttaros Dei tunadoc, tinh j 	, ntabali 

tido. Hjo tetc-tunht-'oz uno enorno exransa da is - 

tru ••q cerifa. 

- ziqnificn o grau e e c1ocr;Zc, do ?onto 

da axin tenaa em letras que t 	hestct finja e gr 

seu. 3 certer de cada letra ; tarbm eMito influcncj 

•de pule rafeira como a hnste Õrossa eorge no fina, 

isto , pela forma abrupta au gradual de traniço. 

- tipna do corpo 14 para baixo seo vistos 

fl terMos de palavrue; nos tipos da corpo 18 e maio-

rss •s percebe cada tetra. PJoo temenhon menores -nos 

•O 0 a cnr; o 6 - as proporç&o dos letras cZo dífrronn  

tua dea doa corpoo nelorsol de uu modo gerei poda-se 

encarar as lutran tona unidades decorativas. 



4 

TYPURAPHY/13A5IC PRINCIPLUu 	th 	
John Lewis 

Influences and tends since 19 century 

Ojgens e influncias na forma de comuniaaco ti. 
oparfica 

Tipografia - uso de rnatoriais virando e comunicaço. 

Desde a Renascença italiana, quando impressores como 

Njcolas Jenson e Aldus Manutius utilizaram tipos ra 

iianoa, houve pouca diferença na aparncie dos tipos 
• 	 e 	 e 

e na maneira da usa-los, ate ci inicie do sec.XIX.qu_s 

do, por exigncia do comrcio e de propaganda 1  surgi 
ram as primeiras letras "displsy". flobert Thone na 

Fan Street Founday, um Londres, produziu e primeira 

letr, larga em 1803 0  seguids--pe-1-e--4q1pcie <vincent 
Fiqgina 1015) e sem cerifa (William Carlon IV, 1816). 

Centenas de variantes de desenyalvnapslterando co2 

pletemente o aspecto de imprespsstrners, porém e 

tipografia de livros continuava prssa a convenços de 

escrita e leitura mantendo o estiloaformato que os i-. 

talianos hnvjerri estebeiccido no sc. KY. 

A primeira *ita contra o uao de tipos "modcrnos"ft 

tenuádos foi fàito em 1640 por Charles Whittinghen em 

Chíawíck Pres, cor urna revivíscncia do Ccorlon's 

"Oid fnce". 

Porm o grande protesto contr, e  desvitalízada Post 

R.nascentista tipografia foi feita por William Morria, 

usa das primeiras grandes fi;uran do moderno movimen- 



to do d.sign europeu. 

Depois de praticar com sucesso uma variedade de artes 

• ofícios, incluindo caligrafia, decorsflods  interi2 

rei, desenho de papel de parede, des.nho de tecidos, 

Morrison 1691 fundou e Kelncott Prsn; "Eu comutei e 

imprimir livros com a esperança de produzir elguno qin 

tivesses um apajo definitivo à beleza, enquanto que ao 

mesmo tempo foseer fáceis de lsr e no ofundusuem os 

olhos ou perturbassem o intsl.cto do litor pela on 

tricidada da forme das letras. Eu ss.pro rui um gran-

de admirador de caligrafia da Idade Ndia e doe prirj 

tivos impressos que tomara seu lugar. Coa releço n 

livros do ec. XV, eu observei que eles ares 	 b9.  

fitos por força apenas de tipografia, aceso sem •diço 

de ornamento dos quais muitos deles ursa to ebundants 

rente dotados. E um .aancia do seu propsito produzir 

livros que fossar um prazer para olhar como exemplos 

de impr.eso e de disposiço de tipos. 

Com ral.çc, ao Laynut Morria observou. "E vou to lo 

te a ponto da afireer que qualquer livro que tenha a 

pgine upropriadesente colocada no papel tolsrvel 

de olhsr apesar de utilizar um tipo pobre -a asnos qta 

heja meu ornamento çus prejudique o conjunto.Quej 

quer livro no qual a pagina esteja colocada na papel 

intolsrval da olhar apesar de utilizar bons tipos 

e bons ornamentas." 

Morria procurava urna pagina dc textura fechada, 	do 



prato sais rico do que ee poderia criar com oa tipos 

roasnos de textura cinza e ento redesenhava os üpos 

de Janson. 

N;o •.tiefeito, criou trs deoanhos de Letras gt!cas 

perfeitamente legiveis: o oldeti, o troy e o Chaucer. 

Morris exerceu grandti influncia na 1)eutscher terk - 

bund, em Crocius e na flaubaus. 

Nu final do sc. XIX dois mnvinnntoa ertíoticoo rivj. 

liz.v.mt  o Arte and Grafts tinuvement, inspirado pela 

via;o de Morris, relativa ao Socialismo Cooperativo 

a na necessidade de rejeitar a idade da rn6quine da R9 

voluçs Industrial, e, o Art Nouvenu. 

