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RESUMO 

Esta pesquisa busca identificar a ocorrencia no Brasil de urn a arquitetura de valor impar por 

trabalhar na constru>iio da identidade cultural da regiao on de est:i localizada. 

Sen do o regionalism a critico urn conceito utilizado para expressar uma tendetJ.cia arquitet6nica 

que trabalha para prom over a sintese dos val ores cia. civilizac;ao universal que cada vez mais se globalizam, 

com os val ores especificos de uma cultura local, pr6prios de urn a regiio, este conceito foi eleito objeto de 

estudo geral e norteador das an:ilises realizadas quando do estudo do objeto espedfico de pesquisa. Alem 

da investigat;:3.o dos conceit as que semostraram importantes para a compreensao do regionalism a critico, 

foram estudadas as obras de tres arquitetos de destaque internacional cuja produ~ao e identificada a esta 

tendencia da arquitetura -a saber Tadao An do, Carlo Scarpa e Luis Barragan -ilustrando e facilitando a 

percept;:io das cliferentes manifestat;:Oes que o regionalismo critico pede ado tar. 

A obra que o arquiteto Severiano Porto desenvolveu durante 35 anos em Manaus, Estado do 

Amazonas~ cont6n caracteristicas relevantes que a in sere no debate internacional de produc;ao 

arquitet6nica como produ~ao cultural, e sob a luz do regionalismo critico esta produc;ao sera estudada no 

final desta pesquisa. 

ABSTRACT 

This research seekrto identify the occurrence in Brazil of an architecture of singular value which workrin the 

construction ofthecultura!identity ofthe region where it is located. 

The concept of critical region a/ism designates an architecture that promotes a J)!n thesis between g!o bal and local values. It is 

this concept that was elected as general object ofstut!y, and it will guide the anafysisofthe specific object of stut!y in this 

research. Apart from an examination ofthe conceptsthatare importantforan understanding of critical regionalism, three 

prom inentinternationalarchitectsw hose production isidentified with this architecture tenden,·e-TadaoAndo, Carlo Scarpa 

and Luis Barragan-are also studied with the objective ofi!lustrating the different m anifestationsthat this form of 

architecture can adopt. 

The architecture that Sev erian o Porto has developed during 35 years in Man aus,Am a"!' n, con lain s e:xre!!en t 

characteristics that inserts it in the in tern atio n a! debate of architecture as cu ltura! production, and it is un iier the light of 

critical regionalism that hisproduction will be anafysed. 
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INTRODUCAO 

0 racionalismo gestado no seculo XV aflorou em quase todo o mundo ap6s a Revoluc;ao 

Industriall e foi gxadativamente ocupando todos os recantos da vida social desde en tao. Hojel assistimos a 

desumaniza~ao do plan eta e das rela~Oes sociais e ao esgotamen to dos recursos naturais que sinalizam a 

crise da modernidade construida sobre as bases de urn a civilizac;:iio secularmente racional, tecnol6gica/ 

desenvolvimentista. Esta razio encontra-se 'hipertrofiada', mesmo j:i sendo conhecidas diversas falencias a 

que lev~ eainda assim, ainda "se pretende que ela responda pelosm aisintim ose pessoaissetoresda nossa vida"1
• 

0 Movimento Moderno da primeira metade do seculo XX foi a expressao cultural de afirmac;ao 

deste racionalismo. N a segunda metade do seculo despontam, todavia, diversas tendencias de superac;:ao do 

racionalismo puro nos mais distintos campos do conhecimento, inclusive o cultural. No campo da 

arquitetura, em especifico, profissionais e te6ricos de diferentes partes do globo voltam a debrw;arem-se 

em argumentosnegados pelo Movimento Moderno, tais como culturamaterial, diversidade cultural, 

contextualismo, preexistfficias ambientais, tradi<;ao, linguagem comunicativa, arquitetura an6nima, 

arquitetura vernacular, e arquitetura espont:inea buscando uma autentica integra<;ao destesvalores com a j:i 

instaurada tradi<;3.o racionalista internacional, funcionalista, ahist6rica, industrial, tecnol6gica, inovadora. 

N asce uma nova gera<;io de arquitetos, com uma produ~ao arquitet6nica relevante on de encontramos ~'a 

continuidade do eJPirito dam odernidade em sintonia com a infaseposta no hum an ism o ·~. 

Frente a urn racionalismo hegem6nico -que hoje se expressa no modele capitalista e imperialista 

de desenvolvimento que conduz a uma 'pasteuriza<;io' cultural mundial, desenvolve-se urn processo de 

revisao critica do In ternatio n a/ Style, urn relativismo antropol6gico que permite a diversidade eo pluralismo: 

come~a a ganhar espac;o a cultura da diferenc;a e a riqueza cultural no contexto mundial. 

Tendencias contextualistas e regionalistas da arquitetura contempor:inea veem utilizando-se das 

conquistas da cultura globalizada, da 'civilizac;ao universal' -que aproxima culturalmente o plan eta-

assimilando--os a val ores culturais locais, pr6prios de urn contexte ou regiao. Realizam com os elementos 

1 DUARTE JON IOR,Joao Francisco, 0 Senti do dossentidos, Tesede Doutorado, Campinas: FE-UNICAMP, 2000. 
1 MONTANER,Josep Maria, Despuis de!1\1ovim ien to 1\!oderno,Arquitecttlra de Ia Segu nda Mit ad Del Siglo )Q(,Barcelona: Gustavo 

Gili, !993. p. 76. 
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de linguagem peculiares da arquitetura, oprocesso de 'Jecunda_riio entre a cultura enraizada, de um !ado, e a 

dvilizariio universal de outro "3 tal como preconizado por Paul Ricouer como o rico processo hist6rico a ser 

construido para a gera~ao de uma "cultura m un dial hibrida". 

I. OBJEI'IVOS 

u m primeiro objetivo desta pesquisa e aprofundar 0 conhecimento em uma das tendencias da 

arquitetura contemporinea que buscam a fecundayio entre 'cultura enraizada' e 'civilizac;:ao universal', dada 

a necessidade de sintese entre locale global para a humanizayao do nosso desenvoh-imento hist6rico. 

Para tanto, foi eleito o esrudo da tendfficia conhecida por regionalism o critico, tal como cunhadopelo 

te6ricos Alexander Tzonis e Liane Lefaivre em 1981 e posteriormente consolidado por Kenneth 

Frampton, seu maior divulgador, como urn cinone da arquitetura contempod.nea. Apesar de haver outros 

nomes design an do posturas arquitet6nicas contempor3.neas similares em v3.rios aspectos ao regionalismo 

critico- tal como eo caso do contextualism o a que se refere Josep Maria Montaner"' ea m odernidade 

apropriada5 3. qual se referem OS critiCOS }atino-americanos- elegemos 0 regiona}ismo critico pe}a maier 

idenrifica<;ao com seus pressupostos e, sen do este o conceito mais difundido dentre os acima citados, 

oferece mais material publicado. E., tam bern, o conceito mais criticado, o que permite enriquecer a 

pesqmsa. 

0 segundo objecivo desta pesquisa e idencificar a ocorrencia no Brasil desta tendencia 

contemporinea que busca representar e servir, com senti do critico, as ireas em que est3.o assentadas. Ap6s 

urn a analise primiria, foi levantada a hip6tese de que a obra que o arquiteto Severiano Porto realizou em 

Mana us durante 35 anos pode ser considerada uma manifesta<;io do regionalism a critico, tendo sido 

dedicada a segunda parte deste trabalho para a aferi10ao desta hip6tese. 

3 RICOUER, Paul, Histdria e Verdade, Rio de Janeiro: Fo:rense, 1968. 
4 MONTANER,JosepMaria, Op. Cit. 
5 FERNANDEZ C 0 X , C :ristioin, "Regionalismo Cririco o Modernidad A propriada?" in SUJ\.1?1.£4.25 aiios, ab:r 1988. 

20 



II.METODO 

Estudo do regionalismo critico 

Para o estudo do regionalism a critico foram duas as atividades principais: uma foi o mapeamento 

do desenvolvimento desta tendencia~ desde o surgimento do conceito, suas defini<;Oes e a repercussao nos 

veiculos de debate e divulga<;3.o nacionais e internacionais. 

A segunda atividade foi a pesquisa dos conceitos-chave para o entendimento do regionalismo 

critico, na busca de eliminar ambigiiidades sem:inticas e delimitar o uso de termos com senti do ample e 

potencialmente vago, tais como tradis:ao e identidade cultural. Alem da investiga,ao em particular de cada 

conceito que se mostrou importante nesta fase da pesquisa, foram estudadas as obras de tres arquitetos de 

destaque internacional cuja produ,ao e iden tificada aos pressupostos do regionalismo critico. 

0 estudo des conceitos-chave do regionalism a critico e a an<ilise de suas manifesta<;Oes nas obras 

des arquitetos selecionados serviram na continuas:ao da pesquisa de ferramentas te6ricas para a an<ilise da 

obra de Severiano Porto. 

Os conceitos-<:have que solicitararn aprofundamento foram ode Iugar, lugar-forma6
, identidade 

cultural, tradi<;io, tipo, desfamiliariza<;ao e tipifica<;io. sao termos comumente encontrados em textos do 

regionalism a critico que nem sempre vern acompanhados de maiores esclarecimentos ou de.fini<;Oes. Desta 

maneira, esta pesquisa ocupou-se de delimit<i-los para, num segundo mom en to, poder recorrer a eles 

objetivarnente. 

As obras selecionadas para a investiga<;io da manifesta<;ao dos citados conceitos-chave foram as dos 

arquitetos Tadao An do, Luis Barragan e Carlo Scarpa pois, a! em de suas obras estarem em conformidade 

com o que a critica internacional contempor3.nea qualifica por regionalism a critico, sio arquitetos cujas 

produ~oes ji forarn arnplamente estudadas e publicadas, viabilizando, assim, a presente pesquisa. 

A partir deste conjunto pudemos construir urn quadro representative de como se desenvolveram 

"escolas" regionais, tal como referido por Kenneth Frampton', de resistencia aos efeitos da atopia8 difundida 

pelo Movirnento Moderno e consolidada pela civiliza,ao universal, globalizada. 

Estudo de caso: a obra de Severiano Porto 

6 Termo cunhado por Kenneth Frampton que sed oportunamente estudado no prOximo t6pico deste capitulo:. 
7 FRAMPTON, Kenneth. "El regionalismo critico: arquitectura modern a e identidad cultural", in A Of/'" -1\:fo nografia.r de 

hquitecturay Hvienda,n°3, 1985. 
8 Atopia:::::: negac;ao do lugar, das especificidadeslocais. Espa~o indiferenciado, desca:racterizado. 
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.i\ manifesta<;iio dos fundamentos te6ricos do regionalismo critico na obra dos tres arquitetos 

citados acima tornaram-se os modelos de refer en cia para a leitura, anilise e interpreta<;iio da obra de 

Severiano Porto. 

Para o estudo da vasta produ<;ao do arquiteto em Mana us, foi realizado urn levantamento inicial, 

quando as obras mais significativas dentro do escopo deste trabalho foram selecionadas para serem 

..._risitadas. 

Durante uma viagem de cinco elias pela capital amazonense e arredores foi feita a pesquisa de 

campo buscando atender as solicita<;Oes de conhecimento do contexte urbane onde as obras estao 

inseridas, para a conseqiiente aferi<;ao da presen<;a ou ausencia do lugar-forma em suas arquiteturas, de 

elementos tradicionais, de constru<;ao de identidade regional, manifesta<;ao de tipos arquitet6nicos, e 

procedimentos de desfamiliariza<;iio e tipifica<;iio. 

1.1. DE SUA GENESEATEOS DIAS DEHOJE 
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CAPITULO 1-0 REGIONALISMO CRITICO 
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1.1.1. Origens 

A Arquitetura Moderna se origin a no movimento artistico da vanguarda europba do final do 

seculoXJX einicio do XX. Traz urn novo c6digo arquitet6nico- olnternaciona! Sryle-como 

representante das idbas eideais da modernidade: a arquitetura funcionalista ("a form a segue a funrao"), 

conseqiiente a ban dono do ornamento ("ornam en to ide/ito'}, a estetica da m:iquina (a casa como "m dquina de 

m orar') eo uso de novos materiais, agora trabalhados em escala industrial, tais como o concreto armado, o 

a1=o e os gran des pianos de vidro. 

Esta arquitetura teve seu auge com a realiza<;iio das obras dos gran des mestres do inicio do seculo, 

tais como Le Corbusier, 1-'fies VanDer Hore, Gropius, e da atuac;:ao marcante da Escola Bauhaus na 

Alemanha, durante as decadas de 20 e 30. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial e pela necessidade prernente de reconstru1=ao de gran des areas 

em gran des capitais europeias, alguns dos mestres do modernismo, mas principalmente seus discipulos, 

das mais diferentes nacionalidades, encontraram amplo espac;:o para atua<;io, expandindo sensivelmente a 

abrangencia da Arquitetura Modern a pelos cinco continentes, realizando a proposta de linguagem 

arquitetOnica internacional. Este mom en toe chamado por te6ricos, tal comJosep Maria 1rlontaner, de 

"segundagerarJo" domodernismd. 

N a seqiiCncia, emerge en tao a "terceiragerarJo" de arquitetos10 com distanciamento suficientepara 

realizar a critica a arquitetura moderna que se vinha produzindo- e copiando indiscriminadamente-

atraves de uma nova percepyao: esta "terceira gerarJo" reconhece a grande perda que seria o fim do telhado 

sui yo, dos mucharabis <irabes, do pagode japonCs, em nome de urn estilo homogCneo internacionalizado. 

Assim, ao longo das df:cadas de 50 e 60 esses arquitetos intentam conciliar a continuidade respeito 3.s 

propostas dos mestres do Movimento Moderno que permaneciam pertinentes para a sociedade 

modernizada e cada vez mais industrializada, com uma necessidade de renovacio que descartava o 

9 Sendo a "prim eirogerapJo" constituida pdospioneirosdo modernismo citadosacima. 

wMONTANER,JosepMaria,Op. Cit. 
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exclusivismo do modele maquinista, passando a a tender melhor o contexte, a natureza, o vernacular, e os 

diferentes materiais. 

"Delmodeio maquinistase passaa un modelo abierto en que el conte:do, Ia naturaleza, el 

vernacufo, fa expresiv idad de !as form asorgdnicas;· escultoricas, Ia textura de !osm ateria!es, las form as 

tradiciona!esy otrosfatorespassam a predom inar. (. .. )B tontexto urbano adquire una major 

transcendint·ia,sendo en ten dido de unam an era m dscom plf!J'a e dialictica de como lo contem plava Ia Carta 

deAtenas. (. .. )Cambia Ia idea primordial de espacio a Ia idea de Iugar. (. .. ) Se passa de una ronception 

fisica de Ia arquitectura, basada en e!p!ano, en Ia percepcion pldstica e v isua!;· en Ia ten den cia a Ia 

abstracd6n, a una con cepci6n cultural de Ia arquitectura, basada en Ia m atiria, en Ia percepcidn tdctil.J' en 

Ia tend en cia a Ia conte:xtua!izacidn y a Ia expresidn de !osva!ores sem io!6gicos. '"' 1 

NOS paises n6rdicos, por exemplo, a ten den cia de adapta~ao a topografia, e resgate de formas 

vernaculares sera conhecido por New Em pirism. Dentro da aten~o que Ernesto N. Rogers desprendera its 

''preexistin cias am bien tail', acentece na Itilia, no mesmo memento hist6rico, o 1."'\Teo-Realism o. Encontramos 

contextualiza~ao nos tern as de discussiio do Team X e em seus projetos, em projetos de Alvar A alto e de 

Kenzo Tange. No Japiio, desde o final da decada de SOja se faz perceber a integra~ao de duas tradi~oes: a 

da arquitetura ancestral com a racionalista internacional. Charles Jenks refere-se a estes arquitetos como 

"n eo-vern acu Ia rei' e "histo ricista!' 12
• 

Neste senti do, paises que vivenciaram a modernidade devido a genese de sua propria hist6ria (nada 

se havia modernizado ate entio) ate a culminincia desta experifncia, fazem agora urn a introspecc;iio 

autocritica, e desenvolve-se a reflexao 'p6s-moderna~, ora com for<;a de ruptura como modernismo, ora 

como centinuidade e renovac;io. Dentro desta reflexio critica emerge a revalorizac;io de materials, tecnicas, 

e caracterisricas culturais locais. 

E quando e publicado, por exemplo, 0 livroArchitecture for the Poor do arquiteto Hassan Fa thy em 

197313
, que resgata a tradi~ao de constru~ao em terra, artesanal e comunitaria dos povos da Africa. E 

11 MONTANER,Josep Maria, Op. Cit., p. 36. 
11 JENKS, Charles, ''The Battle of the Labels",inA+ U,s/ d. 
13 FA THY, Hassan,Architett11re for the Poor, Chicago: University of Chicago Press, 1973. No Brasil o livro e publicado em 1982 

pela Forense-Universitiria, Rio de Janeiro, como nome Construindo com o povo -Arquiteturapara ospobres. 
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quando o Centre Georges Pompidou de Paris apresenta, em 1981, a consagrada exposi<;ao ''Des 

Architectures de Terre". 

1.1.2. Os ultimos 20 anos 

Em 1981 o arquiteto Alexander Tzonis e a historiadora Liane Lefaivre, ambos professores da 

U niversidade de Delft, H olanda, reelaboram o conceit a de regionalism a em sua mais recente versao: o 

critico. A presentam a postura regionalista critica como uma das tendfficias possiveis para urn p6s-

modernism a amadurecido. 0 termo aparece pela primeira vez no artigo escrito a quatro maos "The Grid 

and the Pathway", publicado noperi6dico.Architecture in Greue, no. 5. 

