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Conceitos básicos de tipografia 
orientados para projeto editorial

De acordo com Andr� Jute, a fam�lia Helv�tica � ideal para ser aplicada em 
chamadas e t�tulos, j� as fam�lias Times, Palatino (mais comum em Macs), Sabon e 
Baskerville s�o ideais para a massa de texto. Andr� Jute define a Helv�tica como neutra 
e boa para o trabalho em qualquer tipo de outra fonte. Define a Times como tendo um 
entre-letra muito eficiente e tem leitura imediata, � f�cil de ser lida. Jute considera a 
Palatino como sendo larga e respeit�vel. Define a Sabon como moderna e graciosa e a 
Baskerville como respeitosa e elegante. Obviamente o designer pode escolher qualquer 
outro tipo de fam�lia tipogr�fica de sua prefer�ncia, como a Garamond, por exemplo, 
pode inclusive optar por desenvolver todo o seu texto (incluindo as chamadas e t�tulos) 
com uma �nica fam�lia serifada, impondo um ambiente com mais classe e menos 
informal. Este conjunto sugerido por Andr� Jute � apenas uma pequena lista de 
possibilidades.  Dica: na d�vida entre duas fontes com serifa ou duas fontes sem serifa, 
monte uma janela com uma aplica��o de at� 16 varia��es de tamanho de texto, peso e 
estilo para efeito de compara��o, como se segue no exemplo abaixo e avalie qual delas 
imprime maior leveza, facilidade de leitura e eleg�ncia ao seu projeto gr�fico:

A capacidade de leitura para a maioria das pessoas numa larga faixa et�ria varia 
pouco entre fontes de corpo 8 pontos a 14 pontos, qualquer que seja a fam�lia 
tipogr�fica, variando-se apenas a dist�ncia que se estar� da massa de texto. De forma 
que a op��o por determinado tamanho de fonte depender� muito da geometria da caixa 
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de texto e da largura das colunas. De forma a permitir a redu��o ou melhor ainda, a 
aus�ncia de hifeniza��o.

Uma bem sucedida defini��o de uma caixa de texto ser� a que tiver a melhor 
rela��o entre o corpo da fonte, a sua entrelinha e a largura da coluna. Define-se como 
entrelinha m�nima para uma boa flu�ncia de leitura aquela que for equivalente em 
tamanho ao corpo de letra da caixa de texto. Por exemplo, para uma fonte qualquer de 
corpo 10, sua entrelinha m�nima ser� de 10 pontos. Uma boa entrelinha ter� um 
incremento de 20% sobre o tamanho do corpo da fonte, quando as caixas de texto forem 
pequenas, como s�o em geral as legendas e notas. Por exemplo, para uma fonte 
qualquer de corpo 10, a entrelinha ideal ser� de 12 pontos. Por�m, em colunas mais 
largas com massas de texto mais pesadas, mesmo uma entrelinha de 12 numa fonte de 
corpo 10 tornar� o texto cansativo e at� mesmo ileg�vel. Para massas de texto entre 39 a 
54 toques no corpo 10, use entrelinha de 14 pontos.

Um recurso est�tico muito utilizado � a varia��o de fam�lias tipogr�ficas entre 
t�tulos de mat�ria, an�ncios e massa de texto. Para t�tulos costuma-se usar fontes mais 
pesadas, com serifa eg�pcia ou do tipo grotesca com peso m�dio, quase sempre em caixa 
alta ou em versalete. Para os lides de mat�ria utiliza-se uma fonte do tipo grosseira, 
desta vez em caixa baixa, podendo ser em negrito ou n�o. E para o texto da mat�ria, 
pode ser considerada como regra geral de legibilidade o uso de fonte serifada com o 
peso leve. � muito importante que o designer defina criteriosamente as fam�lias 
tipogr�ficas que ir� utilizar e que se organize, formatando uma tabela de tipos, 
classificando toda a sua tipologia tipogr�fica. Agindo desta forma, o designer ir� ter a 

8pt de corpo em fonte Times New Roman

10pt de corpo em fonte Times New Roman

12pt de corpo em fonte Times New Roman

14pt de corpo em fonte Times New Roma

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 10 pontos

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 11 pontos

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 12 pontos
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chance de compreender melhor o volume de texto que ser� necess�rio para preencher o 
espa�o diagramado.

Um exemplo de fonte interessante para o uso em t�tulos principais � a Lubalin 
Graph Demi:

A Lubalin � 
uma fonte 
contempor�nea 
e foi muito 
utilizada em 
jornais nos anos 
80 do s�culo 
XX.

A seguir, vemos um exemplo da fonte Avant Garde Gothic Meddium:
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A Avant Garde foi desenvolvida pelos designers Herb Lubalin e Tom Carnase, em 
1970, e � considerada at� hoje uma das fontes mais elegantes para o uso em um projeto 
tipogr�fico.
As suas diversas vers�es de peso podem formar uma �nica grande fam�lia tipogr�fica 
em um projeto de jornal ou de revista. Assim, pode ser considerada tamb�m uma fonte 
de uso muito vers�til.