Att Nouvesu foi o nome dado a um estilo de decoraço 

que se caracterizava principalmente pelos nativos rs, 

petidos que crnt uma oscilante linha curva. Como exe 

pias de tipagrafin Art Nouveau GO .08 livros produzi-

do. por Lucien P$saorvo o por Charlcs Ricketts. Moe o 

maisr interane de tipografia Art Nouveeu esta em Whiz_ 

tiera. Sues características 	o usado espaço,es fo- 

lhes de rosto aesimtrices, o cuidadoso planei emanto 

de pagineço e o unu do corpo, do tsxto pera aberturas 

de capítulos e folhas de rosto. Um exemplo de tipo Ârt 

Nouveeu o Cckmann-Schmuck desenhado cii 1930 por Otto 

(dknnn 

A Osutecher Werkbund, fundada par Harnann Muthcsius, 

foi o squivalente alemo e o sucessor do Arts and 

Gr.ft, Nauvementa. 



Um dosmeis jovens líderes de Werkhund, Walt;r Gropius, 

foi o primeiro diretor da l3auheus em 1914, essencial-

mtnta uso escola tt3cn6lo9ica. Os novos novimentos a 

tístic3s, o Cuuiemo, Sup'omntismo, Ccinatrut4viamo, De 

Stijl, Dadaismo.e Expressionismo tivertam seus efeitos 

na tipografia da Bautisus. 

Os cubiatae destruirem a aparncic visual dos objetos 

cotidianos. atrevs da obsnrva;c totalmente inconven 

cional, altcrandcá e viso perspectiva da Renascença. 

As ti•;s influncias principais Ilâ moderna tipografin 

diagnnnl din&nica doa uprennt.ictas Russos cone Cl 

LiasitsicS, o desanho assimtricu csttico de Fonciri-

an a a liberdade de Dada. 

Os tipgrafos de Baubaun, CoTtO L.Moholy t1ag, Herbert 

ayur a Joot Schmidt rojaitaram a simetria axiel e as 

Lergans tadicioneis bem corno corif'as e decorcçtL,  e fj 

nelLentn abolirem o uso das caixat-altas. Eles tenta-

ram dsonhar o tipo ideal usando retas e circulas, ui 

.lf.beto georetrico. 

IIerba:t bayer desenhou um tino universal em 1925. 

Utilizaram tambam linhas (fios), aundrados e tarjes. 

Moboly Nagy disso com relaço 	tipografin:t1 Ela deve 

ser clara comunicaço eø' sua mais vivida forma. Cong 

nicaç;c fla pode estàbelecer-se sobre noçes est4ti-

cai prconccbidas. 

As letras no podem ser corprirnidas nuncn eia formas 

arbitrhiaa - como o quadrado. Urna nova linguegem tj 



pografica preciSo ser criada, cobbinando elaotici4 

de, variedade e um partido renovado dos materiais do 

isprsseo." 

Hsrb.rt Bayer: «Porque devemos imprimir com dois a1 

f.b.tos? Ambos, um grande e um pequeno signos n0 a0 
nuc.c.rios para indicar um nico som. Caixa-alta A 

igual e caixa-baixa ft. 

Os livros de Bauhaus desenvolvidas com precise lgica 

..cnica estabeleceram um estilo tipogratico novo. 

Os principias da chamado Novo Tipografia ou Tipogra-

fia Funcional ou Tipografie Conatrutiviste foram enjt 

ciados por Jen Techichold, que, àpesar de nto ester 

ligado a Beuhaus, representa urna continuaço refina-

da de seu trabalho e 80: LibertoçZode tradiç;o.siin  

plicidade grrmtrice, contrete de materiais tipagrj 

fico., .xcluso de qualquer ornanento no funcional-

mente nsceesria; a preferncia por trabalhar com ta 

cenho da tipos que pudessem ocr procezsado9 mecnnic 

mente, u;o de fotografias para ilustraço, uso de c 

rua priaa'rias, a eceitaço dn idade das mquinas e 

dos propsitoa utilitrioc do tipografia. 

2 - Tindincias modernas fle_cpfltlflíc*CjQÁjflflrjfkÇfl 

A lingu.gem do tipyrofo dependa das palavras e es 

palavras to expresoas atravs de sfmbolos reconhecL 

v.is - letras. isto envolve uma contrndiço fundarne 

tal: o pensamento moderno cst sando expresso por meio 



da síabolos renascentistas: os tipos romanas e 

co9. 

A tmnso provocado pela conflitó entre a impacta vS 
sumi do design e o sentido literrio a o problema com 
que se defronto o tipografo. 

O iaportenta É tranccdtir uma mensagem de autor para 

o leitor. 

Herbert Bayer observou 0tipogrcfia nZo auto-expres-
ao com predorninado sentido esttico, mas 9 condici 
nada pai.. Mensagem que visualize." 

Stan1y I4orivan dizr.c er Primeiros prindpios de Ti-. 

pogra tia: 

Tradiço- uma outra palavra para unenirnidede a re 

peito de princtpioa fundsr.entojs que sn estabelece - 

rnm por julgamentos, erron e corrcçes de ruitos s-

cubo." 

Ursa latrn nem tarifa talvez nto seja to legivolco-

mc urna carifádn em um lnycut convencional com 12 1 

tras por pzlovra, meti certamante é mais lsglvei om 

linhas dii 5 a 7 palnvras, corno ocorre em jornais e 

tabloides. Atinei 4a lenas cor letreo e nem mesmo 
por palavras, mas por grupos de palavras. 