Tzonis e Lefaivre detectam urn ponte de vista regionalista critico em concepy6es arquitet6nicas 

com compromisso social de diversas partes do mundo desde a decada de 50~ e assim descrevem o 

desenrolar dessa ten den cia: 

'Fn losaiios sesenta elm ovim iento fj:ie renovarJo do .lvfopim en to 1\1oderno atravisdo 

regionaiismo]entraen un periodo decri.risy• laatencidn se desviahaciaotrostemasarquitetdnicos.I.as 

sucesiv asoleadas de teen om ania, cien tijicism o .)',fin aim en te,populism o, desv ian el in teris bacia otros 

campos. El debate sobre regionalism o critico se interrumpe,se tran.iform a o se in corpora a fa controversia 

Popu/i,ta. En iosaiios setenta, salvo pocasex::epciones, degenera en elden om in ado debate del 

Contextualism o, una versiOn empobrecida de Ia idea originaL &durante losaiiosochenta cuan do resurge 

gradualmenteen to do elm undo.'~"' 

Por regionalism a critico OS autores definem uma forma de fazer arquitetura ligada a memOria e 

experifficia coletivas de urn territ6rio concreto: 

"Elregiona!ismo hcidominado !aarquitectura decasitodoslospaises, en un mom en to u outro, 

durante lostiltim ostrescientosaiios. Para apro:xim arnosauna definicion general, direm osque define el 

14 TZONIS, Alexander., e LEF AIVRE, Liane, 'B Regionalis:mo Critico y la arquitectura espanola actual", in Aci'V"~lvfonografla.r 

de Arquitectura y Viv ienda, no. 3. Madrid: S.G. V ., 1985, p. 9. 
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cardtterindividua(y local de fa arquitectura contraun orden arquitect6nico universal que se percibe como 

dominanfe] opresivo. '15 

E complementam: 

..,Critico 'tieneaquielsentido de Kanto Hegel, de forma de pen sam iento vueltasobre suspropias 

reg las, de autoconciencia que desarm a y reconstruye el esquema delsaberarquitectdnico. (. .. )Como el 

funcionalism o, el regionalism o oitico puede expressarse en lenguqjesform alesdistin tos: no esestilo, sin 

actitud. Com parte com otrasten den icas Ia referenda a Ia m em on·a.)' allugar,pero usa de ellosal modo 

hum an isla] real, a fin de interpretarrelaciones hum anasconcretaJ] locales, a fin de resistira losnegativos 

efectos de Ia anomia y atopia propiasdel capitalism o tardio.'" 

Regionalismo critico liga-se estreitamente ao conceito de Iugar, sendo uma "expressiio local'. 

Distingue-se, assim, do entendimento que o Movimento Moderno deu ao espac;:o arquitet6nico, cartesiano, 

quantitativa, geomftrico, l6gico, cientifico, matenuitico. 

Em 1982 Kenneth Frampton publica na revistaArchitecture Design no. 52 e em Modern Architecture 

and the Critical Presen t,Architectural Design Profile o ensaio "Theisms of the Contemporary Architecture'; 

apresentando o regionalism a critico com muito mais simpatia do que dedicou ao neo-racionalismo, neo-

produtivismo, estruturalismo e populism c. 

Este texto germinal de Framptom, que con tern o fundamento te6rico do regionalism a critico, sera 

reelaborado, torn an do-se seu importante ensaio "Towards a Critical Regionalism: six points of an 

Architecture ofResistance", publicado no livre editado por Hal Foster em 1983, TheAnti,4esthetic: &sa_)'s 

on Post-Modern Culture. 

Este corpo de idbas sera revisto e complementado por Kenneth Framptom ao Iongo da decada de 

80, e apresentado em diversos arrigos, e ocupa o quinto capitulo de seu livroModern Architecture: a critical 

history,publicadoem 1996. 

"TZONIS,A.,LEFAIVRE,L, Op. Cit., p. 4. 

"TZONIS,A.,LEFAIYRE,L, Op. Cit., p. 4. 
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Apropriando-se do termo regionalismo critico e tornando-o urn cinone da arquitetura como 

outros ism os, Kenneth Frampton apresenta esta tendencia como "esco!a.i'' quevalorizam as necessidades do 

usu<irio, que tomam sempre como ponto de partida as caracteristicas especlficas de cada Iugar- sejam 

estas naturais ou desenhadas- e que outorgam urn importante papel a tradic;-ao hist6rica e ao arquiteto que 

estari, com seu trabalho, construindo esta tradi~ao. Tradi~ao e, desta maneira, entendida como uma 

construc;-ao din3.mica, que acontece ao longo do acUmulo de esfor~os humanos que sao sedimentados ao 

longo do uso, estando sempre em conformac;-ao. 

Se o arquiteto regionalista cr.itico nao a ten de cegamente as demandas da arquitetura racionalista, 

oferecendo resistencia as for1=as globalizadoras, seu papel tampouco pode ser substituido pelo 

conhecimento vernacular, j<i que este arquiteto adult era os paradigm as aut6ctones com paradigmas 

extraidos de outras fontes. Pode, desta maneira, "quitar Ia capa de rutin a que cubre nuestra percepci6n de Ia vida 

cotidian a': 17 Com tal objetivo trabalha os tiposarquitetOnicos locais, em seus "estados naturals"- tal como 

herdados pela tradi1=ao hist6rica -ou desfam i!iarizados, modificados ou deslocados, buscando o 

estranhamento que se opOem a percepc;-io cotidiana. 

Pelo fa to de extrair do contexte o universe de referencias a ser trabalhado no projeto 

arquitet6nico, o regionalismo critico nao define estilos formais, distinguindo-se, assim, essencialmente dos 

outros ism os. T ampouco apresenta preferencias tem:iticas ou tipo16gicas a serem trabalhadas, ficando a 

criteria do arquiteto saber selecionar e organizar os elementos de projeto. Esta ausencia de estilo, que tern 

em contrapartida uma coerfficia conceitual ao longo de diferentes obras, caracterizam a postura do 

arquiteto regional critico. 

''El regionalism o critico rec:onoceque no ht!J ningunatradicirJn viva que perm aneifa disponib!e 

parae! hombre m oderno ex:epto por !ossutilesprocedim ientosde Ia contradiction sintitica. Cua!quier 

in ten to de engaiiara Ia dial!ctica de este processo creativo a travis de losprocedim ientosec!iticosdel 

historicism o s61o da como resu!tado unaiconografia con sum ista disfrazada de cu!tura. '" 

"TZONIS,A,LEFA!VRE,L.,Op. Cit.,p. 15. 

l& FRAMPTON, Kenneth, "El Regionalismo Critico: Arquitetu:ra Moderna e Identidad Cultural", in Ai,'f/-Mbnografiasde 

.Arquitectnra )' Hvienda, no. 3, Madrid: S.G.V., 1985, p. 20. 
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Segundo Frampton o regionalism a critico surge como esforqo internacional que "tim idam en te" 

busca ren0'\'"ar 19 o Mov1mento Moderno U niversalista, fortalecendo sua essen cia de movimento realista 

com compromisso social e cultural, realizando a iden tidade de urn a regiio. Segundo o au tor, este desejo de 

realizar urn a idencidade e urn a das condis:Oes pr&vias para que surja a expressio regional critica, sen do 

outras causas a ocorrencia de urn sentimento anti-centrista e a aspira<;io a alguma forma de independ6ncia 

nio s6 cultural, mas tam bern econ6mica e politica. 

Se o regionalism a critico se apresenta como urn esfors:o de renovas:ao do compromisso social e 

cultural do Movimento Modemo e "con tinuidade do espirito dam odern ida de •ro, apresenta-se, em outra face, 

como urn filtro as soluc;oes formais homogeneizantes difundidas pelo Movimento Moderno. 

H<i uma crescente uniformizas:ao das cidades no plan eta, especialmente dos paises ocidentais, urn a 

vez que diversos elementos arquitet6nicos passam a serem definidos a partir da 16gica da indUstria e 

mercado- cada vez mais internacionalizados- dos materiais de construt;io e da construyio civil. E e frente 

a esta uniformizac;ao que Frampton define uma "arquitetura de resistJncia'': 

'Quizd esnecessdrio aiiadirque uso ei tirm ino resistencia de variasm anerasdiferentes:prim ero, 

para aiudir a ia resist en cia in trin sec a del oficio a losprocesos ciclicos de productiOn.)' con sumo; segundo, 

para referirm e a Ia resistencia del ediftcio construido a losprocesoserosion antes del tiem poy fin aim ente, 

pero nom enosim portante,deseo sugerirque iaarquitectura, cuando se elabora adecuadam ente,posee una 

capacidad Iaten te para resistir a las fuerzas de Ia do min acid n global. ""' 

Na Suic;a, Fabio Reinhart e Miroslav Sik, tam bern na decada de 80 elaboram o conceito de 

"arquitetura analoga" (haloge~4rchitektur) com urn importante foco de atens:io no ordimirio, no simples, 

assim como na expressio poetica desse orclinMio. Introduzindo o novo numa arquitetura tradicionalista, 

numa "evolut;io da tradis:ao", est:i a maneira de pensar o projeto, que e compartilhada pelo mais 

19 Ressaltamos, aqui, a caracteristica do regionalismo critico de se colo car niio como ruptura como modernismo, mas sim 

como renova~iio e aprimo.ramento. 

'' MONTANER,Josep Maria, Op. Cit. p. 76. 
21 FRAMPTON, Kenneth,. ''Lugar, forma e identidad: bacia una teoria del regionalism a critico'', in TOCA FERNANDEZ, 

Antonio (ed), Nueva arquitecturo en Am irico Uti1za. Pre sen te y futuro, Mb:ico: Gustavo Gili, 1990. 
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conhecido arquiteto da regiao, Peter Zumthor, e que influenciou toda uma gerayao de jovens arquitetos 

com propostas afins ao regionalismo critico. 

Dentre as publica~Oes de maior destaque destinadas ao tern a, temos a RetJista_4e:'7f..7 -2\1onografias de 

.Arquitectura y l/lv ien dade 1985, que dedicou todo urn numero ao tema Regionalism o, em especial ao 

espanhol, con tendo ensaios de Tzonis e Lefaivre, e de Frampton. 

Em 1989 acontece o "Semin:irio Internacional sobre Regionalismo Critico" em Pomona, na 

U niversidade Politecnica do Estado da California, Estados U nidos". Este seminaxio foi organizado pelo 

Professor Spyros Amourgis com colabora<;iio de /\.lexander Tzonis, Liane Lefaivre, Toshio Nakamura 

(editor da revistaA+ Uno J apiio) e Luis Fernando Galiano (diretor da revistaA&V da Espanha). 0 

semin:irio reuniu arquitetos e criticos dispostos a discutir a arquitetura contempor&nea sob o prism a do 

regionalismo critico. Em 1990 acontece a segunda versao do Semin:irio Internacional sobre Regionalismo 

Critico em Delft, Holanda. 

Tzonis eLefaivre, uma decada depois deintroduzirem o termo no debate arquitet6nico, escrevem 

em 1990 o ensaio "Why Critical Regionalism Today?", publicado inicialmente na revistaA+ Uno. 236 e, 

posteriormente, nolivro editadopor KateN esbitt, Theorizing aNew AgendaforArchitecture:an anthology of 

architectural theory -1965-1995, fazendo urn balan<;o da decada de 80, aferindo a continuidade da pertinencia 

do regionalismo critico como pratica arquitet6nica no mundo globalizado, e assimilando novos trabalhos 

arquitet6nicos e te6ricos realizados ao longo da decada. 

E desta maneira o debate sobre regionalismo e sua pertinencia na contemporaneidade permanece 

avans:ando e ocupando urn significative espas:o nos livros e peri6d.icos especializados na decada de 90 ate 

os dias de hoje. 0 ja citado livro editado por KateN esbitt dedica urn capitulo ao regionalismo critico. 

Outros dois capitulos sio dedicados a concepc;:ao e construs:ao do Iugar, e urn quarto aoestudo do tipo: 

conceitos-chave para a pritica e compreensao do regionalismo critico. 

Os livros de Josep MariaMontaner, El Gran .Arte en !a.Arquitetura, La Tercera Generaci6n, de 1988, 

Despues del Movim ien to ,\1oderno, de 1993, e La Modernidad Superada,Arquitetura,Artey Pen sam ien to del Sig!o XX, 

:::: Osanais do Seminirio sao publicados pela universidade em 1991. 
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de 1997, tambem sao importantes insttumentos de divulga~ao desta arquitetura critica, ligada aos 

contextos locais, referida pelo au tor como nome de Con textua!ism o. 

1.1.3. 0 regionalismo no Brasil 

A Arquitetura Modern a no Brasil manifestou de diversas maneiras e enfases a presen~a do regional 

e do tradicional alia do aos modern as conceitos e recnicas que aqui aportavam no inicio do seculo XX. 

Lucio Costa, ja em 1934, apresenta para o concurso da Vila Operaria de Monlevade, casas de estrurura de 

concreto armada e paredes de pau-a-pique. Tal proposta niio foi vencedora do concurso e niio foi 

construida, mas nos faz sensivel ao antigo projeto de uma Arquitetura Moderna Brasi!eira. 

Ao pare passo que Brasilia, a utopia modernista, se concretizava (com urn desenho muitas vezes 

cham ado de regional!) durante as decadas de apogeu do concreto aparente e do vidro temperado (60 e 70), 

iniciativasisoladas, porem mU.ltiplas, assinalavam o valor e coerCncia demateriais e recnicas consttutivas 

regwnru.s. 

No inicio dos anos 60 em Pernambuco, h<i a iniciativa de confecc;2.o de paineis de pau-a-pique, 

num projeto social que esmoreceu com a revolu~ao de 6423
• Arquitetos tais como Severiano Porto em 

Manaus, Zanine Caldas no Rio de Janeiro, e Gerson Castelo Branco no Piaui, iniciam suas produ~Oes 

fortemente marcadas pelo emprego da madeira (muitas vezes bruta) ali ado a urn "organicismo", 

manifestando uma contra-corrente ao racionalismo e a industrializas:ao da ideologia modernista. 

Principalmente noN ordeste do pais se manifestam, na decada de 70, arquitetos preocupados com a 

adequa~o dos projetos aos materiaisdisponiveis na regiao (tal como pedra e carnauba) e tecnologias 

tradicionais, com inovadores resultados formais. 

Mas e na decada de 80 que a questao da adequa,ao, da compatibilidade do moderno como 

ttadicional, da assimila,ao diferenciada por parte de diferentes culturas e regioes das propostas 

modernistas, ganha for~a -assim como no debate internacional- no Brasil. Esse debate e forte nos paises 

3 SEG~-\ WA, Hugo,.Arqttitetnro.r no BraJil/ho.r80,SaoPaulo: Projeto, 1988. 
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desenvolvidos, seguindo a esteira do p6s-modernismo, e urn tanto timido no Brasil, mas podem ser 

percebidos em obras e em ensaios te6ricos principalmente na segunda metade da decada. 

Resumidamente, nas palavras de Carlos Eduardo Comas2
.,: 

'Na histdria da arquitetura brasileira, osanos40foram herrJicos, os50e>;;ansivos, os60 

messidnicoseapotaliptitos, os 70derivativose dderiva. Fim do "m ilagre'; "abertura''em turso, osanos 

80 se fizeram introspectivos. Fi!ram obrigadosa refletir sobre a especificidade do pensare do fa<fr 

arquitetonicos. a ree>Zlm inara va!idade dosparadigm as de projeto endossadospe!o pensare pelo fa<!r 

Arquitetura no pais. 0 resultado de tan fa discussJo nJofoi de to do condusivo.mastem a{go de 

prom issor. " 

Ve-se assim que, tal como na Europa, Estados Unidos ediversas partes do mundo, tambem no 

Brasil, e na America Latina em geral, a pesquisa de materiais e solu~Oes construtivas locais niio foi 

hegem6nica desde a eclosao do Movimento Moderno (sen do hegem6nica a pesquisa e dissemina<;ao de 

novas materiais), mas foi con stante, pulverizadamente. E a partir da decada de 80 as d.iscuss6es em torno 

do tern a ressurgem gradualmente. 

Te6ricos da Arquitetura dos paises lacino-americanos deslocaram a enfase do estudo da questiio 

"regional" para a questiio da modernidade a ser apropriada. Formularam novos conceitos para tratar da 

sintese proposta pelo regionalism a cricico devido ao entendimento, em alguns cases, da priori dade em 

conduzirmos adequada e inteligentemente nossa moderniza~iio, ao inves do trabalho com val ores 

regionais, muitas vezes fr3.geis ou esquecidos. 

"Para nuestrosfines, el 'regionalism o critico 'me parece un m a! nom bre . .Ante todo porque intenta 

definire!ftnom eno sobre Ia base de um epiftnom eno que no leses sustan cial,ya que Ia btisqueda de una 

m odernidadapropriada no esconsustancialm ente 'regional"?5 

JA COMAS, Carlos Eduardo, "Arquitetura Brasileira ,A nos 80, U m Fio de Esperant;a" inAU -Arqnitetttra e Urbdnism o, no. 

28, Sao Paulo: Pini, fev/mar. 90. 

:5 FERNANDEZ COX, Cristilin, "Regionalismo Crit:ico o Modemidad Apropriada?" in SUAlMA25 aftos, abril1988. 
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Ja que em paises nao-industrializados, terceiromund.istas, ou em desenvolvimento, h:i de se avaliar 

como chegou a modernidade- "modernizayio a pressio" nas palavras de Cristian Fernandez Cox -em que 

eire as, e quanto, surge, entio, esse novo matiz dado ao debate, que aparece em textos produzidos por 

te6ricos daAmfrica Latina como uma ''1\.lodernidade Periffrica", como prefere Roberto Fern:indezu; 

''1vfodernidadeApropriada", tal como cunhado por Cristi<in Fernandez Cox27
; "Outra Modernidade" ou 

aOutraArquitetura Modema" citada por Enrique Browne28
; "N ovaArquitetura", proposto por Antonio 

Toea Fernandez", e reaparecendo o termo regionalismo no "Regionalismo Divergente" adotado por 

Marina WaismanYJ. 

Sao termos elaborados para substituir o 'regionalismo critico' na tentativa de melhorar 

semanticamente o nome da tendencia que se desenvolve naAmerica Latina. 

J:i Carlos Eduardo Comas, abordando o contextualismo, critica a prOpria postura arquitet6nica 

proposta, j:i queHm aisque adotarum contc4o, o arquiteto Iatino am ericano i freqiien tem ente cham ado a criar um 

t·onte>:to inovador,mesmo quando o taso envolva restaurapio n
31

• Ou ainda, comoexpressaMontaner, emmuitas 

ocasiOes odesafio dearquitetos brasileiros '~sel de Ia tran.iformaciOn, el de crear lugardonde no e>iste, tran.iform ar 

e!no lugaramericano en !ugar'>32
• 

Segue-se adotando o termo regionalismo critico mesmo ap6s rra-·1rar contato com essas diferentes 

convicyOes apresentadas. Alfm das razOes j:i enumeradas na introduyio desta dissertayao, constata-se-tal 

com ser:i abordado no prOximo t6pico -o sentido abrangente e flexivd do termo, o suficiente para 

abarcar a busca de apropria<;ao da modernidade (nos casos de paises em desenvolvimento) alem de vo!tar-

se para a constru<;ao de urn a identidade regional (v:ilida e necessaria para qualquer local do globo, 

con forme sera discutido mais adiante a partir da no<;:io das horizontalidadespropostas pelo ge6grafo Milton 

Santos) nao sendo esses dois objetivos excludentes entre si. 

26 FERNANDEZ, Roberto,E!Laboratorio.Americano,Madrid: BibliotecaNueva, 1998. 

"FERNANDEZ COX, Cristiin, Op. Cit. 

:!8 BR 0~ E, Enrique, 0 tra hquittc!Hra Latino om eric an o, Santiago doC hile: Ed. Taller America, 1989. 

