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RESUMO: Este artigo apresenta ao leitor as principais questoes referentes a 
escrita cursiva romana. Trata da chamada Escrita Cursiva Romana Antiga, 
das capitais cursivas e das cursivas especializadas usadas por escribas pro- 
fissionais. Tambem menciona a inevitavel ligacao entre paleografia e interpre- 
tacao sem8ntica e ressalta a materialidade da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: Escrita romana; cursiva romana antiga; capitais; 
paleografia. 

Jean Mallon pode ser considerado, a justo titulo, o fundador da moderna paleografia 
romana, tendo sido sua obra considerada, por Tjiider, eine Revolution in der Geschichte der 
lateinischen Schriftsforschung ("uma revolucao na Historia da pesquisa da escrita latina*') 
(Bowman & Thomas, 1983, p. 53-55). Mallon (Mallon, 1952, p. 105), contudo, preferiu 
criar uma nova expressao para designar a escrita quotidiana dos romanos, ecriture commune 
classique, caracterizada, por oposicao a escrita capital, como a maneira de escrever do dia a 
dia, nao necessariamente "rapida", como a palavra "cursiva" deixa transparecer (cursus = 
"movimento rapido"). Embora suas interpretacoes revolucionarias tenham sido, em grande 
medida, incorporadas pela moderna paleografia romana, o termo "escrita comum" acabou 
preterido, prevalecendo a expressao tradicional "escrita cursiva" (Kursivschrift). Esta pode 
ser definida como uma "escrita de mao" (hand writing), por oposicao a escrita monumental, 
feita com instrumentos mais ou menos duros, como o estilete (graphio) ou o calamus, com 
ou sem tinta. 

Distiguem-se a escrita romana cursiva antiga, usada ate meados do terceiro seculo 
d.C., e a escrita cursiva romana nova, introduzida por essa epoca (fig. 1-2). Aceita-se, hoje, 
que a forma das letras cursivas antigas derivam das capitais e que a chave para a compreen- 
sao dessas letras esta nos tracos que as compoem e na inclinacao do instrumento que escre- 
ve. A forma das letras podia alterar-se pela posicao, inicial ou final, por efeito estetico, por 
contignafio, ou pelo uso de abreviaturas ou siglas. Tem chamado atencao aos estudiosos da 
escrita romana a sua uniformidade em um espaco geografico tao grande como era o Imperio 
Romano. Letras de Pompeia, Roma, Vindolanda, Aquae Sulis (Bath, na Inglaterra) (fig. 3- 
6) na fronteira noroeste, apresentam mais semelhancas do que diferencas, o que esta a indi- 
car a existencia de mecanismos de homogeneizacao sem paralelos no periodo pre-moderno 
(fig. 7-15). Nesta breve apresentacao da escrita cursiva romana, tratarei em primeiro lugar, 
a partir da minha experiencia com a publicacao de inscricoes cursivas ineditas e do estudo e 
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traducao de epigrafes publicadas, das caracteristicas substanciais das cursivas antigas. A com- 
posicao das letras, com tracos feitos em ordem fixa, constitui elemento central de estudo da 
escrita romana. Note-se como a letra B exige que o traco da esquerda seja delineado antes do 
traco superior. Ou ainda, como a letra O compoe-se de dois tracos. 

A compreensao do movimento ou ductus da mao e essencial pois, na pratica, muitos 
"alongamentos", a esquerda ou direita, explicam-se pelo ducm, como pode notar-se nas cursivas 
pintadas e nos grafites anforicos (fig. 7-8). As inscricoes em anforas olearias Dressel20 foram 
feitas na BCtica, provincia na Espanha Meridional e, nem por isso, suas letras distanciam-se 
daquelas usadas em outras partes. E verdade que podia haver cursivas "tecnicas", como e o 
caso da notacao de numeros, neste caso o peso do vaso ou do azeite, em libras romanas, que se 
utilizavam de um estilo conhecido, desde o seculo passado, como notae hispanicae ("letras 
espanholas"), cuja leitura, no entanto, devia ser ainda mais facil, por parte dos oficiais 
controladores (fig. 9-13). Capitais cursivas, como em uma anfora Dressel 20, que estao a 
identificar a societas Aemiliomm et Cassiorum, que publiquei ha algum tempo, sao facilmen- 
te legiveis, ainda hoje (fig. 11). Outras, como as cursivas minusculas na mesma peca, destina- 
das a funcionarios, com abreviaturas e siglas, nao se destinavam ao publico geral e eram mais 
tecnicas (aaaa por arca, por exemplo) (fig. 12). 