As trv formas de letras bsicasrqe o alfabeto sem 

cerifa adotou o;ot primeiro, o baseada an ctrculos 

e quedrados cano o Cable de Rudolf Koch e e Futura 

de Paulo Renner (1928), segundo a letra estilo Pci - 

nascença que deu suas proporç&s a 6111 Sons dese - 

ç 



nha4e por inc Gui em 1926, e, finalsuentn,ns oro 
tascas au gtticac quo so maia eçiroxirnadas cm nj 

çuns s.ntidors s letras g&ticas do que o romano 

normal. 

0 consenso geral atual d preferncin e grotet3-

Estes tipos so baseadot cm acnes de tipos talb2 

dos primeiramente na tng1terra por volta dc 1630 

• poatariormonte na Alemanha o Amrica. 

* priasira Isum catita (apenas taixa-alta)toi real 

menti eprnontada pela "Cealorf Letter Youndry°em 

1616 e charnedà 0Two-iine tnglish Egyptien". Cstes 
tipos iran chamadoa grotcacov na Inglaterra a 

ticai, na Amnica. I3ahcie, Garnett e Cio., eucese 

ris de Laulon expressaram alguma individuoÍidade 

por volta us 163u chamando-se da sans serryphe." 

As çrotoscas primitivos eram to pesados como es 

letras gcticau (hiock letter) at Caslon apresen-

ter umn variedada do pesas em seu cetlogo de 1854 

Hoje nu temos urna grande variedade 	dispaciço. 

Para texto a Universal de Debuny e Peígnotdese - 

ntiada por Adrian Frutigar, agora cm passada ATF 

Amaríca o da MonotypeCorporation na Inglaterra 

ti a maia aria tentativa de produzir um conjunto 

de s.'ries rnjncjnnadan desde Eric 6(11 nos anos 

30. Unjvnrss1 na varao americana tem 21striae 

diferantes. Mónotype limitada a 20 vhies. Os 

ts.anhcs pequenos dma riQs normais so extepcia 



nelant. lsgvcic. isto é parcinlDcnte devido à 

foras ex.sndidu dL&or letras, maiti lorgan tio que 

outra grotct.cuo continente usadas por texto. 

Dos tipos Mcnotypc,Flodern. ti. 1 (tsrio 7),redec 

nh.d. por Miliur • Richard, 	um tipo cloro, lcyj 

vai coe excelentes numerais; Chrh;rdt,hntende nos 

tipos usados na Fundiçn'Ehrhardt. em Leipzig, £ 

outro boa tipo rconnico e excelente em popc4 do 

•rts. W.lbaum 	de todon os •.odern" tipos prova- 

v.lønte o de maior chorme especialmente •m tama-

nho. grandes •prettentando bom itlico. De Linoty-

po Csl.danjq 	un desenho no-clscico dc t.A. 

Dwiggins, bdsoedo no tipo talhadu por tiillian fltr 

tin cerc, de 179J. Joniás o Contury School book 

.;a claros ti prximos on proparço i6 grotcncas. 

P.rg texto: deruo, C,rlons, Garnond, Baskcrviiie 

e Faurnisr ssro uaadas par muito tempo. 



VISION 18 P4OTION 	P0u1 Theobold and Campany 
L.NoholyaPdagy 	Chicago 1961 

A nova Tipagrafie 

Como em cade tempo onde a tecnologia e a produço em 

alise destruirem a qualidade do artesnato, assim na 

produço de livros a introduço de desenvolvimentos 

tecnolgicos destruiu e alta qualidade dos menuscrj 

tos iluminados e da tipografia manual. Mas houve tis 

usne que compreenderam iue com a era de mquina esta 

ve a caminho una nova tipografia e uma nova erto de 

pr$duço de livros e estavam ansiosos para fazer e 

psriincias com os novos meios. 

A nova tecnologia de comunicaço visual 1  que inclui 
tipografia, ilustraço,fotografia,cinema e televis; 

veio com tal rapidez que o homem teve dificuldade em 

scospanh-la. A discrepncia entre a tecnologia e o 

desenvolvimento do design era espantosa. 

Felizmenteas enormes solicitaçes da publicidade foz 

çaram o tipgrafo e o artista comercial e algumas sq 

luçss imaginativas que podem ser entendidas como uma 

bem sucedida preperaço pera a complexa tarefa de n 

va co.unicaço. A nove produço de livros deve e ir 

utilizar 05 instrumentos da publicidade onde a coms4 

caço deve ser medida em termos de eficcia econ&nie 

c..Catlogos de mercadoriao,publicidedes ilustradas, 

carzes,primeirae pginss de jornais caminhem emdrs 



çao de uma articulaço visual e inventiva. Mas inicie 

cimente os elementos da nova tecnologia de impra8SO 

e artes grficas tm que ser compreendios para terem 

usados coa clareza e segurança. Ge ideograses de Apoj 

linaire e os poemas de Marinetti servem, talvez, no 

tanto como modelas, mas como quebres de tradiço que 

liberam os experimentadores pera criar uma conuniceç 

simultn.a rpido da varies mensagens. O inícFoccausou 

um• que., exploso, uma tipografia selvegem,aparente - 

mente duspropositada. Mas esta «selvageria 0  tinha um 
sistema em si - o ejetem, de contrastes. 