Uma fonte serifada muito utilizada em projetos de jornal � a Utopia, que vemos aqui na 
vers�o semibold:

Que � uma fonte em geral, utilizada em massa de texto.
Para as capitulares, � mais comum empregar a Utopia Capt Semibold:

As capitulares precisam ter uma apar�ncia mais pesada que a fonte normal do texto.
� muito comum em t�tulos utilizar artif�cios de condensa��o da fonte.
� poss�vel tamb�m utilizar em textos de gr�ficos, tabelas e legendas um segundo ou 
terceiro tipo. Em geral, para acentuar a diferencia��o, emprega-se algum tipo sem serifa, 
como a fam�lia Gil Sans:

Cadernos de arte, de entretenimento, com agendas de eventos como cinemas, teatros, 
restaurantes, podem adotar uma tipografia completamente a parte. 
A fonte Kath poderia servir como exemplo:

Exemplo da fonte Kath Condensed Bold
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Os quadros a seguir apresentam algumas das principais tipografias adotadas 
atualmente no mercado. Algumas editoras como a Companhia das letras costumam 
associar a tipografia a um determinado autor. � uma op��o interessante para o designer. 
Por exemplo, livros escritos por Jos� Saramago ser�o compostos em Janson Text, j� 
obras escritas por Jorge Luis Borges ser�o compostas em Walbaum. Isto ajuda a 
conferir uma identidade visual ao conjunto da obra do autor. A 2AB editora no Rio de 
Janeiro n�o segue esta tend�ncia. At� ocorre uma certa predomin�ncia de fontes da 
fam�lia Garamond, por�m, a Times New Roman, a Egyptian 505, a Egyptian II,  a 
Alien, a Rotis e a Gill Sans tamb�m ser�o usadas, de forma que, neste caso, a escolha da 
fonte est� mais relacionada � fase criacional do autor do que com uma identidade 
propriamente dita. A 2AB editora � especializada em publica��es de autores brasileiros 
na �rea do design gr�fico e de produto. Fen�meno semelhante ir� acontecer com outra 
editora carioca, a Rio Books, que � especializada em livros de arte em geral, o que ir� 
englobar artistas pl�sticos, designers e arquitetos brasileiros.

Podemos classificar os quadros apresentados na seguinte ordem: Serifadas, com 
serifa eg�pcia e sem serifa.

Fontes Serifadas:
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Observe como n�o � uma tarefa simples identificar diferen�as claras entre a fam�lia 
Garamond e a fonte Aldine, apresentada aqui, logo acima, utilizada pela Arquip�lago 
editorial, uma editora ga�cha, de Porto Alegre, no livro Machado e Borges de Lu�s 
Augusto Fischer. Podemos observar sutis varia��es na forma do erre em caixa baixa, o 
contorno do O parece ser ligeiramente mais delgado. Por�m, em praticamente todo o 
alfabeto, em especial no E e no A, temos exatamente o mesmo estilo. Ou seja, a Aldine 
� uma Garamond com nova roupagem, muda-se o nome por quest�es autorais. A chance 
de que algo assim tenha acontecido � muito forte.
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Fontes Sem-serifa:
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O designer Gilberto Strunck escolheu esta fonte para os t�tulos do seu livro Como Criar 
Identidades Visuais Para Marcas de Sucesso.
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Fontes com serifa egípcia:

A Egyptian 505 foi a fonte escolhida pela consagrada designer carioca Lucy 
Niemeyer em seu livro Tipografia: Uma apresenta��o. 

Um pouco sobre tipografia...

O Kerning – Segundo Lucy Niemeyer, o kerning � o ajustamento de 
espa�oshorizontais entre dois caracteres num texto para criar visualmente um espa�o 
aparentemente homog�neo entre todos os tipos. Ou seja, n�o se trata de termos um 
espa�amento preciso em uma escala definida, �, na verdade, uma corre��o �tica sem a 
qual o espa�amento pareceria desproporcional. Novamente, segundo Niemeyer, a 
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qualidade de uma fonte digital ser� diretamente proporcional � flexibilidade de seu 
kerning. 

Por exemplo: 

ATUA��O
Observe que o espa�amento real entre todas as letras � o mesmo, por�m, a 

rela��o da geometria da letra A com a letra T forma um v�o que, oticamente, faz o A 
parecer mais deslocado do T do que de fato �. O mesmo ocorre para a rela��o entre a 
letre U e a letra A e entre o conjunto C, A e O. De forma que seria interessante 
corrigirmos o kerning para cada uma destas situa��es, de forma a melhorar a 
apresenta��o �ptica: 

ATUA��O
Este tipo de ajuste � preferencial em t�tulos de texto ou em chamadas de mat�rias 

em revistas e em jornais. 

O Tracking – � o controle do espa�amento entre palavras ou blocos de texto. O 
tracking n�o � indicado para o uso em fontes com corpos pequenos, inferiores a 8, 
por�m � �til quando ocorrem vi�vas de par�grafo:

Hagaqu� � um programa de distribui��o gratuita, desenvolvido pela Unicamp, e permite a cria��o de 
Hist�rias em Quadrinhos.

Observe agora o mesmo par�grafo com o ajuste do tracking:

Hagaqu� � um programa de di stribui��o gratuita, desenvolvido pela Unicamp, e permite a cria��o de Hist�rias em Quadrinhos.

A Entre linha – A entre linha � a dist�ncia entre a linha de base de uma linha de 
texto at� o topo da linha de texto seguinte. Paterson e Tinker (apud Hartley e Burnhill, 
1978) para a maior parte das aplica��es, a entre linha ideal n�o dever� ser menor do que 
125% do corpo de letra do texto. Ou seja, se o designer tiver escolhido um corpo de 
letra de 11 pontos, dever� escolher uma entre linha de 14 pontos, ou 11/14. Em legendas 
e em notas, onde tem-se a aplica��o de textos curtos � admiss�vel o uso de entre linhas 
menores e at� de paridade por exemplo 9/9 (fonte com corpo 9 e ente linha com corpo 
9).
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