Outra caracteristica importante da cursiva antiga e a separacao das palavras, algo que 
seria abandonado na cursiva nova, na qual predomina a scriptio continua. Os intersticios 
facilitavam muito a leitura, como se pode observar por uma carta proveniente de Vindolanda 
(fig. 14). Este carater didatico da escrita cursiva antiga fica ainda mais claro nos grafites 
pompeianos, como CIL IV, 133 1 (martialis cunuligus), 4764 (perarifur es), 5370 vortuna), 
4755 (cresces architectus), 4756 (q  habiat clymene(n)), 5372 (sum tuaa ae(ris) ~(ssibus) 11) 
(fig. 15). 

Heikki Solin (Solin, 1970, p. 9). estudioso dos grafites antigos, afirmava, como ponto 
de partida da compreensao das inscricoes comuns romanas, que se devia partir da filologia 
para explicar a paleografia: 

Voglio dire che quando ci si propone di spiegare un qualsiasi 
grafito, non si puo cominciare c01 dure a ciascun segno un valore grafico 
e vedere poi che contenuto ne risulti. Noi dobbiamo invece cercam dapprima 
di spiegarci, con criterifilologi, cosa 10 scrivente abbia voluto dire, e solo 
poi domandarci quale sia i1 valore de1 risultado paleografico raggiunto 
da110 scrivente e cioe quale sia i1 suo livello di abilita grafica. Solo per 
ultimo possiamo analizzare che cosa i1 graffito in questione possa 
rappresentare per lu storia della scritura. In: altre parole, voglio 
sottolineare che, nello studio dei graflti, l'interpretazione 'filologica' va 
portara prima di un interpretazione 'paleografica'. Come si puo credere 
che uno scrivente semianalfabeta esguisse i suoi caratteri proprio secondo 
gli schemi de1 modello corsivo o, nel caso capitule, delle singole lettere? 
Confondere tra loro due lettere abbastanza simili, como B e D, A ed R ecc, 
ci sembra molto comprensibile quando a farlo siano state persone che non 
dominavano completamente i1 mexo grafico. In: simili casi lu lettura va 
ragionevelmente condotta con criteri puramente filologici. 

"Quero dizer que, quando nos propomos a explicar um grafite qual- 
quer, nao se pode comecar com dar a cada signo um valor grafico e ver, 
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depois, que conteudo resulte. Devemos, ao contrario, buscar, antes, explicar, 
com criterios filologicos, o que o escritor tenha querido dizer e, so depois, 
perguntar-nos qual tenha sido o valor do resultado paleografico atingido pelo 
escritor, ou seja, qual era seu nivel de habilidade grafica. S6 ao final pode- 
mos analisar o que o grafite em questao possa representar para a historia da 
escrita. Em outros termos, quero ressaltar que, no estudo dos grafites, a inter- 
pretacao 'filologica' tem precedencia sobre a interpretacao 'paleogrhfica'. 
Como se pode acreditar que um escritor semi-analfabeto escrevesse os 
caracteres segundo os esquemas do modelo cursivo ou, no caso das capitais, 
das letras isoladas? Confundir letras bastante semelhantes, como B e D, A e 
R etc., parece-nos muito compreensivel, quando quem o faz sao pessoas que 
nao dominam completamente o meio grafico. Em tais casos, a leitura deve 
ser conduzida a partir de criterios puramente filologicos". 

No entanto, a subjetividade implicita na proposta filologica de Solin dificulta sua 
adocao integral, pois podemos estar a transpor nossas ideias para o mundo antigo. Os exem- 
plos de grafites aqui apresentados, nao por acaso, apresentam diferencas notaveis de leitura, 
como CIL IV, 133 1, lido por Mommsen marrialis gunul gus e por Mau e Garrucci marrialis 
cunuligus, CIL IV, 4764, na primeira linha, teriamos peram, perarl ou perari. A leitura, na 
verdade, exige seja um exame paleografico formal, seja propostas de interpretacao filologica. 
Assim, a respeito de CIL IV, 4756, a analise do estudo dos tracos permite, segundo parece, 
sugerir a leitura habiar por habeat, como indicam outros exemplos (CIL IV, 538,2083; cf. 
Vaananen, 1937, p. 62, sobre as desinencias verbais 40, ias erc por -eo, -eas erc.). Pode 
concluir-se, assim, que o estudo da cursiva romana nao pode prescindir de um estudo, a 
uma so vez, filologico, ja que se trata de mensagens verbais, paleografico, pois era uma 
forma de escrita quotidiana, e arqueologico, pois sua forma material exige tecnicas de exegese 
fisica (local de achado, material de base, instrumento usado para a escrita, tecnica de recu- 
peracao das imagens e de diferenciacao de letras e elementos fisicos naturais da superficie, 
entre outros)'. Considerando-se o imenso manancial de textos em cursivo ja conhecido e, 
constantemente, dado a luz da ciencia, podem entrever-se perspectivas fecundas para o 
campo do estudo das cursivas romanas. 