A histcris ás impresso viu a degeneraÇ.o do incunebjj, 

lo com iniciais coloridas e grandes letras 1  até a pj 
gine cinzenta de pequenos tipos sem nenhuma considerà 

ço pelos fundamentoe visuais. Os ideogramas de Apoie 

linairi foram urna r.sposta lgica a este tipografia 40 
elpida a este composiço mecnica cinzenta e inarticu 

leda. C1a apenas imprimiu as palavras, mas attQ 

vs de ;nf.ee de poniço e diferencieço de tamonhos 

dee letra, tentou torna-las quase audlveis. Os fut 

netas e dadaistas continuaram esses esforços destrg 

indo a rigidez horizontal da composiço tipogrkica e 

empregando materiais tipogrficos como elementos f12 

xlvuis um composiçes pictticas. Em contraste,os rIA 
trutivistes enfatizarom o papel funcional da tipogra-

fia. 

Es.e uso vigoroso de elementos tipogrficos breve d 



qen.rou em formes decorativas e medida que eras utj 

lindas mais e meis em publicidade jorneliotica. O 

resultado foi um caos visual que ao#  poda ser rn.dj 

ado pelo retorno aos fundamentos da nova tipografia, 

isto si.plicidade • vigor •travs da org.nizsço 

siaultnee da nussrosas mensagens que deveria ser 

transsitides ao leitor. Os jornais - especialmente 

na apreeentsço dez noticies heterogne.e da primej 

te pgins - inconscientasents alcançara uma quali-

dali siuultnea de tipo e ilustraço. Mas congustig 

naaento ini.igo da organizaço; assim simultanei-

dade teve que ser dessnvolvido para um maior rafinj 

sento. *1, revist.s, papaia comerciais assumiram a 
lidernçs. 

Coa e posterior desenvolvimento das tJcnic.a de li-

togravaço, um Çrands nsero de outros procediaen e 

tos vicuei., como aupari.posiço e foto.ontagem f 

ram acrescentados ao dicionrio da comunic.ço visu 

ei, eqeantando tarabm es tentativas de fundir numa 

«colen' todos os elementos, isto 4, o texto, deus 
nhoe, føtografias, facsimiles de documentos, stc. 

Outra tentativa de induzir a uma rpida comprsensL, 

foi o estebsleciaento de uma continuidad, visual das 

pginas sucessivas do livro. Cetlogos, livros infan 

tis, folhetos, convit.s, mostrem este desenvolvimen-

to e parece nL, haver limites para a variedade 	de 

meios. 5e bem que a maior parte deste. procedimentos 

11 



seja usada printipaloento em publicidsdc podo eer 
esgur..ente prodito quo brava elas aero e rotina 
normal da todot os tipos de coaunicaçZn, do diecuz 

so ciantifico ao filosfico. 



WILLIAM MORRIS 	(dicionas Infinito 
ianc.rlo De Cano 	Buenos Aires 1955 

O •lsaunto determien.nte na atividade suropia do sc. 

XVIII foi o racionalista. A cincia experimental e s 

fijasofis indutiva efirsara. • soberania da razo - e 

portanto do bom... Da cintia posisitiva nasceu a 4 
quina, a da squinn • indtstnie. Da filosofia induti-

vi nasceu a •spiraço r libardade, a nacessidads de 

uma harmoni, social. Nestas duas forças subversiva.4p 

dependentes • complssentsrss teve origem a processa 

rsvolucjonrja do sc. XVIII que culminou coa o choque 

vislr,tu de 89. 

o sc. XIX se abriu sobra us aundo novo configurada pffl  
la Asvaluço fruncsgs e pela Ravaluça Industrinl.O 1M 

ger do senhor feudal tinha sido ocupado pelo senhor i2 

du.trial, a fabrica substituira a oficina, o operrio 

toau • lugar do art.ao. Ao uuaento de produço SSQUJ 

es tio maior demanda de ao de obra, e a esta um •ume 

te rspidlssiao da popuisao concentrsde nos centras 

da trabalho. A vida dos homens amontoados nos t.tricoa 

bairros que surgiam nos subrbioa, )inha-.ss tornado 1.n 

tolsrve1. 

Nqe t10 havia lugar para a arte na corrida da produço; 

os produtos aras valorados soasnts com baun na sus c 

surcializ.ço. 

o. •rquit.to., inssnsLv.is cries de seu tempo atam g 



lhsios a infinitas possibilidades que a nova civj 

liz.ço oferecia a eeu trabalho. A arquitetura eu 

rop4ia conhece a sua major decedncie. A equeço 

originsl de Schlegel - cristianismo 4 gatico - se 
Convarteu na insígnia das restauradores gcticoz,acs& 

osdos de obocurentissio peloc neoclssicas. 

Inicia-se o períodõ das fusea arbitririas de estj 

los passados com estilos cricos. 