:-5!T0CA FERNANDEZ,Antonio, 'CUna a.rquitecrura alternativa pa.raLatinoamCrica", in Cole~aoSum m ariosno 122. 
30 \X"'AISMAN,Marina,Lahquitecturo Descentrada, Bogota: Editorial Escala, 1995. 
31 C011AS, Carlos Eduardo, "0 Esgotamento do Regionalismo", in AU -Arquiteturoe Urbanismo no. 48, jun/jul1993, p. 25. 
3 ~ MONTANER,JosepMaria, La l-.1Ddernidad Superada,hquitecturahtey Pen sam iento del Siglo XX, Barcelona: Gustavo Gilli, 1997, 

p.42. 

34 



Quanta a critica de Eduardo Comas ao contextualismo, entende-se que esta torna-se inoperante 

em se tratando do regionalism a critico, j.i que este contempla tanto o contextualismo -entendido por 

Tzonis eLefaivre como uma versa a "em pobrecida "doregionalismo critico per dialogar como contexte 

fisico mas nao abarcar as aspira~Oes a alguma forma de independencia cultural, econ6mica e politica da 

regiao -quanto a necessidade de inova~ao, quando esta se fizer necessaria. Neste senti do o conceito de 

tradi~ao e trabalhado como uma categoria permanentemente em constru~ao, que "para man ten e-se con vida 

pi de una reinterpretaci6n con stante 'li3• E justamente por nao deixar deter o contexte local-seja este hist6rico, 

natural, ou recentemente desenhado-como referencia (n3.o como modele), o regionalismo critico garante 

o in ten to de se estar trabalhando no dominic das idiossincrasias locais, nao permitindo que a "necessidade de 

criariio de um con texto in ovador'' acabe por gerar espa<;os descaracterizados, vetores da racionalidade global 

homogeneizadora. 

Independente da enfase te6rica expressada pelos diversos r6tulos apresentados, podemos 

identificar uma similaridade na maneira de pensar o projeto arquitetonico em alguns arquitetos e em 

teOricos da America Latina, e em especi:fico do Brasil. 

N a pesquisa sabre o desenvolvimento do debate sobre arquiteturas regionais, ou contextualistas, e 

sabre a divulga<;3.o de obras representativas desta ten den cia em peri6dicos nacionais, contata-se o limite 

dado pelo proprio desenvolvimento do debate arquitetonico como urn todo: 

'>'lconsolidariio de um a rev ista de arquitetura in depen den te (desv in mlada de en tidade 

profissionaisou universidades)durante osanos 80-a Projeto, !anrada oficialm ente em 1977, m ascuja 

origem remontaao anode 1972,como um periOdico do Sindicato dos/Jrquitetosdo Estado de Silo Paulo 

_,·aracterii!Ju o renascerda discusstio arquitetOnica em seus term osm aise.rpecfficos. Pouco a pouco, a 

pauta arquitetOnica como um problem a de desenho-e ntio de socioiogia ou ciinciapo!itica-retom ava o 

JOlego mediante um veicu!o de com unicariio especifico de circulariio nacionai.Estefenom eno foi reforrado a 

partir de 1985com o lanramento darevistaAU-/Jrquiteturae Urbanismo,tambim em Sao Paulo.'"' 

33 FRAMPTON, Kenneth, "T radici6n e innovaci6n em la obra de Christoph Mickler", in MACKLER, ChristoPh, Christo ph 

Mackler, Barcelona: Gustavo Gili, 1995, p. 6. 
34 SEGA WA,Hugo,.A:rquiteturasno Brasil, 1900-1990.S3.o Paulo: EDUSP, 1997. 
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Neste movimento, o debate regionalista, assim como toda a discussao arquitet6nica, vai saindo do 

estado de latencia em que se encontrava. A obra de arquitetos que trabalham especificamente com 

questOes de conforto am hi ental, resgate de tbcnicas e materials regionais desde a dbcada de 70- como 

A ssis Reis, Gerson Castelo Branco e Severiano Porto- apesar de serem divulgadas em revistas tais como 

_-4rquitetura e Con strurtio e Casa e Jardim, nao mobiliza:ram a critica arquitet6nica, mesmo porque esses 

veiculos nao se destinavam a esta fun~ao especializada. 

0 termo regionalism o na df:cada de 70 aparecevinculado a questao de regionaliza~Oes 

administrativas, ou mesmo na busca de sua defini~ao na compreensao marxista, por exemplo. A p6s o 

grande sucesso internacional da arquitetura modernista brasileira desde a constru~ao do Ministerio de 

Educa~ao e Saude do Rio de Janeiro em 1936, justamente pelas adapta~oes locais que desenvolveu para o 

modele modernista, regionalism a em termos de produyao arquitet6nica s6 volta a ser debate no Brasil na 

df:cada 80, como surgimento do j:i citado espa~o critico em rev-istas especializadas. 

Fatos isolados, como a publica~o no Brasil do livro do arquiteto Hassan Fa thy, Construindo com o 

povo: arquitetura para ospobres, em 1980, e a v:inda da citada exposi~ao "De Architectures de Terre" 

organizada pelo Centre Georges Pompidou, em 1984, colaboraram com a d:issemina~ao do debate. 

}, decada de 80 assistiu tam bern o surgimento do SAL -Semin:irio de Arquitetura Latina

Americana, que passou a acontecer bienalmente, sen do sediado per diversos paises da America Latina. 

Como comenta Laila Massuh, as vesperas do 3o. SAL, a se realizar na Colombia: 

'~i recen tem en te ospaises daJ1m irital.Btina conheci"am pouto de si m esm ose de seusvi;rjn has. 

Iso!adose.fechadosao que se passava ao redor, estavam sujeitosdsinfluenciasdaF.uropa e Estados 

Unidos.Atom ada de consciencia destasituariio produ'?ju dentro daArquitetura o dmjo de um am aior 

apro>im ariio entre OS projissio nais. "}5 

Efetivamente os SALs passaram a ser urn espa\'O ded:icado ao debate e aproxima,a.o entre 

profissionais latino-americanos, servindo tambetn para a divulga~:io de obras entre os paises vizinhos. 

35 MASSU H, Laila, «II SAL, Se.r ou N iio Se.r'', in AU-Arquitetnra e Urbanism o no. 10, Sao Paulo: Pini, fev /ma.r. 1987. 
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Arquitetos brasileiros como Severiano Porto passam a ser conhecidos e admirados nesses paises (tendo 

sido premia dona Bienal de Arquitetura de Buenos Aires em 1985) assim como passamos a conhecer e 

admirar arquitetos como o colombiano Rogelio Salmona eo mexicano Ricardo Legorreta, que a partir da 

segunda meta de da decada de 80 passam a ter seus trabalhos publicados nas revistas especializadas 

brasileiras. 

Especialmente no 4°. SAL, realizado no Mexico, urn importante espa10o de discussao foi dedicado 

ao tema "regionalismo critico" tal como a testa Hugo Segawa em "As Orelhas Quentes de Frampton" 

(Projeto no. 124, ago. 89). 

Enestemomento -final da decada de 80 e inicio dos anos 90 -que os termos 'modernidade 

apropriada'36 e 'contextualismo'37 sao elaborados. 

N a prospec<;:io em peri6dicos nacionais especificamente sobre regio na!ism o e temas correlates, 

constatamos a presen<;a de tradu<;Oes de textos publicados internacionalmente, como "Lugar, Forma e 

IdentidadeCultural" de Kenneth Frampton (AU no. 25, ago/set.89), ou "Critica da critica: o 

provincianismo de sentir-se centro" de Silvia Arango (Projeto no. 118, jan. 89). [Outras apari<;oes de 

Kenneth Frampton nos peri6dicos nacionais em 1988 abordam a arquitetura deN iemeyer (AU no. 15, 

dez87 /jan88) eo p6s-modernismo em geral (Projeto no. 111, jan. 88) sem ser abordado o tema especifico 

do regionalismo critico]. 

Constatamos tam bern urn incipiente debate entre os autores brasileiros a partir da segunda metade 

da decada de 80 que vai se fortalecendo ao Iongo dos anos, cujos principais expoentes sao A ssis Reis, 

Hugo Segawa, Ruth Verde Zein, Carlos Eduardo Com as, Roberto Segre e Laila Massuh. 

Neste mom en to estava sen do realizada urn a das obrasmais importantes dentro deste tema de 

estudo que eo SESC Pompeia projetado por Lin aBo Bardi. AI em da produ10ao con stante de Lin aBo 

Bardi - uma italiana naturalizada brasileira, mas que preserva seu distanciamento critico- a publica<;ao de 

30 Por Cristi:i:n Fernindez Cox, Op. Cit., 1988. 
37 Contextualismo e urn termo f.i utilizado na critica arquitet6nica em outros momemos hist6ricos, assim como em outros 

campos do conhecimento. Mas como sentido especifico que adquiriu na teoria da arquitetura p6s·moderna, ressurge no 

final dadecadade 80, tendo Josep MariaMontaner como urn divulgador. Yer MONTANER,Josep Maria, Despnisdel 

i\1ovimiento l'vfoderno, Barcelona: GustavoGiliSA, 1993. 
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seus trabalhos e sua presenr;:a ativa no debate arquitet6nico atf a dfcada de 90 alimenta pesquisas 

concernentes a tradiyao do paise sua preservayiio frente a modernizayao. 

J osep :tv1aria Montaner ao escrever sobre a obra de Lin aBo Bardi, acaba per apresentar os 

fundamentos do regionalisrno critico: 

'fvfcdian te sustualidadescreativas LJna Bo Bardi ton.szguiri .ruperar los lim itesdel m ism o arte 

m oderno, sin rom per con susprincipiosbdsf~.~os. Si Ia arquitetura m oderna eraantihistrfn.ca, ella conszguirJ 

hacerobrasen las que modernidad)' tradicirfn no eran antagrJnicas. Sielarte moderno era intelectua!, 

in tern adona!_;· reacio a! gusto estabelecido )' a las con v en cion es, en Brasil han sido posibles una arquitectura 

_y un arte m odernosenraizadosen Ia e::periencia delarte popular, negro_y in dig en a, rigurosam en te distintos 

de!fo!c!orism o, elpopulismoy fa nostalgia.(..)& su obrase superan !asdicotomiasen las que se habia 

dividido Ia estitica de!siglo XX '"8 

0 arquiteto baiano ll.ssis Reis publica ao Iongo de 1986 tres artigos nas revistas de destaque no 

assunto:AU -Arquitetura e Urbanism a nos. 6 Qunho) e 8 (outubro) eProjeto no. 94 (dezembro). Sao textos 

reflexives a respeito da produyao arquitet6nica brasileira contemporfulea, incluindo urn manifesto, o 

"Manifesto de urn Baiano" (AU no. 6, junho 86) destacando a necessidade da busca de "nossos va!ores 

autenticol', se auto-intitulando urn arquiteto regionalista, discorrendo sobre o que euma arquitetura 

regionalista, e apresentando sua produr;:ao dentro destes critfrios. 

Em 1987 Edson da Cunha Mahfuz publica narevistaAU no. 12 Qunho) urn Iongo ensaio 

intitulado ''Tradiyao e Invenr;:ao, uma Dialftica Fundamental'' on de expOe, atraves de imagens e citar;:Oes, 

uma arquitetura pautada na sintese daheranr;:a hist6rica como novo, o criativo. Apresenta tam bern os 

conceitos de tipo e tipologia, que ao !ado das concep~oes de Iugar e tradi~ao, fundamentam o regionalisrno 

cririco. 

N ota-se tambfm o crescente interesse des criticos-e dos peri6dicos on de publicam -pelos 

arquitetosinternacionais cujo trabalho enquadram-se no regionalism a critico. Longe do "status'' do 

deconstrutivism o, ou do high-tet·h ede outras correntes p6s-modernas, o regionalism a -incluindo o critico-

38 MONTANER,Josep Maria, Op. Cit., p. 12. 
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vai conquistando gradualmente espa<;o publicitario no final da decada de 80, mas principalmente no inicio 

dos anos 90, quando comec;am a ser dii.rulgadas e comentadas obras de Luis Barragtin, Alvaro Siza Vieira, 

Mario Botta, Carlo Scarpa e Tadao An do, para citar alguns dos arquitetos de destaque. 

Em 1988HugoSegawa publica olivro.Arquiteturasno Brasii/Anos80, dedicando urn capitulo aos 

''1\1ateriais daN atureza", abordando, consequentemente, a pr<itica arquitet6nica que volta-se para a 

pesquisa de materiais e tecnicas construtivas locais, concluindo seu rex to com a sugestao de uma "Outra 

Modernidade", urn a modernidade nao program<itica, mas pragm<itica. 

N a decada de 90 o debate continua nos mesmos mol des: algumas tradu<;6es de autores 

internacionais-como Alan Colquhoun definindo "0 Conceito deRegionalismo" (Projeto no. 159, 1992), 

Cristian Fernandez Cox introduzindo o novo termo para debate em "ModernidadeApropriada, Revisada e 

Reencantada" (Projeto no. 146, out. 91), eAlberto Petrina como ensaio "Arquitetura Regional como 

Transgressao" (AU no. 46, fev /mar. 93) -e debate entre os autores brasileiros. 

Em 1992Alan Colquhoun, urn dos gran des te6ricos do regionalismo, vern ao Brasil a convite da 

FA U -U FR J, e e entrevistados pela revistaAU-Arquitetura e Urban ism o, que publica novarnente mais uma 

materia sobre o tema (no. 45). 

Em 1993 e a vez de Frampton ser entrevistado pelaAU (no. 50), tendo espa<;o para responder as 

criticas que o conceito de regionalism a critico sofre. 

0 debate nacional e enriquecido pela con stante produ<;ao de arquitetos tais como Severiano Porto 

e Gerson Castelo Branco, sempre sob aten<;ao de criticos como Hugo Segawa. Os SALs permanecem 

sen do fonte con stante de debate e reflexao. N as resenhas publicadas ao longo dos anos relativas aos 

seminaries, percebe-se que atraves deles o debate sobre regionalismo foi aprofundando-se, gerando 

controv&sias, e sen do enriquecido com novos conceitos. Enfim, foi amadurecido, sen do este urn processo 

ainda em curso. 

Em 1997 e traduzido e publicado no Brasil o livro de Kenneth Frampton como nome de Historia 

Critic a daArquitetura Modern a, sen do o quinto capitulo dedicado ao regionalismo critico. 

Em 1997, Hugo Segawa publica o livro.Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, on de comenta, no 

capitulo dedicado a d€:cada de 80, a "Emergencia de Regionalismos'', e vemos, mais uma vez citados os 
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arquitetos que trabalham naAmaz6nia, Severiano Porto e seu s6cio .l\1:irio Emilio Ribeiro, sobre os quais 

afumaque "poderiam per:foitamente serqualificadosna categoria 'neo-vernat·ular'de Charles Jenckrou no 'regiona!ismo 

critico "'39
, hip6tese que esta pesquisa dedi ca-se a aferir. 

N a seqUencia Segawa apresenta urn dos principais motives de a teo ria do regionalism a critico ser 

contestada e rebatida "como as receitas que o Flvfi deixa nos paises que v isita"- segundo suas pr6prias palavras: 

"'Realizarum aidentidade '(conform eo vetorideoldgico que Fi-am pton atribui ao regionalism o 

crftico )fum in ten to program dtico, na m aioria dasveifsinexisten te ou inadequado para qua!ificarum a 

sfrie de man iftstarOesque tim como origem a necessidade de respostasarquitetdnicas diante de questOes 

con cretas e prem en tes-n am aio ria dasv eifs com m otivarOespragm dticas._r1arquitetura am azP n.fca antes 

reftridasur;ge m aisporum apercepriio de tontexto que porum avontade de tipifirara!gum am anifistariio 

arquitetdnka. Sao m aniftstarOesque coinr.:idem com algum apreocupartio p6s-m oderna,m asnao tem origem 

nessejendm eno internaciona!. Tam pouco vo!tam -sea um a busca especifica de identidade. Se hd a!gum a 

preocuparao nesse sentido, trata-se de um e.ifbrro dacritica de arquitetura. "'10 

T ais argumentos de Segawa seriio oportunamente aprofundados ao Iongo desta disserta~ao. Fica 

sua colaborac;io no sentido de estabelecer a condic;io mais precisa do regionalismo: de se dar atravfs do 

"aprofundam en to dasdifirenraf". 

Eainda em 1997 OtiliaArantes publica nolivro (Re)Discutindo o Modernism o, editado por L.A. F. 

Cardoso e O.F. Oliveira, o ensaio "Do U niversalismo Moderno ao Regionalismo P6s.Critico" on de faz 

uma anilise das propostas do regionalismo critico, apresentando, inclusive, 0 "n tf da ren ov arao urbana'' que 

ela caracteriza como os riscos de criac;ao de um "mere ado de e:..rJtism osculturai!' que tanto os paises afluentes 

como os da periferia enfrentarn atualmente ao se destacar particularidades locais, identidades regionais. 

Passamos, assim, aoestudo dos conceitos-chave do regionalism a critico para esclarecimento de 

questOes suscitadas tais como: hi perrin en cia na postura arquitet6nica que deseja realizar uma identidade 

local? Como conciliar trad.ic;ao e inovac;ao? Ou, como aprofundar diferenc;as sem cair no mercado de 

exotismos culturais? 

'"SEGA WA, Hugo, Op. Cit., p. 193. 

~-' SEGAWA,Hugo, Op. Cit.,p.193. 

"SEGA WA, Hugo, Op. Cit., p.J93. 

40 



1.2. CONCEITOS-CHA VEPARA 0 REGIONAUSMO CRiTICO 

No t6pico anterior foram apresentadas uma definic;ao gen&ica para regionalism a critico e sua 

localizayao hist6rica, enquanto foram estudados o desenvolvimento e repercussao desta tendencia da 

arquitetura contempod.nea. Na definic;ao do termo, recorre-se, invariavelmente a conceitos tais como 

Iugar, tradic;ao, identidade local, elementos e tipos arquitet6nicos regionais. 

Para que se possa analisar ou interpretar obras arquitet6nicas a partir do prism a do regionalism a 

critico, tal como objetiva esta pesquisa, faz-se necessaria que se estabeleya uma base conceitual para esses 

termos, que apresen tam urn amplo leque de possiveis definic;oes. /\ com preen sao aprofundada dos 

conceitos, ilustrada pelo estudo de obras arquitet6nicas que os expressam, nos guiad. para a prOpria 

compreensao da teoria do regionalism a critico. Com a constrw;:ao desta base te6rica, amplia-se o 

entendirnento de como se di a postura regionalista critica de urn arquiteto. No capitulo seguinte, "A 

Arquitetura de Severiano Porto", esses conceitos tornam-se as ferramentas atravCs das quais se dar:i a 

an:ilise das obras da arquitetura brasileira contemporanea. 

V er-se-3., nas p:iginas que seguem, que as categorias de lugar, identidade, tradis:iio e tipo necessirias 

para introduzir o universe te6rico do regionalism a critico sio conceitos isolados por uma necessidade 

analitica~ mas que na pr:itica se confundem ou se sobrepOem, sen do interdependentes. 