Nota 

1 - Ao final, R. Treuil, W. Burckert, H. Sarian, N.L. Guarinello e P.P.A. Funari convergi- 
ram quanto a necessidade de que arqueologos, historiadores, filologos e outros especi- 
alistas sobre a Antiguidade Classica, mantenham-se em contato pois, apenas dessa for- 
ma, os resultados serao menos parciais e lacunosos, em particular no que se refere ao 
uso da escrita. 
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ABSTRACT: The paper introduces the reader to the main issues regarding the 
Roman cursive writing. It deals with the so-called Old Roman Cursive (ORC), 
the cursive capitals and the specialized cursives used by professional scribes. 
It alco mentions the unavoidable link between paleography and semantic 
interpretation and stresses the materiality of writing. 
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Fig. 1 - Tabletes de Vindolanda (Bowman & Thomas, 1983, fig. 10). 
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Fig. 2 - Tabletes de Vindolanda (Bowman & Thomas, 1983, fig. 11). 
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Fig. 3 - Tabulacao de formas de letras (Tomlim, 1988, p. 91). 
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Fig. 5 - TabulacBo de formas de letras (Tomlim, 1988, p. 93). 
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Fig. 6 - A epigrafia das anforas olearias beticas. (Tomlin, 1988, p. 94). 
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Forme piu comuni delle 
lettere dellalfateto corsivo 
adoperato nei controlli 

, delle anfore Dr. 20 

Fig. 7 - Rodriguez-Almeida 1984, fig 93. 
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Fig. 8 - Rodriguez-Almeida 1984, fig 83. 



Classica, Sao Paulo, v. 11/12, n. 11/12, p. 21 3-230, 199811 999. 



Pedro Paulo A. Funari: A escrita cursiva romana. 

4491. i o t  wr 
L LCX 

Fig. 10 - Rodriguez-Almeida 1984, fig 73. 
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Fig. 13 - Foto iiiCdita da inscri~ao proveniente de Catterick, 
Inglaterra, estudada por Funari (Funari, 1993. fig. 9). 
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z5 Table 6. Scale I:I z: , 

quod est principium epistulae 
meae te fortem esse. a Cordono- 
uis amicus missit mihi ostria 
quinquaginta. quo uelocius fir 

Back Lucio decurion[i] 

... which is the first point of my letter (to hope?) 
that you are vigorous. From Cordonovi 
a friend has sent me fifty 
oysters. In order that ... more speedily ... 

Back To Lucius, decurion 

Fig. 14 - Carta proveniente de Vindolanda (Bowman, 1983. fig. 25). 



Pedro Paulo A. Funari: A escrita cursiva romana. 

4764 infra 4763. longa 0.035. 

ab occidente, longa 0.105. 

Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. Petra 
Giorn. d. sc. I1 p. 226 n.43; Zangemeister Epb I. n. 280 1 PERAM De 
Petra; PERARL Zangemeister; sane ultima Mera 

L esse videtur; quin tamen i voluerit scriptor. vix dubitari potest Perarifur 
es. 

4755 ad d. 4454, scrpta in similitudinen navis, longa 0.07. 

scripsi et edidi Bull. Inst. 1882 n. 218 n. 8. - Fortuna 

Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida 
exarato. D. Petra Giorn. d. sc. I1 p. 225 n.17; Zangemeister 
Eph I. n. 274. Cresces archirecrus. 

5372 prope angulum sinistmm. in tectorio mbro, longa 0.12. 

Descripsimus; dedi ex apoppho meo charta perlucida exarato. 
HABIT EX HABIIT correctum. HABIIT CLYMII NA, om.% 
De Petra Giorn. d sc. I1 p. 225 n.18; p HABIAT CLYMIINII 

Zangemeister Eph n. 275. qui inrerpretahir: Q(uinhcs) hab(e)ol 
CIymenefn). Intellegas potius habeat Clymene scil. phallum. 

Dedi ex apographo rneo charta perlucida exarato. - Edidi Bull. 
1883 p. 75 n. 1; Sogrliano No;. d. sc. 1880 p. 488. 

1 A fortasse alienum; om. Sogliano. - 2 om. Sogl.; AIIRII Milh 
Sum rua ae(ris) a(ssibus) I I?  

Fig. 15 - Apografos do Corpu I d p t i o n u n  Latinatum IV. 