Entretanto a Revoluço Francesa tinha cumprido suo 

obra subversiva e a revoluço industriei estav, em 

pleno desenvolvimentos novas classes sociais tinham 

substituído as antigas com novas exigncias e novas 

necessidades; os novos modos de produçZo tinham orj 

ginsdo possibilidades imprevistas de criar uma nova 

esttica desvinculada do passado.J4 a engenharia se 

tinhs lançado e noves aventuras tornadas possíveis 

pelo advento da maquine. 

Nas os arquitetos presos afirmeço de Gilbert 

Scott "A arquitetura £ ornamento de construço" s 

em usa circunstncie aceitavam a i*quine - já que rt 

pugnsva a mquine e a questo social - pare produ - 

zir es grande quantidade objetos ornamentais calca a 

dos as estilos antigas. 

A rsbelio contra uma concepço t;o falta da arquit 

ture teve lugar no pleno morei e atacou, entes de a 

quitstura em si mesma, e figura do arquiteto. John 

Ruskin foi o primeiro a se insurgir. Em "Seis limpa. 



das da Arquitatural identificou na secaste •oral dos 

arquitetos contemporaneoa as causa de dec.dncie da 

arquitetura. 

Dos snsinaauntos de Ruskin brotou o movimento das az 

tes aplicadas que recebeu grande impulso do grupo de 

pruraf.sliatas do qual faziam parte Dante Gabrislelbj 

s.tti, t4olaan Hunt. John tverett Miliais Thom.a Wod-

ner e lume Jones. 

Partindo da exigincia tica da Ru.kjn, Morria ousou 

enfrentar o problema em seu aspeto verdadeiramente es 
.unciel, a arte da usa poce no pode ester separada 

da seu siate.a •ocial. O artista que o reconhece Lp 

ta verdade abdica de sue •jeso e ranuncie a criar a 
brae que vivam es seu tempo. 

Morris odiava a classe dominante, que qualificava de 

"hida, ignorante e irrasponsvel e acreditava na 

energia e vigor dos homens que pertenciam s classes 

opriaidae. Cria na revoluço saciei, es um mundo es 
lhor, liberado da injustiça e d. mishia. Pensava que 

• eisso do artista sem particular do arquiteto,ere 

• de antecipar a chegada desta nova civilize;o, pra 

voc-la coe o recurso de sua arte, no transformando 

• arte se um instrumento de lute, eec enriquacendo-a 

de contetdo humano.'Para criar uma arte viva ; naces 

srio antes de tudo interaeear o povo na arte. £ n,p 

csssrio que a arte se converta em parte integrante 

de sua vida, to importante como a águe a a luz."'t, 



posso conceber a cite piivilgio do poucos, assim ca 

o pos.. conceber a duceço ou a liberdade para 

usa minoria.' Assim, em vez da criar uma casa de de-

ceraço para a nobreza inglesa, criou usa escala ds 

.rt.s;os. trabalhando .1. •esmo, com suas mon,junto 

• seus operhios. Desenhou e construiu mvais • obja 

toa para a casa, estudou novos procedimentos artesa-

nal., explorou todas es civilizaçes artísticas, det 

da es de Idade «adia . es do Extremo Oriente,a fim 

da •xtrair ensinamentos pare os artistas de seu te 

pa. Lutou no plano político, •acrsveu para os di&oo 

ravolucionarios, fez comícios para os apararias nas 

fbricaa, difundiu com esueilivras a aspiraço para 

uae autntice libsrdeda e justiça. 

Quando Morria interveio no movisanto das artes apli-

cadas, e tendncia de Ruskin se reajustava tradi e 

ç;Q, remontava ao gotico a pregava a indiaeolubilid1 

da da afla a do conceito da utilidade. 

Norrie. ao contrario da Ruskin a dos prerafaeliatas, 

capreendau a i.portncia que padaria, ter pera o az 

tasanato os raaultados das pesquisas de seus sdveraj 

rio.. Seu ideal era criar uma estola da artesos anj 

medos trmeseo  fervor das arteeoa msdiavaie,capazea 

de criar usa beleza estritamente vinculada vida,r 

fistida em objetas da uso dirie do homem. Terba os 

meios de expresso extraidos das ispressionistaa P2 

dia servir para este fim. 



Portanto, no i.boratcrio que abriu em Merton Abb.y 

todos os procedimentos e todas es tcnicas foram ex 

pariasntad.. • aplicados a urna produço cem limites. 

Tudo o que es referi, ao homem faria parto de eeun 

tara.... 

Desenhou • construiu mvais e tapetes que por sua 

novidade revolucionaram e opinio ptbiica acostuma-

da cem a vulgaridade dos produtos da poca. 

Norris no inventava pelo simples prazer de invan - 

ter, o importante pare ele ara deucobrir em cada as 
terisi a beleza secret, que escondia e taxe-ia cçlj 

cite em suas criaçes. Pera chegar a esta e.nsibilj 

dada era necasshio uma intima coaunho com o cejo 

do axprasso e portanto, a um estado de graça, urna 

que tinha um precedente •dmtúvei nos art.aos m 

diavais. Daí o mudievalismo de Morris que no 	imi- 

te;e e um certo sentida nem sequer tem vinculo, com 

• •hiutoricismo " Seu medievalismo se resumia na  as-

piraç;o da acandor nos artusos de au. ;poce a sesse 

fí que animava oa construtarse g&ticoa. Reata espira 

reside sua força e seus limitse. 