'first, the taking in ofscattered particularsunderone Idea, so that everyone understan dsw hat 

is being talked about ... Second, the separation of the Idea into parts, /:;y dividing it at thejoints,as 

natures directs, not breaking any limb in half as a bad carverm ight." 

Platao, ''Phaedrus''~ 2 

"'
2 PL\ TAO,citadoemALEXANDER, Christopher, Notes on theSynthesisojForm, Cambridge: Harvard University Press, 1964,p. 0. 
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1.2.1. A Sintese Lugar-Forma 

1.2.1.1. Lugar x Espac;o 

''Sugiro um imaginarde valoresda eradoslugares, em t'ezde um pensarde prqfetosda era espacial, 

esse pensarespacia! em term osde lin has, velocidade e nUm eros. &tiio, terem osiniciado um am udanra de 

perspectivaJnao apenasde esparoJpara lug ares, mas tam bem de centro da tidade para com unidade. do publico 

para pesJoas. de hom 0 gen eidade para diferen ras, de geom etria para geo grafta. do rdpido e Jdtil para 0 dev agar e 

interessante(. . .)" 

James Hi lim an in "Cidade &/lim a '"3 

N a Arquitetura, esparo passou a ser entendido, como lvfovimento lvloderno, atravf:s de seu prism a 

cartesian a, como uma organiza<_;:ao tri-dimensional de elementos, mensurivel e homogffieo em sua 

extensao. Dai 0 carater abstrato dos espa\OOS modernistas e a idcia da tabu !a-rasa propugnada por Le 

Cor busier no inicio do seculo passado, como uma base, plana e in:finita, que recebed. o edificio/objeto. 

Tecnicas da Arquitetura Moderna como os pilotis propunham o assentamento do edificio racional sobre 

qualquer terreno, de qualquer relevo, em qualquer Iugar do globo. 

Tanto a j:i citada "terceira gerac;io" de arquitetos do modernismo quanto outras tendencias 

arquitet6nicas regionais- como o .Z\Jew Em pirism nos paises n6rdicos- posteriores ao Movimen to 

Moderno, reascenderam o uso de termos tais como 'lugar' e 'genius loci'. 

A palavra Iugar deriva do latin locus, daigen ius loci, acreditado, na antiga Roma, como urn espirito 

determinante das caracteristicas ou 'essen cia' dos lugares. Em grego, 0 termo para lugar e topos, don de 

deriva, por exemplo, 0 termo utopia, ou 'urn lugar que nao existe'. 

Restringindo o carater abstrato do espafO, Gaston Bachelard escreve em 1957 que o objetivo de seu 

livroAPoitica do Erparo e bern delimitado, se dedi cando ao exame das imagens do esparo filii, e que ': .. nossas 

pesquisasm ereceriam ,sob essa on·enta_{Jo, o nome de topofilia •;++ 

~ 3 HIL~L\N,James, Cidade &.Alma, Sao Paulo: Studio Nobel, 1993. 
44 BA C HELA.RD, Gaston,APo #tic ado ErpafO, Rio de J anerio: Eldorado, 1980, p.18. 
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N a decada de 70, Yi-fu Tuan publica sua pesquisa sob o titulo de Topofilia, design an do o estudo da 

percep1=ao e atitudes do hom em para como meio ambiente. Segundo Tuan, urn Iugar a tinge realidade 

concreta quando nossa experiencia com ele se d<i atraves de todos os nossos sentidos e com a mente ativa 

e reflexiva. 

Em termos semi6ticos, lugar pede ser descrito como urn a por~ao do espas:o significada, ao qual e 

atribuido signos e val ores que refletem a cultura de urn a pessoa ou grupo. 0 proprio estudo da palavra 

"signo" e elucidative para esta questao: signa deriva do grego Jecto n' que e sec~ao, uma parte do todo; 

significar e ler, mas e tam bern urn processo redutivo. 

"Ersasign ificariio i m enosum a form a de se apossar desseselem entos, em ais de im pregnd-los 

cu!turalm ente para que sin; am d iden tificariio da pessoa ou grupo no espafo,paraque en con trem a si 

m esm osrejletidosem de term inadosofv"etose arfiese possam, assim ,guiar-se, en contrar-se e constituir sua 

medidacu!tura!no espafO. '1./
5 

Neste contexto, identificar-se significa se tornar 'amigo' de urn determinado ambiente. Caracteriza 

a correspondencia entre o mundo exterior eo interior da pessoa ou grupo de pessoas referente. 

Podemos nos aproximar da noc;ao de lugar tam bern atraves da diferenciac;ao desta para com 

outros conceitos espaciais, como OS de area e sitio. Area e uma dim en sao localizada numa parte da 

superficie terrestre. Como a :irea deum edificio ou terreno. Sitio e urn a definic;ao mais abrangente, uma 

vez que engloba topografia, clima, vegetac;ao, atmosfera, etc, e ;a e a forma de urn a porc;3.o fisica do 

mundo. Lugar e precisamente o sitio mais a hist6ria, o sitio transformado pelo trabalho humano, adaptado 

as necessidades do hom em. Josep Maria Montaner nos da urn exemplo dos diferentes conceitos referindo-

seas intervenc;Oes de Malaparte no litoral da Espanha, quando expressa que estas 't-on v ierten um 'sitio' 

indeterminado em um 1ugar'irrepetibley singular'':'' 

45 DU ART£, Fibio, Cri.it daJMatrizes Erpaciai.;, T ese de Doutorado, Sao Paulo: ECA-USP, 2000. 

~ MONTANER,JosepMaria, Op. Cit., p. 37. 
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Espas:o, por sua vez, costuma ser definido, em dicion<irios, por exemplo, como "extensiio ilim it ada". 

Trata-se de uma definic;:io gen&ica, on de o prOprio emprego do termo 'ilimitado' parece urn a alternativa a 

uma impossibilidade definidora. Este termo costuma ser derivado em outros para poder ser apreendido4
i. 

'We have on !J to tom pare the respettiv e 0 ::ford English Dittio n a!]· dejin itio n s to appreciate the 

abstract connotationsof''space "as opposed to the socia!!J e>jJerienced nature of "place ';·to confront 

construction in e:4ensio withtheactof signijicantcontainment. •w; 

Martin Heidegger49
, em seu ensaio ''Building, dwelling and thinking'' de 1954 opoem o conceito 

latina de spatium in extensio' teoricamente infinite, regularmente subdividido per unidades metricas, ao 

conceito germ:inico de raum, o terrene fenomenologicamente delimitado, ou seja, o lugar. 

Lucrecia Ferrara, em seu estudo semi6tico da cidade50
, escreve que o espac;o esti marcado pelo 

pm·epto, enquanto o Iugar pelojuizo perceptivo. 0 primeiro se apresenta por seu impacto ''polissensoriaf', sem 

explicitar o modo pelo qual se constr6i a semiose; enquanto o segundo evidencia a conscifficia da 

operac;io perceptiva, on de a "quaiidade do objeto" passa a ser o elemento que o distingue entre outros da 

mesma especie, e pelo qual assume urn valor. 

0 fenomen6logo Christian N orberg-Schulz 51 salienta que OS lugares sao classificados por termos 

tais como 'ilha', 'promont6rio', 'baia', 'floresta', 'quadra', 'rua', 'piso'. Ou seja, oslugares t&n nomes. Isto 

implica que sao considerados "coisasque e:xistem'', que e 0 significado original da palavra "substantivo". 

Espa~o, por sua vez, como urn sistema de rela~Oes, e denotado por preposic;Oes: as coisas esrao 'em cima', 

'abaixo', 'na frente', 'atr:is' umas das outras. Nor berg-Schulz determina ainda como urn caracterizador da 

estrutura do lugar o ''cardter". Cad.ter, seguin do o raciocinio acima, se:ria o adjetivo, depende de como as 

coisas sao feitas, e assim, no caso de arquiteturas e determinado pela realizac;ao tCcnica. 

47 Henri Lefebvre, por exemplo, propOe que haja um espac:,:o percebido, um espac:,:o vivido e um espac:,:o concebido. In LEFEBVRE, 

Henry, La Production de l'espace, Paris: Anthropos, 198L 

"FR.\MPTON, Kenneth, in DUARTE, Fabio, Op. Cit. 

~ 9 HEIDEGGER, Martin, "Building, dwelling and thinking" in HOFSTADTER,Albert (ed.) Poetry, language, Thought, New York, 

1971. 
50 FERR.\RA, LucreciaD'Alessio, 0 Olhar Perifirico: Informarao, Iinguagem, PercepraoAm bienta!,.5ao Paulo: FAPESP /EDUSP, 1993. 
51 NORBERG--SCHULZ, Christian, "The Phenomenon ofPlace", in Nesbitt, Kate (ed.), Theori:rjng a New .r.Jgendo For .Architecture, 

New York: Princetown Arch Press, 1996 
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Kevin Lynch escreve em seu livroAlm a gem da Cidade52 que o que constitui a estrutura espacial sao 

coisas concretas, com cad.ter e significado. 

Yi-fu Tuan propOe que se o espayo e algo que permite o movimento, en tao o lugar e a pausa: 

'Cadapausa no movimento tornapossfz,e!que !ocaliiflriio se transforme em Iugar. (. .. )0 esparo fechado e humanizado e 

Iugar'~ 53 

Isso a que chamamos de Iugar, caracteriza-se por suas condi<;oes de habitabilidade, pressupoem a 

presenya evivet-Icia humana que o significa, ou, em outras palavras "el espacio existencial consiste siem pre en 

lugares.',s.. 

Aprofundando na defini<;iw de Iugar que orienta e torn a compreensivel a importimcia deste 

conceito para a pr:itica do regionalismo critico, nos deteremos nos estudos do ge6grafo Milton Santos, 

para quem 0 lugar define-se, ainda, como funcionalizayao do mundo, ji que e por ele que 0 mundo e 

percebido empiricamente. 

0 au tor define Iugar como resultado da hist6ria das tecnicas que ali operaram e operam, "induin do 

as ticnicasda vida". 

'J!ia sociedade, isto i, o hom em, que anima a~form asespaciais, atribuindo-lhesum contetido, 

uma vida. So a vidaepassive! desse processo in fin ito quevai do passado ao foturo,s6 ela tem o poderde 

tudo tran.iformaramplamente. Tudo oque niio retirasua.signijicariio dessecomircio como hom em, i 

incapazde um movim en to prOprio,niio podeparticiparde nenhum movim en to contraditdrio,de nenhum a 

dialitica. '55 

Santos constata uma assincronia na seqiif:ncia temporal dos fates e dos fluxes em diferentes 

espayos geogrificos, ao mesmo tempo que constata a sincronia da existencia comum destes num dado 

mom en to. Desta maneira define "verticalidadei" como sen do aqueles espayos que est:io unidos, 

sincronizados atraves da tecnologia, mesmo estando distantes fisicamente. Sao os espac;os que asseguram o 

5 ~ LYNCH, Kevin, Aim agem daCidade, sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 
53 TUAN, Yi-fu,Erparo el..Jigar,Sio Paulo: Difel, 1983, p. 61. 

~NORBER.G,<;CH\JLZ, Christian, citado em MONT,~NER,Josep Maria, Op. Cit., p.42. 
55 SANTOS,Milton,Al\idtureza do Erparo, ticnica e tempo raziio e emoriio, Sao Paulo: Hucitec, 1999, p. 48. 
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funcionamento global da sociedade eda economia, ~'sao veto res de uma racionalidade superiore do discurso 

pragm titico dossetoreshegem Onicos, criando um cotidiano obedien tee disciplinado '~ 56 

J:i as "horizontalidadef' relacionam-se aos fen6menos em pontes ou lugares diversos no mundo) 

fundados porem em sua localizayao relativa. E.'\:tensOes formadas de pontos que se agregam sem 

descontinuidade, como na defi.ni<;3.o tradicional de regiao. 

'~'4 hori'?!J n talidades sao tan to o Iugar da fin alidade impost a de .fora, de lo nge e de cim a, 

quanto o da con trcifinalidade, loca!m ente gerada. Elassiio o teatro de um cotidiano conform e,m asniio 

obrigatoriam ente conform ista e, sim ultan eam ente, o Iugar da cegueira e da descoberta, da tom pladn cia e 

da rev o Ita. "57 

Mesmo perante a proliferayao dos espayos que vern sen do caracterizados de "niio !ugares''58 e ao 

processo denominado "desterritoria!izaFJo", asregiOes permanecem sen do o suporte e a condis:ao de 

rela,oes globais que de outta forma niio se realizariam. 

Aumentando em cada lugar o nllmero e a freqiit:ncia de eventos, os lugares se tornam mais 

densos, mais encorpados, mais complexes. 0 Iugar eo quadro de referencia pragmatica do mundo, do qual 

emergem solicita<;Oes e or dens de a<;Oes condicionadas, mas f:. tambf:.m o palco das paixOes humanas, de 

manifesta\'OeS deespontaneidade ecriatividade. E "ao m esmo tempo, objeto de uma raziio global e de um a razao 

local,convivendo dia!etkamente. ''$9 

NaspalavrasdeFrampton, 'f. .. )lo que esuniversal es Ia injormacidn,y Jo que no esuniversal esla 

e:xperien t:ia. 'W 

%SANTOS, Milton, Op. Cit., p.227. 

"SANTOS, Milton, Op. Cit., p.227. 
58 Para a defini~o de nio-lugar, assim como a de desterritorializac;io, vera citada obra de Milton Santos e a res~ de doutorado de 

F<ibio Duarte: Crise das A!atri!{fs Espaciais, Sio Paulo: ECA -U SP, 2000. 
59 SANTOS, Milton, Op. Cit, p.273. 
6° Kenneth F:ram pton em entrevista a 0 sca:r T enreiro em 1985. 

46 



1.2.1.2. Lugar-Forma 

Dada esta distinc;:ao entre espac;:o e lugar, passemos ao exame do conceito de lugarform a, 

apresentado por Kenneth Frampton como urn a estrategia de resisti!ncia a megal6pole an6nima, estrati::gia 

esta, caracteristica do regionalism a critico. 

0 termo lugar-forma e utilizado por Kenneth Frampton pela primeira vez em seu ensaio 

"Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture ofResistance", publicado no livro The 

Antio4esthetic: Ersayson Postmodern Culture, editadopor Hal Foster em 1983.61 

A partir do estudo de conceitos essencialmente- e hermeticamente -metafisicos discutidos por 

Heidegger, Frampton busca fazer emergir a possibilidade de urn a pr:itica projetual critica na arquitetura e 

urbanismo. 0 conceito lugar-forma traduz a ideia do limite estabelecido pela constru~ao, do Iugar 

construido por esta, urn dominic definido on de este lugar-forma estabelece sua presenc;:a. E, assim, a 

resultante de uma arquitetura deresistencia que se confronta com entornos descaracterizados, sem senti do 

de Iugar. 

'0 regiona!ismo critico manifesta-:re como um aarquitetura conscientem ente delim itada que, em 

vezde enjatizara ,·onstrurao como um objeto in dependen te,foza enjase incidir sobre o territorio aser 

estabelecido pela estrutura erguida no Iugar. '"" 

U rna "arquitetura do Iugar" ou urn "lugarform a", trabalha sempre fatores especificos, como a 

topografia e as variadas incidencias de luz. U rna resposta articulada as condi~oes climaticas torna-se 

condic;ao sine qua non. Em outto plano, as relac;Oes simb6licas, o valor semintico da construc;io eo 

objetivo maior. Este valor semintico se da pela sincronicidade entre a estrutura erguida no lugar- fisico e 

cultural- e que epor ele definida, epela resultante que, dialeticarnente, trabalha na constru~ao deste Iugar 

- fisico e cultural -, o com poem. 

0 entendimento da arquitetura como 'grande arte' herdado do pensamento cl:issico -e 

corroborado par arquitetos e te6ricos63 da contemporaneidade, tal como constatar-se-3. na fala do 

~ 1 FRAMPTON, Kenneth, "Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture ofResistance", in FOSTER, Hal (ed.), 

TheAnti-hsthetic:Ewyson Postmodern Culture, PortTownsend:Bay Press, 1983. 

~ FRAMPTON, Kenneth, Hi.rtO ria Critic ada A-quitetura Jvfoderna, Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 
63 \' e.r ARGAN, Giulio Carlo, HistOriadaArte como HistOria daCidade, Sao Paulo: Martins Fontes, 1992 
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arquiteto Tadao An do apresentada ad.iante -pressupOem a valorac;io sem2.ntica conferida pelo ser 

humano, pelo usutirio. N ecessita, assim, ser vivenciada, significada, indo al6n das conquistas tecnol6gicas 

querepresenta. 

'~4arquitetura i um a con tinuapio do efor,co hum ano para aum en taro conhecimento atravisda 

criarJo de um m undo tan give/que articu!aase:periincias, tanto as sentidasprofundam ente como aquelas 

quepodem serverbalizadas, tanto asindividuaiscomo asco!etivas. 'rH 

Neste ponto, o proprio entendimento desta qualidade que faz da arquitetura uma arte, a 

Arquitetura com "A" maiU.sculo, a ~'poetic ada construpio" segundo Frampton, a caractexiza como uma arte de 

construir lugares, cuja definic;io, dentre as matrizes espac:iais, pressupOem a experienciac;io. 

0 espac;o arquitet6nico revela e instrui. 0 espac;o arquitet6nico contempor2.neo continua, sem a 

rigidez do passado e tendo sido introduzidas as 'verticalidades' a que Milton Santos se refere, a articular a 

ordem social. A arquitetura continua a exercer urn impacto direto sobre os sentidos e os sentimentos. 

Milton Santos, quando define a no<;ao de esparo geogrdftco, e!e o apresenta como urn hibrido entre 

natureza e cultura, ou entre natureza e sociedade, argumentando que conceitos puros, excludentes, sio 

"equivocosepistem o!Ogicol' herdados damodernidade. 0 mesmo raciodnio se aplica ilnoc;io de ''forma-

contelldo" proposta pelo au tor: 

':,4geografta dev e trabalhar com um an oriio de esparo que n ele v eja um a form a-con tetido e 

considere ossistem asticnicoscom o um a uniJo entre tempo em atiria, entre estabi!idade e hist6ria. Desse 

modo superarem osas dualidadesque sao, tam bim, direta ou in dire tam ente, asm atris:pda m aiorparte das 

am bigiiidadesdo discurso edo mitodo dageografta. '~ 5 

Estas ambigiiidades est:io presentes nio s6 no discurso e mftodo da geografia, mas tambfm nos 

estudos de arquitetura- que eo que severn buscando refletir ao Iongo deste t6pico- e em outras ciencias 

contempor:ineas como a testa o surgimento do termo "espac;o-tempo" na fisica. 