Chaqou a identificar na mquina es causas da psrvu - 

ah oral e artística, recusando-se a adotar em num 

oficina sistemas de trabalho que no fossem puremen-

tu artesanais o que determinou que seua produtos cuj 

tesesm muito mais do que os produzidos industrialme 

te e em v•z de chegarem ao povo como eis havia dece- 



j.do converteram-se em privilgio de poucos. Este e.£  
ro influenciou o desenvolvimento das artes aplicadas, 

potem no diminuiu o fato de que na obre e doutrine 

de Morris se encontra a premissa fundamental de todo 

o movimento moderno. 

Seus snsinementoo foram propagadas por teus alunos e 

sagazes e,sob seu impulso,granda nimero de arquite-

tos suropeu3, a maior parte ingleses, dedicou-se 	a 

artes aplicadas que at ento eram consideradas i 

dignas das •tençea dos artietas.Ck sua obra a doutrÁ 

na de Morria alcançou resultados eais éfióazes, depg 

rendo-se os elementos polmicoe destrutivao.nuscontj 

nha; tambim a m&quina foi reconhecida passando.se da 

arte aplicada L arte mecnice. 
Morria tinha ensinado que a atenço do arquiteto * de-

via dirigir-se sobretudo do problema da casa do homem 

para rs.olvt-io em sua integridade, do objeto ao mvel 

1 construço. No caminho desses ensinamentos seus 
seguidores descobriram e propelaram o que se Converteu 

sais tarde em um dos postulados essenciais do movimen-

to moderno: a rslaço orgnica que existe entre as az 
tes a a arquitetura e entre .rte e a urbanística. 

Co. ralaço aos problemas gtficos, Morris insiste nos 

seguintes fatores tcnicog alm da ordenaço tipogrhfj 

ca: o papel, o tipo, o espaçumento entre letras e pala 

vrss, as tínt.s e a encadernaço. 

Da 	utilizados por Morria pera a imprrsso da 



seus livros na Kelmacott Prau forar integralmente az 

tusunciu. A impr.sso manual foi pare Morria a nice 

t;csiee poselvel pare a ratificaço total de seus iS 

ais. Au tiraçens era mínimas, airvs da exemplo o se u 

primeiro livro publicado na Kalmucottr 05tory of the 
Glittsring Piam 0 , que foi de 20 exemplares, devendo 
logo ulsvar-ss por use demanda inesperada cifra de 

230 exemplares. 

Ou livros de "Kelmecott Prese 0  contaram com e valio - 
sísuimu colabotaço de Sir Edward Burne-Jonra para as 

ilustraçuu que foram gravadas em •aduira por um • 

traordinrio urtauo - WilIlus Nurcout Hoopsr.Com  r. 

laço ao pepsi utilizado se seus -livros, Morris,sono 

•ncontrar nenhum que satisfizesse, mandou faza-lo ei 

•,pwcieiments, sondo tris as suas criaç.s: 'Fiower', 
Appl.s "Perch". 

Co. rul.ço ao cuidado de i.pr.eu0 e nobreza do t 

teriais o trabalho de Iorris inobjstvel. Deve ta 

b;m ser feita .enço da quelid.Ó dam tintas e da e 

cad.rneço e de meticulosidade do trabalho e dos pr 

vas de Morria. 

Trs so os tipus criados por Willia. Morno: o " Goj 

dan, e MTroy" e o "Chaucor'. O Goldan deriva doe tJ, 

pom menos, tendo certa semelhança com os tipos de 

Nisol. Jansen e seus contsaporneos. Começado o deta 
nhe a. 1889, as íltiass provas se finalizara. em 1891, 

e.pusg.ndo-ss na 05y af the Glittaring PIem". O 



UT r0Y1 	um tipo de marcade infiiuncia gtica, laz 

go e algo pesado. Morria o criou para utiiiza-iono 

P.acuyeil of the History of Troy ", sendo substi - 

tuido logo neste obra pelo"Chaucer". Este tem ce - 

ractarísticas similares ao "Troy", porm em urna oft 

c.i.a eia reduzida, tendo e vantageu, de no aler - 

g.r muito os textos, o que acontecia com o Troy. 

Co NLQV,  is Enough" ou no "Chaucer" a decoreço q*n 
cobra a totalidade da pgina áe integr, ao texto 

cem gir.ndas e vinhetes, dando como resultado um 

aotivo ornamentei. Já outras obras exemplificam °M 

tra modalidade compositiva de Morria: a releço iÁ 

to ,ssrc.da exiatenta, entre o total da pagina e e 

sup.rfXcie impressa, bem corno entre ao paginas par 

e as pginss impar; as brancas levados Muito em coft 

t., d;, valores diversos dentro da unidade da pigi-

na. 



CITAC&S 

- O novo homem deve tsr a coragem de ser novo.Raoul 

If.usmann - 1921. 

- A palavra e a imagem eo tinas (uma • coisa).Hugo 

a.ii - 1917. 

- Co vieee do mundo, mas - realidade do mundo. £1 
Lissitzky. 

- A Arte devu afaster-es da todas as praticas de e 

ti psrfum.da; peruersa, hipsrsensitiva, histrico, 

romentica, do tipo boudoir, de ontem. Ele dava criar 

use nova linguagem de formes, diaponlvel pera todos 

• es hermonia com o ritmo da vida'. Henryk Berjeur, 

1924. 

- Noese erte tem de ser jovem, ela tem de ser nove, 

tu de intsgrar todas as tsndincies experimentais 

doe futuristas e cubistas. Sobretudo,nossa arte tem 

de ser internacional pais acreditamos numa Interna-

cional do Esplrito. Richard Huelsenbeck,1916. 

- Catlogoe, cartazes, publicidadea de toda eepcis. 

Acreditem-ma, deu contm a poiais da nossa 4pocm. 

Guilherme Apollinaire, 1912. 

- Pinte com fatos, eacreva poesias com fotosljohn 

Huertfield, 1929. 

- O novo livro demande novos escritores. El Lioej 

tzky. 

- A nove tipografia no uma •ode.Jan Tschichold. 



- Contrate talvuz o elemento mais isportante de tg 

do o ds.ign moderno. Jan Tschichold. 

- Tipografia deva nor co.unicaço clara em sue mais 

vivida foraa.Clarsza • ess&ncia da impresso modo1 

na. Noholy-N.Çy, 1923. 

- Para a propaganda moderna e para o moderno inthprs 

te da for.., o •lsmento individual - "a toque praprío 

do artista" é absolutamente sua consequnci.. Cl Lissj 

tzky. 

- Conceitos devem ser expressos com e maior economia. 

Cl Li.sitzky. 

- Uma fotografia no mente nem diz e verdade. John 

Hsartfjeld. 

- Na Tipografia centralizada a foras pura vem antes do 

significado das palavras. Jan Tschichold. 

- Quinto menos interassante £ uma Istra, maia ttil ele 

pera o tipgrafo. Piet Zwart. 

- A cor & um elemento criativo, e no um adorno. Pjet 

Zwart. 

- O tipa sem cerifa & o tipo de hoje. devi Tshichold. 

- Contraste £ a marca da nossa £poca. Theo ven Oturg , 

1926. 

- O conhecimento de fotografia é to importante como o 

da alfabeto. 

- Os ilitaratoa do futuro s•ro es pessoas ignorantes 

da caara bem como es d. pena. Mohly-Nagy. 

Os criminosos na Rijusie eram mercados etrs com um 

- 



•.ngo vsraslho e deportados pera a Sibri. ... aqui 

e. Wei.ar e Bauheus pe a aua marca (seu selo)- o 

quadrado vermelho em todas es coisas, na frente e 
a 

atrai. 
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CANTIGA POR QUERENDO O ALTO DEUS 

(39 quartuto) 

Joo de Anddetn 

"Sint. Maria" sreanngupira, 

Tup rsndabsts,Tup rsjyra, 

Tup sy'ran ri imàengimbi'ra, 

tua rupire ge # tekobé jare. 

Estrofe de urna poesia em tupi,de louvsço 

• Senta Maris. 

apud Lsodsgrio Arnerante de Azevedo Filho,Anchi&te. a 

idadu adia . o barroco, Ediçsc Gernasse,Rio de Jenej 

ro,1966,pg.166. 
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CICERO ATTICO SAL 

Littsns .ih$. a Quinto fratre Cura senatus consulto , 

quod de as est factum,elletne sunt.Mihi in •nimo eM 

legum 1•tionem exspectare,et.si obtrectatíbur o  utar 
euctoritsts senetus et potiuø vite quem patria cere-

bo.Tu 1 qusssD,featina ad nos venire. 

(Ep. ad Atticum.I1I.26) 



OECLARATImOES DRCITS DE L'HOMNE ET OU CITOYLN 

C.tta dhlur.tion,vpth par 1'Aue.ab1m constitu.nte 

un •oüt 1719 .t qui foras Se prhmbuue de l. Consti-

tution dii 3 saptsubrs 1791.srt di base au drolt PM 

blic frençais.(n vaiaS is textss 

Articla on.i.r — Les bossas nsiss.nt .t deasurent 

libras .t 	•n droit..Lss distinctions socialss 

ns psuvunt atra fondies que star L'uti1it coasune . 

•••••••••• ........e.. . . 

Articis li — La librs conunication dia psns•s et 

dia opinions •st un dia droits les plus prhieux de 

l'hoass;tout citoyen psut dona parlsr,crirs,ispri-

ssr libr.nnt,sauf . repondre de i'ebus di cutts 1j 

bsrti daria la cai d,terains par la loS. 



SECONDE LETTRE (Extraite) La_Grac. Suffis.nt. 

(P..csl) Les Provincial.. - 1656 - 1657 

Et a'.nfornnt •pris da te doctrina das novsaux thoiuil 

tausEli. •st bizarr.,.s diteil;ila .ont d'accord •vsc 

les jsuitus d'.dnttre as orc.auffi*ants donns 

tous lua hoaaes;.sis iia vsulunt nan.oins que Les ho 

••I ø'fliuisnt jamais evtc c.ttu seuSo grc..st qu'il 

faill.pour 1.. feira •gir.qua flisu 1.ur donns uns or 

n sfJJpac1 qui dtsr.ina ra11uant lsur voSont 	i 

l'uction..t Isqusli. Disu na donns pau à toua. e 	De 

corta qus,.uivant cetts doctrins,lui dis-js,cstte gs 

sat jufls#Sç sana l'itrs. - Justsmsnt,.s dit-il: cc; 
si sus auffitil n'an f.ut pes davantaga pour agirsst 

si •3le es auffit pn,slls n'sat pai .uÇfÂpants. 