"'TUAN. Yi-fu,Op. Cit.,p. 112. 
65 SAKTOS, Milton, Op. Cit. 
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Para Hegel, a propria defini10ao do conceito de Iugar depende da uniao dos conceitos de espa<;o e 

tempo, jaque '7ugarestiem po depositado en espacio. (..,)Una union de!espacioy e!tiem po, en Ia que e! espacio se 

con creta en un ahoraalm ismo tiempo queeltiempo seconcreta en un aqui':66 

:E desta maneira que Frampton apresenta os conceitos de 'forma constru.ida' e 'lugar' como 

reque:rendo uma explica<;io con junta, que podemosrelacionar, per analogia, ao simbolo oriental Yin-Yang, 

on de uma das partes se realiza em func;:io da outra, se define e se complementa em seu oposto. 

'Se ustedvefotograflasde un ediftcio en Brasil,porejemp!o,seguramenteserddesde elpunto de 

vista del ediftcio como objeto, desdee!punto de vista desuforma, desde e!punto de vista de!diseiio en 

firm inosgrdficos,y pudiera serque si esos son !ospardm etros de su juicio quizdsusted no veria ninguna 

ra'(Jin importanteparapub!icar!o y hacerlo accesib!eamdsgente. Pero si pudieraver!o en su conte>fo, 

confrontar!o con todo !o queocurreen ese !ugarde!mundo, cuando !o haceparte deese mundo, quizdslo 

considerariacomom '!)' importante. •!F 

Ternes, assim, urn des pontes fundantes da pr<itica do regionalism a critico: uma arquitetura 

voltada para o Iugar, gerando urn espa<;o significado localmente- sem excluir a possibilidade de ser esta 

arquitetura urn signo critico. 

Pratica semelhante e explicitada pelo conceito de modernidade apropriada: modernidade apropriada 

enquanto adequada, enquanto ftitapropria, e finalmente, enquanto propria". Enfim, a adequa,ao seletiva e 

inteligente dos aportes externos tendo como meta uma moderniZat;ilo 'ala brasileira', ou 'ala mexicana', 

etc. 

Oswaldo Bueno Amorim Filho69 propOe, ainda, a titulo explorat6rio, a nO<;io de "topo~reabilitafiiO ': 

propondo a reabilitat;ilo de lugares e paisagens valiosos que sao comumente encontrados nos paises 

terceiro-mundistas em estado de deteriora<;io: 

66 HEGEL, Georg, citadopor MUNT AN OLA THORNBERG,Josep,La.Arquitectura como Ltgar,Barcelona: GustavoGili, 1974, 

p.24. 
67 Kenneth Frampton em entrevista a OscarTenreiro em 1985. 
68 FERNANDEZ COX, Cristiin, ''Regionalismo critico o modernidade apropriada?" in SU.lHM425 afi.os, Bu~os Aires, abr 

1988. 
69 AMORIM FILHO. Oswaldo Bueno, ''Topofilia, Topofobia e T opoddio em Minas Gerais", in DEL RIO, Vicente e OLIEIRA., 

Livia (org.) Perceprao.Am bimtai: a e>j:Jeriincia brasileira, Sao Paulo: Studio Nobel, 1996. 
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'Para am elhoria daqualidade de 11ida doshom ens, manutenpio dasua m em rfria coletiva ou 

individual e preservarJo de sua iden tidade cultural e seusvalores, In ecessdrio que a~forras da topo-

reabilitaj'Jo superem asfor.rastopocidiasem to doom undo. 'fD 

A uniao dos lugares horizontalmente -segundo a 6tica de lvfilton Santos -reconstr6i a base de 

vida comum, susceptivel de criar normas locais, norm as regionais, que acabam por afetar as normas 

nacionais e globais. A ordem locale da escala do cotidiano, da co-presenc;:a, da vizinhan~, da intimidade, 

daemoc;ao. 

Ante a racionalidade dorninante, hegem6nica, instalam-se "con tra-racion ali dade!', que sao, 

socialmente, os pobres e asminorias, e, economicamente, as atividades marginais, que tornam regiOes 

geogr:ificas "irracion ail' para uso hegem6nico. A racionalizac;:iio do espac;o que estamos e..xperenciando 

aponta, ao mesmo tempo, para a necessidade de elaborac;iio dessas contra-racionalidades, que e a "base de 

um a adaptapio criadora d realidade existen te" nas palavras de Milton Santos, o "in terstkio de liberdade" on de 

floresce o regionalismo critico, segundo Kenneth Frampton, e a "glocalidade" con forme denominado por 

Georges Benko. 

Dai a raziio de ser de urn a arquitetura de resistfncia, de urn a arquitetura que visa conciliar as 

verticalidades (ineg:iveis, irrefut:iveis) com a constru,ao de novas horizontalidades (sede da resistencia) que 

permitirao, a partirda baseda sociedade territorial, "encontrarum cam inho que se anteponha aglobalizariio 

perversa e nosaproxim e da possibilidade de construirum a outragiobali'<f'filo. '" 

1.2.1.3.A ObradeTadaoAndo 

C m exemplo desta postura que busca a construc;io do lugar-forma, pode ser encontrado na obra 

do arquiteto japones Tadao Ando. 

Tadao An do nasceu em Osaka, em 1941, auto-didata em arquitetura que pode ser chama do de o 

mais celebre arquiteto contempor:lneo, j:i que recebeu quatro dos cinco mais importante prfmios 

7
ll AM 0 RTh:f Fll..H 0. Oswaldo Bueno, Op. Cit., p. 142. 

"SANTOS, Milton, Op. Cit., p. 206. 
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internacionais pelo conjunto de sua obra, a saber, o Premia Carlsberg em 1992, o Premio Pritzker de 199 5, 

Praemium Imperiale em 1996 e a Medalha de Ouro do Royal Institute of British Arquitetcts em 1997. 

Este destaque se da justamente par uma assumida postura cultural de seus projetos, uma 

arquitetura crftica que resiste em ser absorvida pelo progressive consumismo da cidade moderna. Isto nao 

implica em nenh uma nostalgia. A arquitetura de An do faz presente as condi~oes da sociedade atual. 

Transpoe espacialidades, ideias, modos de vida japoneses para formas expressas atraves dos materiais de 

constru~ao essenciais da contemporaneidade- o vidro, o concreto armada e o metal- realizando essa 

transposi~ao sem nenhum escamoteio, explicitamente, transparentemente. 

Em suas pr6prias palavras: 

"I compose the architecture by seeking an essential logic inherent in the place 17Je architectural 

pursuits implies a responsibility to find and dra·w out a site 's formal characteristics, along with its 

cultural traditions, climate, and natural environmental featu~ the city structure that forms its 

backdrop, and the living patterns and age-old customs thatpeoplewill cany into thefuture (. . .)Only in 

this way can architecture repudiate the realm of industrial technology to become 'grandart' in its truest 

sense. "72 

Constata-se, a partir deste discurso, a similaridade da produ~ao de T adao An do com a postura 

caractenstica do regionalismo cr.ltico, pelo menos no que tange a construr;ao de Lugar, estudada ate o presente 

momento. Serao apresentadas duas obras para ilustrar como se dana pratica a constru~ao do lugar-forma 

nos projetos de T adao An do. 

A Igreja da Agua, de 1988, fica situada na ilha de Hokkaido. A 

inten~ao foi criar urn esp~o transcendente, e para tanto Ando nao precisa 

nada alem do que lan~ar mao de seu repert6rio tectonico usual: o concreto 

armada- organizado em espessos muros- eo vidro. 

Apesar da implant~ao delicada, harmonica no terreno, a solu~ao 

arquitetonica que mais fortemente extrai as caracter.lsticas intr.lnsecas do Figura 1: Implantac;ao 

72 AL'JDO, Tadao, "Toward New Horizons in Architecture", in NESBITT, Kate ( ed.), Theorizing a New Agend for Architecture, New 

York: Princeton Architectural Press, 1996, p. 461. 
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lugar (eminentemente natural, neste caso), apropriando-se destas e as resignificando, e a grande parede do 

'altar'' que e totalmente de vidro, oferecendo urn panorama do lago artificial, previsto pelo projeto, e da 

paisagem locaL 

Com este recurso, o altar passa a sera propria paisagem natural, que impregna totalmente o 

ambiente construfdo, traduzindo o espmto da cultura que esta arquitetura vern representar e servir, ja que 

a natureza e vi vida e experenciada pelos orientais de uma maneira diferente que no ocidente. 

Figura 2: Projeto de implanta<;ao 

l:'lgura J: l'erspectlva axonometnca 

As palavras de J. Teixeira Coelho Netto lanc;:am luz sobre esse 

' I ' 

rac1ocw ... 10: 

': .. e inadequado 0 conceito que 0 homem ocidental foz da natureza 

e do esparo naturaL· para ele, s6 erealmentenatural aquila queperrnanece 

quase intocado pela mao do homem (..). Esta concepc;ao pode constituir-se 

efetivamentenuma especie de ideal do esparo natura4 de nor)io peifeita de 

natureza-mas como ta4 elasereveste de urn cardter de inoperabilidade que 

a torna totalmente inutil para o homem, que nesse caso ou renuncia a esse 

esparo natural ou tentasubmete-Lo a si mesmo de tal modo que o 

desnaturaliza inteiramente (que se pense nos chamados ]ardins franceses'), 

sendo igu,al o resultado nas duas operaraes, isto e, inexist&u:ia de esparo 

natural paraohornem 

A esse respeito, o orienta4 eo japorzes em particular, tern uma visao 

ao mesmo tempo maisprdtica emais adequadaa opercu;tioarquitetura? Antes 

de mais nada, para el.e aquel.e punhado de cascalho, as duas ott tres pedras em 

seu jardim e uma ou outra planta nao sdo 'amostras' da natureza (redw;i5es do 

naturaO com as quais el.e tenta de alguma forma seconsolarmas, sim, sdo a 

prOpria natureza, a proporcionar-lhe todas as sensaraes de que tern necessidade 

em relat;do ao esparo natural. Para o ocidental, pelo contrdrio, as plantas e 

outros elementos do natural so estJio presentes em seu jardim na qualidade de 
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1embram;as: (.J considera-as como simples signos de uma coisa e nao como a 

prOpria coisa (..J e e exatamente por isso que ele e capaz de aceitar sem 

nenhum espanto a inacreditdvel jlor depldstico/"73 

Pode-se elencar outros recursos utilizados por An do que expressam 

sua profunda cumplicidade com a cultura local, buscando sempre fazer de 
Figura+: Vista interna- veriio 

seus projetos uma expressao do lugar. Urn deles sao suas estruturas, 

paredes e muros de concreto armada polido e que preservam as marcas das 

fOrmas utilizadas. Hoje, no J apao, a presen<;a do concreto e tao macic;:a 

quanta na maio ria dos pa.lses do globo. No entanto, Ando da urn 

tratamento a sua superf!cie em correspondencia ao interesse japones pela 
Figura 5: Vista interna- inverno 

qualidade de texturas dos diferentes materiais e formas que definem os espa<;os. 

Dentro deste contexto, outro projeto que se destaca eo Museu Hist6rico Chikatsu-Azuka, de 

1994. Situado ao sul de Osaka, o museu encontra-se entre duzentos montes funed.rios dos seculos II a 

VII. 

Conforme Ando: 

'1n envisioning the Chikatsu-AzukaHistorica!Museum on a site central to early Japanese 

history, I came to realize the vital importance of establishing an architecture that didn 't mar the 

grandeuroftheexisting landscape. Therefore, !focused on architecture 'spower to introduce a new 

larr.dscape, and sought to create a museum that would embrace the entire landscape within the scope of its 

exhibitions. "74 

E Ando efetivamente constr6i urn lugar-forma atraves de urn edif!cio-paisagem, colina escalonada, 

urn relevo topografico de concreto e degraus, metafora, ainda, dos montes funeranos do entorno que sao 

a razao de ser do museu. 

73 COELHO NETTO,J. Teixeira, A Construpio do Sentido naArquitetura, Sao Paulo: Perspectiva, 1979, p.57. 
74 ANDO, Tadao, Op. Cit., p. 459. 
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Figura 6: Implanta'rao 

Figura 7: Vista 1 

Figura 8: Vista 2 

Enquanto a analise destas obras dedica-se a reconhecer a 

existencia de uma arquitetura simultaneamente regional e critica atraves do 

exerdcio do procedimento descritivo, Kenneth Frampton se dedica a 

desenvolver uma teoria geral, que promove os objetivos do regionalismo 

cr1tico, fundament ada em conceitos-chave, a partir de urn ponto de vista 

ontol6gico e normativo. 

E assim que vemos neste projeto de Tadao Ando uma traduc;ao 

pratica das ideias propostas por Frampton em seu texto "Lugar- forma e 

identidade cultural", publicado primeiramente na revistaA U- A rquitetura e 

Urbamsmo de ago/ set de 1998, e posteriormente no livro editado por 

Antonio T oca Fernandez "Nueva A rquitetura emArrufrica Latina. Presentey 

Futuro" de 1990. 

Neste texto Frampton apresenta cinco pontos de uma base 

te6rico-metodol6gica para uma arquitetura de resistencia. Em se tratando 

da relac;ao do edifkio com a paisagem, consta: 

': .. Ia topografia es obviamente espedfo:a del Lugar. Es Ia 

configuraci6n de un contexto dado, sea estenatural o artifo:ial o una mescla de 

ambos. La oposici6n entre tipo/og{ay topograj{asemanifesta potencialmenteen 

cualquiernivel, de Ia integraci6n de una nueva intervenci6n dentrode un 

entomo existente, a f?s aspectos ecol6gicos, climatol6gicosy simb6licos de Ia 

resultante lugarfonna. Como hadicho elarquitecto portuguesA.lvaro Siza: 

'los arquitectos no inventam ruula, ellos transforman Ia realidad. : "75 

E esta transformac;ao simbi6tica do contexto topografico e o que e 

encontrado no museu Chikatsu-Azuka. Este projeto e comparavel a uma 

75 FRAMPTON, Kenneth, . "Lugar, forma e identidad: hacia una teorfa del regionalismo crftico", in TOCA FERNANDEZ, 

Antonio (ed.), Nueoaarquitectura mAmbicaLatina. Presmtey futuro, Mexico: Gustavo Gili, 1990, p. 12. 
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obrade "landart"76
, urn objeto enterrado que emerge daterra. Mas agrega 

ainda a evidencia de sua vincula<;ao com a hist6ria antiga do J apao. 

Interiormente o museu recriaasensa<;ao de urn tumulo, mantendo 

urn nfvel mfnimo de ilumina<;ao, e os objetos sao dispostos tal como fora..rn 

encontrados nas tum bas ancestrais. 

Segundo Philip J odidio, este projeto 'funde natureza, hist6ria e terra num 

todocoerenteemodemd'.77 

1.2.2. Identidade, T radis:ao e Cultura 
Figura 9: Vista 3 

'There are t-wo wcrys in which the effect of the site on buildings can be considered Tbe first would 

deal with the physical nature of the site- its slope, type of rock or soil, run-off, vegetative cover, microclimate, 

and so on; the second would consider the symbolic, religious, or cultural values of the site and their 

consequences. , 

Amos Rapoport in "House, Fonn and Culture"78 

1.2.2.1. Identidade 

Dado que a preserva<;ao de identidades locais, de urn regionalismo cultivado auto-conscientemente 

- sem cair em sentimentalism a ou historicismo- e o objetivo maior do regionalismo cr!tico, este t6pico 

deter-se-a em estudar o proprio conceito de identidade. 

Segundo Frampton, entre as condi<;oes previas para que surja a expressao regional cdtica esta o 

desejo de realizar uma identidade. 0 desejo de habitar as 'horizontalidades' (tal com definido por Milton 

Santos) neste momento hist6rico tao marcado pela presen<;a das 'verticalidades'. 

76 Uma expressao contemporanea das artes plasticas na qual objeto art!stico e elementos naturais- seja o s!tio topogr:J.fico(como 

o termo land, que significa 'terra, solo', suscita), elementos e materiais locais, ou paisagem visual- trabalham juntos na 

constrw;ao do efeito desejado. E comparavel a no'<ao de instala'fao, sendo que a instala'faO acontece, em geral, em 

ambientes fechados, ou espa'fOS delirnitados e a land art desenvolve-se, em geral, junto a paisagens naturais. 
77 JODIDIO, Philip, T adao Ando, Colonia: T aschen, 2001, p. 45. 
73 RAPOPORT, Amos, House, Fonn and Culture, London: Prentice-Hall Inc, 1969, p. 7 4. 
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Desde a Grecia antiga e conb.ecida a necessidade de construc;ao da identidade de uma cidade dada 

a necessidade do zelo patri6tico. Para tanto era lanc;ado mao de recursos tal como a construc;ao de obras 

publicas, ja que gran des obras de arte prendem a atenc;ao e revigoravam, naquele momenta hist6rico, o 

sentimento de zelo.79 

Hugo Segawa, comentando o Seminano de Arquitetura Latino-Americana de 1989, apresenta o 

Mexico como urn pais com forte sentimento de identidade, grac;as a uma peculiar revoluc;ao no in.lcio do 

seculo, e gra<_;as a que seu poderoso vizinho do norte nao transformou 0 pais "num enorme hambtirgtter". sc 

Mas o que e a identidade de urn lugar? 

A palavra identidade deriva do pronome idem, herdado do latim, que significa o mesmo. Possibilita 

tn~s definic;oes: unidade de substancia (a coisa em si, pautada na constituic;ao e composic;ao internas do 

objeto em estudo), capacidade de substituir (de onde deriva a noc;ao de coisas identicas) e estabelecimento 

de igualdades a partir de convenc;oes (identificac;ao entre coisas distintas). 

Maria Elaine Kohlsdor£81 coloca que essas possibilidades de interpretac;ao do conceito permitem 

duas abordagens poSSIVeis no tocante as identidades dos lugares: OS lugares podem se diferenciar a partir 

de caracterfsticas distintas, estando cada lugar centrado em sua propria 'unidade de substancia' ou 

caracterfsticas aut6ctones configuradoras (e as identidades se constr6em sobre diferen<;as); ou podem se 

assemelhar, por analogia, havendo uma 'identificac;ao' entre urn lugar e outro, sendo estes, no limite, 

intercambiaveis e substitlliveis. Dentro do escopo de estudo deste trabalho, os casos nos quais a identidade 

de urn lugar repousa em SUa maneira unica de ser serao tratados como situac;oes de forte identidade, e OS 

casos dos lugares an:llogos a outros, com os quais se assemelham, como casas de fraca identidade. 