(Cluasiqusu Larouaas32 dition e Paris) 



____ - uttunhaCo çu: Adrian 1 rutiger, c N 1951, 

pera bsb&x' o i e.nQt, fnric. 

t ccnstituÇdo pr 21 atricn diferrntcv co un um-

fln dacanal da cleneificeçeo indicando peso e lml 

gura; 41) para clero, 5iJ pura rcdia. 60 para neyri-

t, etc.; 3 denate expandida, 1 condnnsada,q extra 

fladansada. Todos os temanhor a pasoo forLm dese - 

ah.dos em r.tlaço uns eco outroe pare produzir tira 

sisais h•,r-t.oniocs da variaçre. 

C •naontrad no Dsaerney e ' ciçjnot e na Arerican t 
p5 Foundnrs ti iorn cnnpneino t'c;nica PO rn,uifl V 

"1uattyp', l:no,iophotoh o "lontitypr. Pera a procu-

ça de Uni,,rual fnraz, raaiiz3do!3 4.L 'O dnvrnhn 

re e canF'.c ,;o d 3. ti n,trtzo i rcfl;io  necencetías 

XW.UL.J h'jr»q dt grava.,. Ten un nonr zprcprioda 

por sua uti1iznç43 quar;a uflivtrtl. 



A •.crita nasceu de dupla necessidade de transmitir 

distincie a mensagoe verbal e de conserv-la.As pri - 

atires escritas foram denenhos(pictogrsmao) que esta-

bslsciaa uma correspondncia entre e ieiagen e o obJe-

to,iatn Lentre o sinal grfico e o objeto significa-

do;...a lingungemestílizade e institucionalizade, 

independente da forma fsleda;a escrita pictogrfica(as 

iduogrfice)pode aer utilizada pare transcrever tina 

gun dif.rentes ou diversos dialetos de uma mesma 

gu..Quando a enlíoe da língua falada revelou unido - 

d..,.unoras que os vocbulos.os ideogrsuvae serviram 
a 

ri aatab.lecer urna correspondsnøia entre o signo gra-

fico e o som.As escritas ideogrfic.s conhecidas ano 

g.relmente time combinaço de pictogrames e fonogramas 

(rspr.sentaço grfica de certos sons ou grupos de 

sons;)tsl a encrita egípcia entiga.Mas e escrita Su 

um passo decisivo quando as signos grficøs,oriundos 

doa ideogramas e cujo traçado foi simplificado,servi-

ria para transcrever sílabes.independnnteniente do anil 

tido das vockiuios;eates últimos so coneiderodco co-

mo coabin.çes de grupos fnicoe.A estrito ailsbica ( 

como a escrita dJvangari atual)pode ser substituida 

por u•a escrita alfobatica (a escrita grega altabti-

cc tomou emprestado seus signos grficos e uma escri-

ta silbice).Se a escrita de forra elfabttica(latina, 

qraga,cirilica)foi inicialr,ontr uma tranocriço de fgp 

mas f.ladae,as línguas anais escritas puderam adquirir 

cirto grau de .utonomia,a tal ponto que,em línguas c 



u o ingls ou o francsos vocbu1os grficos tornaram 

as de novo imagens e prontncias diferentes. 

(nn4,ni1onj4jajeflajnoqesJ3 - Editora Deito S.A. 

1970.vo1.5.pg.248). 
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1 

Vaso fill d. Kachjsh • do sculo XIII ..C. 

tscrits cunuiforn gravada um argila. 

Tbos cqspsrativa da svoluço do alfabeto nort.-ssaltj 

co ao vtn-p*nico. 

Tboa co.parativs da •voluço do alfabato fanicio ar e 

caLco n gnço clssico. 

Escrita grsqs do uculo III a.C. 

2 

Psdrs nsgrs do Fortim Rosanua. 

Inscriço lspidria romana. 

Tbos conpsr.tiva da avoluço do alfabato nort.-ssaítj 

co arcaico ao alfabsto roasno aodsrno. 

Lstras iniciais sxtr.d.s do MRoul..0 Mortuajr.0 	de 

5;o VidaS. 

Caligrafias latinas am capitules e uncisli 

a) caligrafia rosana,sculo lVj b) ca1irafia uncialsj 

culo Vi e) caligrafia unci.1aculo vI11 d) moderna cg 

ligrafis uncial. 

3 

Evoluç. 4s sacrita da capitular romana as variedades 

.anuaerites mediania. 

Varisdadas da sacritas asdievais. 



Varásdedua dou autuo. .niunci..l a sinGutulo, 

a) dema.nto .srovtngio; b) •nicursiva; c) s..iunciel; 
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Antonio •l.do,Roaa,1553. 
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pula book. 
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15 

O tipo no periodismo. 