A abrangencia territorial desses lugares com forte ou fraca identidade varia desde o lugar-forma 

gerado por uma unica construc;ao, por exemplo, a areas urbanas ou naturais restritas, ate regioes dentro de 

urn pais ou urn pais como urn todo, como na citada alusao ao Mexico. Podemos detectar uma forte 

identidade num bairro, por exemplo, devido as suas caracterfsticas internas similares e cont1guas8Z, e 

79 TUAN, Yi-fu, Op. Cit. 
80 SEGA W A, Hugo, "As orelhas quentes de Frampton", Projeto no. 124, agosto 1989, p. 132. 
81 KOHLSDORF, MariaElaine,AApreensaodaFormada Cidade, Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1996. 
82 Faz-se referencia aqui aos conceitos de sirnilaridade e contiguidade tal como proposto pela Semi6tica de Charles Sanders Peirce, 

significando semelhan~as tanto fisicas como semanticas nos espa~os analisados. 
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diferenciadas dos bairros vizinhos. Se diversos bairros se assemelham, sed. tratada, en tao, da identidade da 

referida zona urbana. E sea cidade como urn todo preserva caracteristicas an:ilogas, iremos tratar da 

identidade urbana frente a outras cidades. E assim por diante. Dada a realidade fragmentaria do mundo 

contemporineo, plural, com urn a multiplicidade de 16gicas sociais que carecem de articulas:ao, as 

identidades dos lugares nao se caracterizam por uma forte unidade e coesao intern as, mas sim tern urn 

carater aberto e deincompletude, que ');erm itsitsarticulation to diffirent historico-discursiv e formation ... the specifics 

of a beg em onicarticula!OIJ'Practice is given by itsconfrontational characterw ith otherariculatory practices of an an tagonistir 

tharacter. '83 

Este trabalho refere-se it arquitetura modernista como aquela que difundiu a atopia, que a partir do 

racionalismo -do qual foi urn a express3.o - promoveu a constru<;3.o de espas:os indiferenciados, o 

International St~·le. Hoje o racionalismo en contra e."'(press3.o em arquiteturas que se apresentam como 

continuidade do modernismo e tambe!m em outras tendencias cujo foco esta na tecnologia enos c6digos 

arquitet6nicos derivados da industrializa~ao crescente da sociedadeS-~.. Desta maneira, desde o Movimento 

Moderno, tern se proliferado as consttu~Oes, bairros, zonas, cidades, que n3.o se diferenciam entre si, que 

sao aqui considerados como lugares com fraca identidade. Estes lugares podem -e no come<;o do seculo 

passado isso era uma regra, efetivamente -se diferenciarem fortemente dos lugares vizinhos, mas no 

mundo contempod.neo isso nao caracteriza urn denotador de identidade, j:i que esses lugares, apesar de 

poderem ainda serem contrastantes com a realidade local, regional, obedecem ao racionalismo 

internacional queindiferentemente se instala em diversos territOries. Caracterizam, sim, uma dentre 

multiplas l6gicas sociais e arquitet6nicas a ser articulada na realidade local. 

Con forme visto anteriormente (t6pico "Espa<;o X Lugar"), urn lugar e a combina<;iio de dados 

ropogr:ificos, clim:iticos, ecol6gicos, com a cultura que ali seinsrala transformando o ambiente e sendo 

transform ado por ele. Podemos assim dissecar analiticamente o conceito de identidade do lugar em o que 

sera cham ado deidentidade espacial (de on de deriva a ideia de identidade urbana) e identidade cultural. 

83 LACL\ U, Emesto e MOUFFE, Chantal, citados em FRAMPTON, Kenneth, "Universalism and/or Regionalism. Untimely 

Reflections on the FutureoftheNew"in Domusno 782,maio 1996. · 

s. ••While modernity in the sense oft he utopian modem project seem sto be current!y condemned to a state of Stt.Jpended animation, technological 

modernization continuesunabatuf', in FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit. 
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Esta separac;ao faz-se necessaria pois OS estudos relatives a identidade dos lugares ou se detem na questiio 

imagetica do meio (percep<;ao do espa<;o fisico) ou na genealogia cultural de uma regiao. 

Este trabalho deter-se-a brevemente no estudo da identidade desde o ponto de vista fisico, em 

relac;ao a resposta da forma espacial a necessidade dos individuos de orientac;ao no meio ambiente e 

identifica<;ao do mesmo (que Kohlsdorf design a como a qualidade topoceptiva dos espa<;os). Este enfoque 

dado a noc;ao de identidade nao e 0 mais relevante para 0 estudo do regionalismo critico, e sed. aqui 

a borda do apenas para evitar possiveis confusOes seminticas. Ji a questiio da identidade espacial de uma 

regiao £rente a outra, e desde urn ponte de vista cultural- entre regiOes nas quais hi distinc;Oes culturais

sao conceitos-chave para o regionalism a critico: identidade que se desenvolve a partir da tradic;ao que vern 

se elaborando numa determinada cultura ou regiao, a partir dos tipos locais que podem ser simplesmente 

adotados, ou desfamiliarizados. Este senti do de diferencia<;ao entre regioes a partir da enfase na identidade 

local (a partir de urn distanciamento critico, mais alem de uma continuidade natural), nas qualidades 

aut6ctones- sejam estas narurais ou desenhadas- voltad. a ser abordado quando do estudo do significado 

das tradi<;6es na pratica do regionalismo critico (proximo t6pico). 

Kevin Lynch85 foi pioneiro ao proper o desenho dos m a pas men taisque descrevem as relac;Oes entre 

os sujeitosinvestigados e a imagem que fazern dos lugares. Propoe, alem do conceito de identidade, as 

categorias de legibilidade, constru<;ao de imagem, estrutura e imaginabilidade para caracteriza<;ao dos 

espac;os. PropOe a hip6tese de que sao cinco os elementos constantes em qualquer espac;o urbane: 

caminhos, bairros, limites (borda.s), pontes focais e marcos visuais. Para o autor, os marcos visuais 

(ian dm arkr) sao chaves de identidade, no sentido de permitirem leitura da estrutura espacial e orienta<;ao na 

mesma. 

Esta abordagem e valida dentro do campo de estudo de urn a cidade isoladarnente, servindo para 

detectar marcos visuais principals da zona urbana que orientam o usuirio em sua movimentac;ao; assim 

como bairros e ruas indistintos, desorientadores devido a ausetlcia de elementos caracterizadores dos 

diferentes espa<;os. E, porem, urn a abordagem inoperante para o estudo de identidades regionais frente a 

85 LYNCH, Kevin, The Image of the Ci[Y, Cambridge: MIT Press, 1960. 
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outras regi6es e ao mundo globalizado, assim como einoperante para o estudo da manuten<;ao da 

identidade urbana, ou regional ou nacional ao longo do tempo. 

A teoria de Lynch relativa aos pontos focais e marcos visuais (!andm arkr) como chaves de 

identidade dentro de urn a cidade e corroborada pel as pesquisas de Kohlsdorf. No tocante aos efeitos 

visuais que permitem a leitura da estrutura espacial e orienta<;3.o na mesma, as pesquisas indicam que 

quanta maior a incidfncia de efeitos fortes ou muito fortes (elementos que se distinguem de seus 

vizinhos), melhor para a constru<;3.o de uma forte identidade do Iugar e para servir de orienta<;:lo ao 

usu:irio. Isso depende, porem daincidfncia de efeitos visuais medics em men or quanti dade que os 

anteriores, mas em maier quantidade, porem, do que a incidencia de efeitos fracas ou muito fracas (que 

vern a ser elementos repetitivos, serializados, hornogfneos). Esta teoria sinaliza que, alem do urbanism a 

proposto pelo modernismo ser de fraca identidade pelo fa to de ser indistinto de outros projetos propostos 

para territOries diferentes -atendendo ao racionalisrno -constr6i, ainda, fraca identidade visual no sentido 

de orientabilidade, pois gera lugares descaracterizados, ja que baseia-se em constru<;Oes homogeneas, de 

fachadas mon6tonas (efeitos visuais fracos), pontuados por alguns monumentos (efeitos fortes). 

N a outra extremidade de urn projeto urbana como ode Brasilia esta a reforma urbana realizada 

em Barcelona na decada de 80 e inicio dos anos 90, que e reconhecida como uma interven<;:lo que 

modernizou uma cidade (tanto na infra como na super-estrutura) marcada pelo forte sentimento 

regionalista catal3.o sem descaracteriza-Ia, preservando sua identidade regional, e ainda fortalecendo a 

identidade visual em todo o territ6rio ja que preservou todos os efeitos visuais fortes ja existentes e optou 

por novas interven10oes urbanas de pequeno porte86
, como redesenho de pra\'as e implanta\'aO de dezenas 

de esculturas urbanas, que acabaram somando centenas de novas efeitos visuais fortes, medias e fracas 

que foram contextualizados no ambiente ja construido87
• 

As pesquisasrelativas a constru10ao e percep10ao da identidade espacial vern se multiplicando ao 

Iongo dos ultimos anos. Sao muitos OS parametros hoje utilizados por diversos pesquisadores da 

percep10ao espacial que abrem urn amplo universo formal para o arquiteto ou urbanista com a proposta de 

86 Segundo as palavras do cineasta Win W enders: ''Aquello roto o jragm entado se graba m ucho m ejor em Ia m em 0 ria que -aqueUo 'en tero : Lo 
'roto 'tiene 11m a mperficie rugosa don de se puede agarrar Ia m em Orid'. Cimdo por MONT AN ER,Josep Maria, La Modernidad 

Superada,Arqnitectnra,Artey Pen sam iento Del Siglo XX, Barcelona: GustavoGili, 1997, p. 175. 
87 MONTANER,Josep Maria, '"Barcelona: a City and Its Architecture", in Barcelona, Barcelona: Tasch en, 1997. 
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realizar uma identidade urbana, no senti do de construc;::lo de lugares marcantes, caracterizados, de facil 

legibilidade dentro da malha urbana. Citando apenas alguns deste pariimetros, h:i a pregnimcia, a 

individualidade e a continuidade, que se desdobram em clareza, dominancia, originalidade, associatividade, 

complexidade e variabilidade. Mas nao e de interesse desta pesquisa aprofundar OS estudos nestes 

paxWetros. Resultados de pesquisas topoceptivas, baseadas em imagens menrais de cidadios, restringem-

se, em geral, a an3.1ises formais, estudando a natureza da relayio das partes como todo, muitas vezes 

apoiados pela teoria da Gestalt, sem, no en tanto, avaliar as referencias adotadas e a pertinencia de tais 

formas no contexte, o que torn a essa abordagem inoperante- tal como citado acima -para o presente 

estudo. 

Como exemplos da aplicac;:io pr3.tica de tecnicas de caracterizac;:io des lugares atraves de sua 

estrutura espacial estii.o os trabalhos que Michael T rieb88 e Alexander Schmidt89 tern realizado em diversos 

continentes. Sic numerosos pianos urbanisticos baseades na analise da forma des lugares. N estes casos hi 

o intuito consciente de encaminhar os projetes de modo a garantir a permanencia de uma boa qualidade 

daimagem (identidade) ja existente, ou transform:i-la para melhor, intensificando-a. 

A presente pesquisa vale-se do conceito de forte identidade espacial para significar regioes com 

caracteristicas pr6prias, herdadas ou extraidasdo lugar, e que, em geral, acabam per distinguirem-se de 

eutras de outros lugares. RegiOes que preservam as caracteristicas indispens<iveis para o recenhecimento 

do Iugar ao Iongo das transforma,oes impostas pelo desenrolar hist6rico: 

'~4iden tidade dos lugares estd relatio nada d con serv arJo de t:ertaspropn·edadese caracteristicas 

suas, sob tranform afiio de outras, dispenstiveisiz form afiiO de seustrafosfisiontJm icos. Signijica,porisso, a 

e.rtabtlizafiiO deconstdncias. •w 

Em se tratando da diferencia,ao de lugares distintos, pode-se aferir que a identidade destes se 

baseia hoje nos espa10os das horizontalidades proposto por Milton Santos, on de aparecem as 

88 TRIEB, Michael (eci.),Afndern LmdscapeArchitectnre:ACriticalReview. Cambridge: MIT Press, 1993. 
8!' SCHMIDT ,J. Alexander, BRUNS, D., "City Edges in Germany: Quality Growth and Urban Design'',in: Landscape and Urban 

Planning n° 36, Elsevier Science 1997. 

"KOHLSDORF, Maria Elaine, Op. Cit., p. 208. 
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icliossincrasias regionais. A pesar desta diferencia<;io e possivel reconhecimento das identidades locais, sao 

cada vez rnais presentes dentro deste contexte os espa<;os das verticalidades, que por sua prOpria defini<;io 

sao os espa<;os hornogeneizados em nossa cultura mundial, racionais, de dificil diferencia<;ao. Estes dais 

vet ores espaciais podem acontecer territorialmente isolados como em duas regiOes clistintas de urn pais- o 

que e cada dia mais raro -, ou podem dar-se dentro de urn a mesma cidade, em diferentes bairros, ou 

mesmo estar presente em duas construs:Oes vizinhas. (E neste Ultimo caso, o prOprio contraste entre os 

espa<;os com essas cliferentes voca<;Oes, pode vir a ser urn forte marco visual orientador na malha urbana 

no que cabe aoestudo das qualidades topoceptivas dos lugares. Mas o que prevaleceu ao Iongo do secu!o 

passado e continua se proliferando -em especial nos paises em desenvolvimento -e a implantas:ao de 

espac;os das verticalidades construidos sob o signo da arquitetura tecnol6gica massificada, ao Iongo de 

gran des areas continuas que se tornaram, assim, uniformes). 

Seja £rente a possibilidade de edificac;ao de uma unica obra arquitet6nica que almeje trabalhar pela 

constru<;io ou articula<;ao da identidade do lugar, seja referente a construs:io de toda urn a nova cidade, 

Kenneth Frampton" apresenta a identidade local como urn resultado da emersao do lugar-forma. V arios 

fatores devem interagir na busca do lugar-forma e, consequentemente da identidade regional. Frampton 

elenca cinco pares dialeticos como os principais fatores. Estes pares sao, a saber, espac;o/lugar, tipologia/ 

topografia, arquitet6nico/cenografico, artificial/naturale visual/t:itil. A relac;ao entre espa<;o e Iugar e a 

necessidade de se construir lugares foi discutida no t6pico anterior desta dissertac;ao. 0 estudo de tipos 

arquitet6nicos sera contemplado no t6pico seguinte quando sera aprofundada a proposic;ao de Frampton 

da relac;ao entre tipologia e topografia . 

. i\s outras tres rela<;Oes que envolvem o arquitet6nico eo cenografico, o artificial eo natural, eo 

visual eo d. til, apesar de serem bons par:imetros para o estudo de obras arquitet6nicas, nio serao aqui 

aprofundados como conceitos-chave para o entendimento do regionalismo critico. Sao conceitos que nao 

"F!L\MPTON, Kenneth, Op. Cit. 

61 



apresentam ambigiiidades sem3.nticas e podem virem a ser utilizados correntemente quando se fizer 

necessirio92
. 

N a organiza<;io proposta por Frampton, percebe-se os aspectos fisicos, naturals e topogd.ficos de 

uma regiio como dados prfvios, que podem ser ou nao marcados per forte identidade, tendo constitui<;io 

e composic;::io internas Unicas que a diferencia de qualquer outre contexte. Os aspectos culturais da 

sociedade ali instalada se manifestam na constru<;io do lugar atraves do meio artificial construido, nas 

tipologias utilizadas, etc, que tam bern j.i podem ser marcados por forte identidade, ou, nio o sen do, 

podem vir a conquist:i-la desde que haja o desejo e a pd.tica de uma arquitetura de resisteticia frente aos 

efeitos uniformizantes da sociedade racionalista. 

i\. continuidade do estudo do conceito de identidade cultural e de como gerar identidade espacial 

se clara, respectivamente, a partir do estudo de 0 que e tradifJo, e do que e tipo. 

1.2.2.2. Tradic;:io e Cultura 

':All thatisnotftxed is nothing./111 that is fixed is dead." 

Paul Valery in ':4utres Rhum bs'"3 

0 memento atual de transnacionaliza<;io da economia e da cultura n:io elirnina as tradi<;Oes locais, 

regionais ou nacionais; e nio ha necessidade de pensar de forma excludente modernizac;:io e tradi~io. 

Pode-se conceituar tradic;::io, inicialmente, como o acervo no qual sucessivas gerac;:Oes de cidadios 

"se impiram e recriam sua im agem de lug are aim agem de si m esm o!'.<J.+ 

')
2 ArquitetOnico op5em-se ao cenogd.fico na medida em que a arquitetura pressupOe-como atesta o radical grego tekton da 

palavra- uma realiza~ao estrutural que interage com a natureza, resistindo a gravidade e aos agentes do clima e do tempo. 

0 cenogr:ifico- que derivada palavralatina seen a, que significa cena- &. essencialmente repre5entativo da natureza, 

presente nas tend&ncias contempor:ineas que reduzem a forma construida a imagens ou representa~Oes cenogd.ficas. 

Natureza, no campo de estudo da arguitetura, se manifesta na forp da gravidade, nas caracteristicas intrinsecas dos materiais, na 

ropografia do lugar, no dima e na luz incidente ~tanto em seus aspectos diurnos/noturnos, como sazonais. U rna 

con:>tru<;:iio pode interagir fortemente com todos esses aspectos, aproximando o espa~o construido da natureza local, 

interagindo com esta; assim como ignorar a todos, gerando urn espa~o chamado artificial, que niio explora as 

caracteristicas da topografia local, e que e mantido por servi~os de condicionamento dear e ilumina~ao eletrica. 

Finalmente, visual etaril sao dois modos alternatives de vivenciar o meio ambiente. A arquitetura possui a caracteristica de ser 

experimentada por todos os sentidos, mas dentre estes o visual, tao mais desenvolvido em nossa sociedade televisiva, 

necessita ser com plementado pelo tatil, assim como o t<itil carece de urn a critica em termos visuais. 

')3 VALERY, Paul, citado em STEINMANN, Martine DAGHlNI, Giairo, "'New Regionalism in Switzerland", inA+ Uno. 354, 

mar 2000, p. 4. 

"T!HN, Yi-fu, Op. Cit., p. 193. 
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Dentro deste assunto, Sartre introduz a expressao "prdtico-inerte" como uma expressao 'jJara 

signi.ftcarascrirta!iza.riiesda e:.periincia passada, do in dividuo e da sociedade, corponjicadasem form as sociaise, tam bim, 

em configurarOeseJjJadaisepaisagens'~ 95 

Neste senti do, a tradi~ao e memOria coletiva, urn cimento indispens:ivel a sobrevivencia das 

sociedades, "um elem en to de coesiiogarantidordapermanincia e da e!aborariio do futuro".% 

A idealiza<;aO romantica de tradi<;ao faz da 'cultura popular' seu receptaculo, responsavel pot 

guardar os residuos da cultura culta de outras epocas, agora filtrados pelo tempo. 'C ultura popular' acaba 

sen do concebida, em seu uso corrente, pelo contraste ao termo gem!rico de 'cultura', representando a 

cultura 'culta' e contempod.nea97
• Ou ainda pelo contraste a cultura de 'massa', produto da civilizayao 

universal, que e "indifirente J ecoiogia social, (...)responde afirm ativam ente d vontade de uniform i'f!Jriio e 

indiferen ,;-z'a_riio''.98 

Essas conceituac;Oes serao aprofundadas estudando-se de que maneira a arquitetura regionalista 

critica pode enraizar-se no local on de se instala fazendo uso da experiCncia hist6rica passada de urn a 

maneira compreensiva, sem significar urn retorno a referCncias ideais do passado, sem se tornar urn a 

estilizac;2..o. 

Segundo Antonio Augusto Arantes, cultura eum processo din3.mico, e transformayOes ocorrem 

mesmo quando intencionalmente sevisa congelar o 'tradicional' paraimpedir sua ''deteriorariio'm. 

Conseqiientemente, eo maisimportante nesse momento, est:i a compreensao de que tradic;ao tambfm e 

uma categoria que se constr6i dinamicamente, assim como a identidade cultural. 

Como defini<;ao de uma tradi<;iio dinamica, encontram-se as palavras de Milton Santos ao referir-

se3.cultura popular como tendo "rai;;ysna terra em que vive, sim bolizao hom em e seu entorno, en earn a a vontade de 

en fren taro futuro sem rom per com o Iugar, e de ali o bter a con tinuidade, atrav is dam udan ra '11or1• U rna tradic;3.o que se 

renova, garantindo assim sua permanencia atraves da transformac;ao, da atualizac;:io. 

95 SANTOS, Milton, Op. Cit., p. 254. 

%SANTOS, Milton, Op.Cit. p. 263. 
97 ARANTES, Antonio Augusto, 0 que i Cu/tura Popular, Sao Paulo: Edito:raB:rasiliense, Cole<;:iio P.rimei:ros Pas~s, 1981, p.17. 

"SANTOS, Milton, Op.Cit. p. 262 
99 ARANTES, Antonio Augusto, Op. Cit., p. 21. 

l\)J SANTOS, Milton, Op.Cit. p. 262. 
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A no~iio estavel deidentidade cultural dentro da antropologia tornou-se obsoleta como 

desenvolvimento desta ciencia ao longo da primeira metade do seculo XX, passando a se colocar, desde 

en tao, em relas:iio a noc;ao de alteridade 101
• Da mesma maneira o conceito de tradic;io parriu da concepc;io 

de val ores herdados, passando pela com preen sao de ser aquila que se elege dentre aquila que se herda, ate 

a aceitac;io da possibilidade de invenc;ao de tradic;6es102
• De qualquer maneira, adota-se ao Iongo deste 

estudo a noc;iio de que uma tradlsio genuina e aquela sedimentada ao Iongo de sua pd.tica, sujeita, 

permanentemente a questionamentos em cada mom en to hist6rico. 0 resultado deste processo e a 

construc;io de urn distanciamento critico e nio uma continuidade natural 103
• 

'0 passado com parececomouma dascondi,cOesparaa realiza,cliodo evento,maso dado 

dindm ico naprodu,ctio da nova hist6ria i o prrJpdo presente, isto i, a conjunrJo seletiva deforras 

e:x2Sten tesem um dado mom en to. "'w 

A prOpria concep~ao de tempo como uma sucessao, transcorrendo linearmente, e uma constru~ao 

abstrata. J:i o tempo como simultaneidade eo tempo concreto, que reUne a todos no espa<;o, sen do a 

tradi<;iio urn dado vivo na dinirnica do momenta. Trazendo a discussao para o territ6rio especifico da arte 

e arquitetura, esta constata<;iio se faz ainda mais presente j3. que as obras de todas as epocas se relacionam 

com modelos do passado que sobrevivem em torno de n6s. Eo pensamento expresso por Montaner de 

que ''seaqualjuere su antigiiedad, Ia obra dearte se dasiem pre como una co sa que sucede en elpresente''1°5
· ou ainda 

atraves da mecifora sugerida por Argan, '~om o o pin torque pinta um a perspectiva, o urbanista trabalha em um so 

plano, que para o pin tori o da tela epara elei o do presente. ''06 

wJ LAPLANTINE, Frans:ois,4render..4ztropologia, Sao Paulo: EditoraPerspectiva, 1988. 
1 ~ HOBSBAWM, EriceRANGER, Terence.Ainven[Jo dastradirOes. Rio de janeiro: Paz eTerra, 1984. 

1L13 Ao Iongo do tempo essa experii=ncia pode culminar, inclusive, numa mudan<;a de paradigmas, que e validada pelo processo que 

a engendrou. Se este processo marca, todavia, uma ruptura como passado, ou see uma decorrencia deste, solicita uma 

ampla discussao que abarca desde a postura de ruptura do Movimento Moderno ate a passagem do mode:rnismo para o 

p6s-modernismo, e que niio cabe scr aprofundada nesta dissertas:ao. Destaca-se apenas que o regionalismo critico 

posiciona-se dialeticamente como "coJJtinuidade do espirito do m odernidade" (MONTANER, 1993),ao mesmo tempo que 

resgata a presens:a de tradis:Oes, sendo porbn, necessirio, detalhar como se da este resgate eo que e entendido por 

tradi<;ao. 
1
(
4 SANTOS, Milton, Op.Cit. p. 265. 

105 MONT AN ER,Josep Maria, Despnis dellvfovim iento ~;yQderno,.Arquitectnra de fa Segunda Afitad Del Siglo XX, Barcelona: Gustavo 

Gili, 1993,p.190. 

w<> ARGAN, Giulio Car.lo,HiJtoriado.ArteComo Historio do Cidade,Sio Paulo: Martins Fontes, 1992 p. 237. 
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No estudo da tradi<;io em formas arquitet6nicas, a obra House, Form and Culture1m de Amos 

Rapoport apresenta a forma construida como uma combina<;3.o entre formas constantes e formas 

mudveis ao longo do tempo. As form as constantes vern a serem chamadas de form as tradicionais108
• :E 

urn raciodnio similar ao apresentado no estudo da identidade espacial dos lugares, no qual vf-se que esta 

esti relacionada a conservac;:3.o de certas propriedades e caracteristicas locais, sob transformatjio de outras, 

"dispensdveisdform arao de seus trarosfisionom icof'109 Rapoport demonstra queha uma grande estabilidadede 

formas quando estas representam os val ores simb6licos, religiosos e culturais da regi3.o. 

Em culturas que Christopher Alexander chama de inconscientes (on de manifesta-se apenas o 

vernacular) as form as tradicionais oferecem uma resistencia as transforma<;Oes, tornando o sistema 

"v iscoso"110
• Segundo Alexander, a repetic;io e manutenc;:io de padr6es tradicionais instaurados nestas 

culturas se clio atraves de urn a to med.nico, governado pelo hibito; e para dialogar e interferir nesses 

padr6es e necessirio urn esfor<;o auto-consciente, cliluido ao Iongo do tempo, muitas vezes suscitado por 

uma necessidade urgente. Mas em nossa civilizac;:ao (referida pot Alexander como auto--consciente) olen to 

processo de adaptac;:io e selec;:io desapareceu completamente. As transformac;:Oes sao tio ripidas que nao 

hi tempo para a adapta<;io acontecer. As possibilidades de escolha sao tantas, eo sen so critico para avaliar 

e julgar as decisoes a serem feitas parece ter desaparecido tam bern. A gama de decisoes possiveis que se 

apresentam a urn arquiteto ou designer quando este se desliga da tradiqao e fatigante. Assim, alguns evitam 

a escolha e tomada de decisio quando podem recorrer a regras ji existentes; outros formulam regras a 

partir de conceitos por eles mesmos inventados, gerando as ripidas -e indigestas- transforma<;Oes. 

Kenneth Frampton, abordando o papel da tradiqao para a construqao de lugares com identidade 

em nossa sociedade, aponta a necessidade da relac;:io din3.rn.ica com esta: 

'i.aarticuiaciOn de uma tradiciOn se supeditaaque se cultive con asiduidad;debe seguirse cua! 

hilo deAriadna,.frdgi/y enigm dtico ,pen dien tes de que para man ten erse con vida pide, n adam enos, una 

1mRAPOPORT,Amos, Op. Cit. 
1

(18 Rapoport demonstra ainda que os fatores culturais sao predominantes no desenho das casas vernaculares, C<?ntradizendo 

estudos que afumavam que OS materiais e Cond.icionantes tecnol6gicos i:. que determinavam 0 "design "do edificio. 

'"' KOHLSDORF, Maria Elaine, Op. Cit., p. 208. 

tw ALEXANDER, Christopher, Op. Cit., p. 51. 
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rein terpretacid n con stante. Seguram en te Igor Strav in sJr;'pensaba asi cuan do escribid que en el plagio cae 

qui en no sigue Ia tradici6n;deahi lajeiiznociOn de 'ripitition dijferente 'quefragurJ RolandBarthes. "111 

Considerando a distins;ao feita per v<irios auto res na contemporaneidade relativa as existencias de 

uma cultura popular-"fo!k''1 11
-, uma cultura massificada pela indUstria cultural-"m asscu!t"-e uma alta 

cultura- "high culture" ou simplesmente 'Cu It '-"~ 13 - pode-se considerar os eclificios projetados por urn 

arquiteto critico, que faz usc de sua condi<;ao auto-consciente, como cult; as constru<;Oes primicivas, 

vernaculares, tradicionais como folk; e, seguin do este argumento, os edificios que nao foram projetados 

por individuos conscientes para produzir arquitetura como cultura pertenceriam am asscu!t (seja por 

inaptidao ou por inten~ao ). 

Dwight MacDonald'" propoe que enquanto a cultura popular coexiste com a alta cultura (am bas 

interagindo com a tradis:ao, consciente ou inconscientemente), a cultura de massa compete como popular. 

Enesta distins:ao reside a diferens;a entre "con sum idores"-massificados- ·~ atorescHiturais': 

'Whilefolkartiscreated by the people when there is a com munity,masscultcomesfrom above 

to the people when there is am ass-atomized man. (..)roadside and tract buildingsrepresen t certain 

valuesw hichare lacking in architect designed buildings,an d which tell us som ethingabout life-styles, thus 

e:;plaining their acceptance and com m ercialsuccess.Pven though people no hngerbuild their own houses, 

the housesthq bu)' riflectpopularvaluesandgoals(.. )-and these housesconstitute the bulk of the 

builtenvironm ent. '" 15 

U m conceito similar ao que e trabalhado por MacDonald pode ser encontrado em outros autores 

como Armand Fremont"', que propoe que a cultura regional cum pre o papel de resistencia as solicita~oes 

da civiliza~ao universal massificadora, da cultura da novidade: 

111 FRAMPTON, Kenneth, 'T radici6n einnovaci6n en la obra de Christoph Mi:ickler",in MACKLER, Christoph, Christoph 

lvVickfer, Barcelona: Gustavo Gili, 1995, p. 6. 
111 Folk e a raiz inglesa da palavra folklore: ciencia das tradi~Oes populares no seio dos povos civilizados. In ~fACDONALD, 

D.:vigbt,..-1gainsttheAmerican Grain,New York: Random House Inc. 1962 
113 MacDonald refere-se ainda a "middle culture "como uma "corrnprao da Alta Ct~ltflro", sujeito aosdesejos do pUblico mas 

disfaryado de uma experiencia priv.ilegiada e dificil. Encontra-se ainda o termo "subculture", e outros. 

n
4 :MACDONALD, Dwight,.r.!gainst the American Grain ,New York: Random House Inc. 1962 

115 RA.POPORT,Amos,Op.Cit.,p.127. 
11 ~ FR&\10NT, Armand, La RegiOn,Espace Vicu,Paris: Presses UniversitairesdeFrance, 1976. citadoem SANTOS, Milton, Op. 

Cit., p. 273. 
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'T>araqueumatransf0rm.araosejaadomda,eparaqueoperenointeriordacombi:aa¢o 

(regioP.aO,enecessdrioqueelasejaconhecida, reconhecidacomoeconomicamentepro&-eitosaeconside:rada 

culturalmente aceitaveL A resis'-tbuia regional realiza portanto uma filtragem, umaseferdo dos aportes 

extemos e, em !arga medida, umaassimi/a¢o da inovar;do aos seuspr6prios·valores. As estmturas 

regionais evoluem lenta e desigualmente, muito mais lentamente, por exemplo, do que o simplesprogresso 

teen
, . "117 zco. 

E a ideia compartilhada por Santos ao propor que os lugares, sujeitos aos vet ores da 

moderniza<;ao, tam bern podem se fortalecer horizontalmente; e e a base da argumenta<;ao de Frampton ao 

propor 0 regionalismo cntico como uma arquitetura de resistencia. 

Estudando a produ<;ao arquitetonica auto-consciente, da "high culture", ainda encontraremos 

diferentes formas de assimila_s:ao da tradi<;ao na constru<;ao da cultura contempod.nea. 

U rna postura possivel e a do ja citado arquiteto brasileiro Lucio Costa. Ele pro poe o paradoxo 

tradi<;ao/ modernidade at raves da preserva<;ao de edif1cios hist6ricos ( e e relevante seu trabalho como 

fundador do IPHAN- Instituto do Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional em 1937- no Rio de 

Janeiro) ao pare passo da constru<;ao de novos e modernos exemplares.l18 

Para a arquitetura do regionalismo cdtico, este paradoxo e urn jogo de for<;as, de tensoes, dentro 

do pr6prio edifkio. Cada novo projeto, cada nova interven<;ao no ambiente ja constru1do, e urn hlbrido, 

uma silltese, ou uma complexa justaposi<;ao a ser atingida. 

NaSu.l<;a, os te6ricos Fabio Reinhart e Miroslav Sik propondo uma maneira de pensar o projeto 

arquitetonico que nomearam "Analogous Architecture", escrevem: 

"It is a poor traditionalism, one that attempts to stop evolution ofthe tradition, depriving it of 

its sensitiveness and of its usefulness in every dtry life. (. .. ) Tradition must integrate what is new; 

tradition escapes destruction only if is not forced into dogmatic mles. "119 

117 FREMONT, Armand, Op. Cit. 
118 GUIMARAES, Cer;a, Paradoxos Entrela~s,As torres para o futuro e a tradir;do nacional, Rio de Janeiro: Eclitora UFRJ, 2002. 
119 SIK, Miroslav, citado em STEINMANN, Martin e D A G:H:fi\IT, Giairo, "New Regionalism in Switzerland", inA + Uno. 3 54, 

mar 2000, p. 4. 
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Kenzo Tange, em 1959, em resposta a umarefen~nciade Ernesto Rogers a urn de seus projetos, 

na qual valorizou o regionalismo da obra como urn born exemplo do que devia ser feito, alega: "I cannot 

accept the concept oftotal regionalism. (...)Tradition can be developed through challenging its own shortcomings. "m 

E, finalmente, sobre o regionalismo critico, afirmam os do is te6ricos que o fundaram: 

"An essential characteristic of critical regionalist buildings is that they are critical in two senses 

then. In addition to prryviding contrasting images to anomie, atopic, misanthropic-wcrys of a large number 

of current mainstream projects constructed world wide, they raise questions in the mind of the·vieux:r 

about the legitimacy of the very tradition to which they belong. "121 

Assim, define-sea postura de &llogo que o regionalismo critico estabelece com a tradic;ao local. 

Mas, tendo ocorrido o Movimento Moderno- o grande precursor da atopia em que vivemos- ha quase 

urn seculo, ja nao e 0 modernismo uma tradi~ao, incorporado ao saber-fazer popular, uma referencia 

cultural? Ou ainda, tendo hoje Brasilia, por exemplo, incorporado inumeros elementos arquitetonicos e 

urbanfsticos locais (como as cidades satelites), ja nao possui a cidade uma 

identidade unica que a difere de qualquer outro projeto modernista? 

Sao paradoxes sobre os quais se instala a rela~ao com a tradi~ao. 

Segundo Montaner: 

"A partir de los afios cincuenta se produda fa seguienteparadoja: 

una obra com referencias a fa tradici6n y alcontexto era mds "modenu/' que 

uma obra que continuasse acriticamente el Estilo Interr.aciona.L La paradoja, 

par lo tanto, convertia em irmtil estadicotomia establet:id.a entre tradici6n y 

modernidad: fa esencia de lo moderno se basa en fa reinterpretaci6n de fa 

;:{!/-<( 

Figura 10: Charge sobre a Arquitetura na 

Asia no seculo XX, de Robert L. Miller. 

tradici6n. Incluso propuestas en que su momenta hist6rico no foeron 

consideradas "modernas"-parser heterodoxas, marginales, 

120 T ANGE, Kenzo, citado em TZONIS, Alexander e LEF ANRE, Liane, ''Why Critical Regionalism Today?", A+ Uno. 236, 

maio 1999, p. 29. 
121 TZO NIS, Alexander e LEF ANRE, Liane, ''Why Critical Regionalism Today?", A + Uno. 236, maio 1999, p. 29. 
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antiproductivistas, etc.-, a nuestrosqjosahorase conviertem en "modernas';se recuperan como 

referenciaspara elpresente. "122 

Susannah Hagan resume, en tao, como se relacionar com a traclic;:ao -antiga ou moderna: 

"Regionalism requiresfirst,an understandingofwhatwentbefore in aparticularplace, 

w hetherv ern acular or designed, and second, the sophistication to be able to allude to it abJtractj)' rather 

than to quote it literal!J:. '~ 23 

Essa sofisticac;:ao e a propria poetica do regionalismo critico, e e por isso que nao e possivel 

identificar qualquer criterio geral de estilo nesta pr:itica. N ao ha criterios de "design "para ser urn 

regionalista critico. 0 regionalismo critico ''draws its form sfrom the context"12
\ ''searchsfora necessary relation 

between reflection on the foundations, and the artiticpractice of architecture. '~ 25 

A pesar de a identidade regional freqiientemente resiclir em sua hist6ria, urn destaque deve ser feito 

aos contextos nos quais as caracteristicas regionais sao eminentemente naturais, e nao culturais. Sao casos 

freqiientes nas Americas on de vemos a poetica do regionalismo critico emergir de urn desenho que 

in corpora as caracteristicas naturais como sistema de refer en cia. N as palavras da paisagista llze Jones '~ .. 

we are con tin ualj)' interacting with places, both natural and man -m ade,for design itse!fin a con tin uin g rein v en tio n and 

reaffirmation of place "726.David C. Streatfield refere-se ao trabalho de Jones como urn regionalismo que nao 

pode ser categorizado como urn estilo: 

"(the work of] ones& Jones) is rooted in a profound respect for and a celebration of 

plaa. Their designsinterpretplace as biopf?ysical processes, and as inter-twined acts of cultural will and 

traniform ation. This is the strength oftheirdesignsas.A.rts. Each design is unpredictable. Itrevealsthe 

processesofthepast, and in doing so involvesthe participant-user in a continuum sim ultaneous!J: 

reachingbackwardandforward. 

1:::MONTANER,Joscp Maria, Op. Cit., p. 190. 
123 HAGAN, Susannah, ''What happened to regionalism?" in Architectura/Review no. 1164, fev 1994, p. 72. 
12•TZONIS,AiexandereLEFAIVRE,Liane, Op. Cit.,p. 31. 
123 FRAMPTON, Kenneth, "Universalism and/or Regionalism. Untimely Reflections on the Future of theN ew" in Dom usn° 

782, maio 1996. 
126 JONES, llze, ''Working Reciprocity" in Process: .Architecture no. 126, maio 1995, p. 22. 
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(.. )0 n e can describe them ethods used to create each of these projects, many of which have 

projoun d!J altered the practice oflan dscape architecture, but to do so m issesthe poetry and artistt)! of the 

created experience. '~ 27 

Este papel do arquiteto de responsabilidade de trazer para o projeto arquitet6nico a dimensao 

artistica, criativa do oficio e urn dos pontos nos quais o regionalismo critico se apresenta como 

continuidade do modernismo, onde cabe ao artista introduzir inova<;oes, sen do o precursor no uso de 

solu<;oes que pod em vir a se tornar can6nicas. 

Outra caracteristica dos paises americanos e a ausencia de tradi<;oes coesas por serem formados a 

partir da coloniza<;ao de diversos povos que miscigenaram-se- entre si, e com etnias aut6ctones. 

A fala de Matthew Potteiger, ao ser questionado sobre como identificar o que e autentico em uma 

regiao, ilustra esta situa<;ao: 

'Jn Cai!novia,New York,wherel!ive (..)thetownjorm isatransplantedNew England 

plan complete with its central green and the estates are tw i•·e-rem ov ed v ersionsofthe English country 

estate. But, though this place ism adefrom the fabric ofotherplaces, itshistot:y has been "naturalized" 

so thatCazenovians speakifthe landscape asproviding a unique identity.(.. )It isimportant to 

understand how thisnaturaliifd heritage hasplqyed out in the landscape as a necessary fiction for 

establishing an identit;· to believe in. '~ 28 

Desta maneira, em paises colonizados em geral, mas em especifico nos paises da America Latina, 

o debate sobre identidade nacional desenvolve-se cada vez mais, dada a necessidade de construrao desta 

identidade ao longo do tempo, sem haver uma referencia hegem6nica no passado. 

No Brasil, esta realidade e ainda mais in ten sa em se tratando de identidade espacial, arquitet6nica, 

dada a vastidao territorial do pais. A qui, o debate e a reflexao em busca de uma 'identidade nacional' se fez 

presen te no inicio do seculo XX. Sobreviveram, simultaneamente, ideais neo-coloniais- que definiam o 

1
:

7 STREATFIELD, David C., "Regionalism in Landscape Design", in Process:.Architecfttre no. 126, maio 1995, p. 20. 
128 POTTEIGER, Matthew, "Regionalism Reconsidered", in Lon dscape Architectttre no. 4, abr 1994. 
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papel do negro, do indio e do europeu em nossa tradi~ao - e a militancia modernista de uma elite cultural 

que, na decada de 30, acreditava estar expressando a identidade cultural nacional. 

Renato Ortiz, em seu livro A Moderna TradU;ao Brasileira nos apresenta o desenvolvimento cultural 

do Brasil ao longo do seculo XX, especialmente o papel da industria cultural e a concretiza~ao de uma 

sociedade de consumo que, segundo seus estudos, eo que vai, pela primeira vez na hist6ria do pais, 

abranger e identificar toda a n~ao. Essa '"autentica 'cultura brasileira, capitalista e moderna, que se configura 

claramente com a emergencia cla indtrstria cu!tura/"129 vern, segundo Ortiz, a definir nossa identidade, nossa 

moderna tradi~ao. 

A par cia dificuldade de estabelecimento de - ou consenso relativo a- uma identidade nacional 

brasileira, as identidades regionais sao mais facilmente localizadas, dado que as diversas regioes do pais 

preservaram, adaptaram e alteraram diferentemente heran~as tradicionais, aut oct ones e importadas. Este 

assunto voltara. a ser foco de estudo quando da analise da obra que o arquiteto Severiano Porto 

desenvolveu em Manaus, Amazonas, no proximo capitulo desta disserta~ao. 

1.2.2.3. A Obra de Carlo Scarpa 

Na pratica do regionalismo crftico fica vis! vel a capacidade de uma cultura regional recriar sua 

tradi~ao enraizada e apropriar-se ao mesmo tempo de influencias estrangeiras. E urn processo, segundo 

Frampton de "focurul&;ao e reinterpreta{ao impuro por definU;ao" 130
, no qual a 'sofistic~ao' de cada arquiteto 

determinara 0 procedimento que conduzira a smtese entre a tradi~ao viva e civiliz~ao moderna. 0 que 

recriara esta tradi~ao. 

E e devido a sofistica~ao, criatividade e ineditismo da obra do arquiteto italiano Carlo Scarpa que 

utilizaremos aqui alguns de seus projetos para exemplificar a presen~a dos conceitos de identidade e 

tradic;:ao em uma produ~ao representativa do regionalismo crftico. 

Carlo Scarpa nasceu em Veneza em 1906. Nesta mesma cidade estudou desenho arquitetonico, e 

em pouco tempo estava projetando e construindo- 0 que lhe rendeu varios processes provenientes cia 

Ordem de Arquitetos Vienenses por exercer ilegalmente a profissao (em 1956, 1959 e 1963). 

129 0 R TIZ, Renato, A Modema TradU;do Brasileira, Cultura Brasileira e IndU.Stria Cultural, Sao Paulo: Brasiliense, 1988, p. 210. 
13° FRAMPTON, Kenneth, "El Regionalismo Critico: Arquitectura Moderna e Identidad Cultural", inA& V no. 3, 1985, p. 20. 
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Iniciou sua carreira academica em 1926 como professor assistente na Faculdade de Arquitetura de 

V eneza, tornando-se professortitular em 19 3 3 nest a mesma institui~ao. Em 19 55 recebe o tftulo de 

arquiteto honoris causa, em 1962 assume a cadeira de Decorar;ao do Curso de Arquitetura, e em 1972 assume a 

dire~ao da Faculdade. Morreu em 1978, pouco depois de receber da institui~ao o titulo de doutor 

honorano. 

Salvo algumas exce~oes, a obra de Carlo Scarpa e desenvolvida toda na regiao do Veneto, norte da 

Itllia. U rna regiao naturale culturalmente marcada por forte identidade. 

Nos termos de estudo deste trabalho, pode-se dizer que a obra que Carlo Scarpae baseadana 

analise da forma dos lugares, e no estudo das caracter!sticas que conferem identidade cultural a regiao. 

Seus projetos sao encaminhados de modo a garantir a permanencia de uma boa qualidade da imagem 

(identidade) jaexistente. 

0 arquiteto Segio Los foi aluno de Scarpa, e posteriormente trabalhou em seu escrit6rio. Ten do 

conhecimento do processo de trabalho de seu 'mestre', afirma: "Scarpa 's ability to create designs with their own 

visual logic, based on a profound knowledge a/traditional shapes which supplied him with the criteria of selection and 

evaluation, is a kind of 'linguistic' competence. "131 

Sua obra apresenta urn procedimento sutil, atraves de uma 

linguagem elegante, para construir em contextos fortemente hist6ricos, 

tradicionais, de maneira harmonica, sem recorrer a solu~oes ecleticas do 

historicismo. Cria, como citado acima, uma 16gica visual pr6p.ria, mas que e 

sempre urn c6digo consolidado pela tradi~ao, urn vocabulario familiar para 

a regiao; delicadamente referenciado. 

"Scarpas 's works exemplify the rhythms, the mr.rvements and the 

textures of the referents, in the sense that they share precisely these qualities 

with them and make their relevance clear. "132 

Figura 11: Antigo Museu de Canova 

1
3
1 LOS, Sergio, Carlo Scarpa, Koln: Benedikt T aschen, 1994, p. 12. 

132 LOS, Sergio, Op. Cit., p. 26. 
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A tradic;ao local nao se manifesta atraves de regras na obra de 

Scarpa. Conforme estudado, a tradic;ao nao e urn eco do passado, uma 

referencia a qual se reportar, mas sim urn con junto de val ores, de praticas, 

de percepc;oes vivas, em movimento, em transformac;ao, traduzidos pela 

obra de Scarpa em uma nova gama de formas. 

Segundo Francesco Dal Co e Giuseppe Mazzariol133 suareferencia 

mais sutil a cultura do veneto sao as manifestac;oes de procedimentos do 

Barroco em sua obra. 

Dentre estes, estao o "horrorvacui"('horrorao vacuo', quee a 

necessidade de ornamentac;ao das superf1cies) atraves dos fragmentos 

decorativos recorrentes em seus projetos. Estes sao comparados, na obra de 

Dal Co e Mazzariol, as "alegorias" do Barroco, com ambigilidade e 

multiplicidade de significado. Essa disposic;ao de fragmentos como 

"organizar;ao a bert .a de /rases quebradas"134 dificulta a analise das obras como 

trabalhos completos, fechados, e sim, reforc;a a impressao de incompletude 

da narrativa barroca. T emos, desta maneira, uma absorc;ao do contexto em 

contrapartida a uma ausencia de proposic;ao de uma sfntese final. 

A primeira forte influencia em seu trabalho e o movimento da 

Secessao- a versao italiana do Art Nouveau- que e decisivo na evolugao 

de sua obra, que em todos os momentos se distinguira por urn "pensamento 

pictorial", atraves de imagens desenhadas. Atenc;ao e dada ao aspecto 

tectonico das obras, aos materiais, e ao modo de construgao artesanal. E a 

partir desta formagao que Scarpa entra em contato com a arquitetura 

modema. 

133 D AL CO, Francesco e M..AZZARIO L, Giuseppe, Carlo Scarpa, The Complete Works, 
Milano: ElectaEditrice, 1984. 

134 DAL CO, Francesco e MAZZARIOL, Giuseppe, Op. Cit., p. 77. 
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Figura 13: Detalhe das Aberturas 

Figura 14: DetalhedaAbertura 

Figura 15: Detalhe da Abenura 



Figura 16: BancaPopolaredi Verona
Fachada Principal 

•• • 

A sfntese d.ialetica entre modemidade e trad.ic;ao caracterfstica do 

regionalismo crftico esta. expressa, tam bern, na obra de Sca,.-pa, atraves do 

aproveitamento da trad.ic;ao artesanallocal. Empregando tecnicas 

construtivas regionais quase esquecidas e urn desenho contemporaueo, 

ed.iffcios ja existentes sao reestruturados, e devido ao seu 'design' 

competente - enquanto tecnica e enquanto linguagem - o antigo e o novo 

sao conectados. 

Segundo Bianca Albertini e Sandro Bagnoli135 o pensamento 

imed.iato de Scarpa quando se defrontava com urn problema era: "Como 

faziam nossos ancii5es?" 

Atraves de seu rico trabalho com as juntas e encaixes, dos detalhes 

da arquitetura, Scarpa introduz urn tipo de omamentas:ao d.iscreta, que nao 

ignora a concepc;ao 'asseptica' do funcionalismo modernista em relac;ao ao 

tema, e que o faz co nhecido pela insignia de "mestre do detalhe". 136 

Seu desenho traduz elementos das novas concepc;oes espaciais do 

Movimento Moderno no vocabulario do Veneto. Sobre o caso espedfico da 

iluminac;ao e desenho de aberturas tem-se do is exemplos que ilustram esta 

Figura 17: FachadaFundos- paredes duplas postura de Scarpa, que sao as janelas no canto das paredes e as fachadas 

duplas apresentadas nas ilustrac;oes, e estudadas a seguir. Os projetos sao, 

respectivamente, da Gipsoteca Canoviana em T reviso, e da agencia da 

Banca P opolare de Verona. 

N as palavras de Los: 

"In northern countries, rooms have bcry-windows to catch as much 

Figura 18: Interior- ilumina<;:ao light as possible, while in Mediterranean lands have to be protected from the 

135 ALBER TINT, Bianca e BA GNO LI, Sandro, Scarpa, La A rquitectura en el Detalle, Barcelona: Gustavo Gili, 1989. 
136 Encontramos este termo nos tn~s textos aqui citados, a saber: LOS, Sergio, Op. Cit.; DAL CO, Francesco e MAZZARIOL, 

Giuseppe, Op. Cit.; e ALBERTINI, Bianca e BAGNOLI, Sandro, Op. Cit. 
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stm!ightry shades and blinds. Cornerwindo1v J~ an in vmtion of the ivfodernist 

IT/ ovem en0produce a room in JV hich theglaZ§d apertures-the light sources-

and the 1v ails-the smfacenv hich diffme this light-are at right angles to each 

other. This solution at'oidstbe da:<3fe resttltzizgfrom a 1vindo1v in the 111 iddles 

oft he 1v all, IV here the on!J diffitsersare IV ell mv qy from the light Jource. 

(..)His [Scarpa· s] rooms have a fum inosit;• 1v hich, apart from the 

m anifest!J difftrentvocabulary,generate the flowing lighto}Palladio and his 

17'h and 18'h century successors. "137 

Eainda: 

"For the Banca Popolare di Verona be designed win dow softbe rype he 

had seen 111 any years before in an ug!J building in Genoa 1/J bile stqying in the 

Rote/Bristol across the street. 

Scarpa pointed out tome tbatthe new openingsin the e:xiernal cladding 

zvere of different shape, and smaller, than thew ind01vsin the innenvall.He 

realized that the light reflected ry theglasnvould be diffused ry the inner suiface 

of the outer cladding, thusreducingglare and improving the lighting within. 

(..)Such a room, whose character is conditioned ry itsdoublukin 

(. .)m osteffective!J ~hen the corner-win dow s)achievesthe !Jpicallightofthe 

Veneto countryside(.. )."138 

Os fragmentos de Scarpa, ou "alegorial' -na referencia aos 

ornamentos da arquitetura barroca- sao, segundo ele, form as "com plexas, 

nao com plicadal' que nao recordam nada a nao ser elas mesmas. 

137 LOS, Sergio, Op. Cit., p. 40. 
138 LOS, Sergio, Op. Cit., p. 40 e 44. 
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Figura 19: Banca Popolare di Verona

Detalhe dos pilares duplos 

Figura 20: Banca Popolare di Verona

Detalhe dos pilares duplos 

Figura 21: Olivetti Showroom -Detalhes 



"Scarpas 'shingesandjointsbehv een his double colum !Hare 

e-'0JJ!pleJojthe cleYer techno log;' of the scie!l tific appara!ltJ~ the wt-o11tsin the 

pane/sand the ~g-zag outlines are e)\ll/lf plesojthe carpw to· ofclasJ-ical 

architecture. Thry don ott' isuai!J• reproduce those 111 echanical technologiesfoun d 

in some engineering fran spositiollJj nor do thr:Jl reflect the out/in esofthe arden 

as in the hiJtoncist sfJ•Ie. " 139 

Figura 22: Brion Family Cemetery-Detalhe 

1.2.3. Tipo, Tipificas:ao e Desfamiliarizas:ao 

'1 have alreac[y suggested that the vernaculartodqy m qy be one of type rather 

thatz ofform." 

.AmosR.apoportitz "House,Form andCulturew4fJ 

Figura23: Brion Family Cemetery -Detalhe 
1.2.3.1. Tipo 

Pelo estudo do lugar-forma no infcio deste capitulo vimos que ha 

uma ligas:ao entre forma construida e comportamento, uso social do 

espa<,:o. Vimos que o espa<,:o construido pode materializar padroes de 

comportamento, modos de vida ja existentes,da mesma maneira que afeta 

esses padroes. Por este motivo, o estudo do tipo, urn principia presente na 

forma arquitet6nica muitas vezes definidor da qualidade do uso desta 

arquitetura, passa a ter interesse para nos. 

Dos conceitos-chave do regionalismo critico estudados ao longo 

Figura24: ReformadaCa'Foscari-Detalhe deste trabalho, perceberemos que o tipo ocupara o lugar similar ao de uma 

139 ALBERTINI, BiancaeBAGNOLI, Sandra, Op. Cit. 
1
'
0 RAPOPORT,Amos, Op. Cit. p. 131. 
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ferramenta, atraves da qual a rela~ao de urn a cultura com sua tradi~ao se man tern, sen do ainda uma 

ferramenta de projeto para o arquiteto, que, no regionalismo critico, se desdobrar3. nas pd.ticas da 

de.ifam iliarizafJO e tipiji.caf'JO, que serio posteriormente abordadas. 

Apesar da incerteza quanta a idade e origem do conceito, o tipo arquitet6nico foi e e 

especialmente Util para a compreensio da produ~ao arquitet6nica do Renascimento ate os desdobramentos 

do neoclassico, durante o seculo XIX, tendo sido definido e detalhado por Quatremere de Quincy 141 na 

primeira metade do seculo XVII. 

0 Movimento Moderno e seu paradigma da 'inova~ao' vai rejeitar amplamente o tipo como uma 

teo ria para a 'imitas:ao', tendo o conceito desaparecido das cliscussOes em arquitetura ate a decada de 60. Se 

na produ<;ao dosarquitetosda "terceiragerarJo" 'fa arquitecturaquiere recuperar su relaci6n con elptiblico, debe 

trabqfar sobre las co nven cion es que fun dam en tam Ia m em 6ria colectiv a. He aqui um a postura tota!m en te opuesta a losm itos 

vanguardistasde Ia novedad, ellim ite,la ruptura)' Ia e>j;erim entaci6n constantem.n. Eena buscadasconven<;Oesque 

fundamentam a memOria coletiva, dos elementos que causem identifica<;2.o no usu:irio, que reascende o 

conceito eo estudo do tipo como urn elo de ligal'iio como passado hist6rico das diferentes culturas. 

Giulio Carlo Argan em 1963 escreve urn pequeno artigo "On the Typology of Architecture""' 

definindo o tipo e sua fun~ao no processo criativo do arquiteto, o que desencadeia nao s6 a reaparic;ao do 

termo, como tam bern. a constatac;ao de seu importante papel na compreensao da arquitetura p6s-moderna. 

Dentre os te6ricos que se dedi cam a definir o tipo e suas aplica~Oes na arquitetura ap6s o 

esquecimento a que esteve submetido durante o modernismo, destacam-se inicialmente os italianos. Alem 

do ja citado Giulio Carlo Argan, que vern a definir o termo tipologia para o estudo de tipos, estiio Saverio 

Muratori, que utiliza o tipo para seus estudos do tecido urbano de cidades italianas; Aldo Rossi 144
, para 

quem o tipo e urn arqu6tipo, urn principia 16gico e imut3.ve1, evocado em sua obra; Giorgio Grassi 145, que 

atraves do estudo de arquiteturas e cidades d3. urn rigor cientifi.co e uma base hist6rica ao termo; e 

g
1 ANTOINE, C. Quatremi:::redeQuincy ,Dictionaire Historiqtted'.Architecture, 1832 

u:o MO NTANER,J osep Maria, La i\1odernidad Superada,Arquitectttra, A-te y Pen sam ien to Del Siglo X.X, Barcelona: Gustavo Gili, 

1997., p. 133. 

w ARGAN, Giulio Carlo, "On Typology of the Architecrure", inhchitectura!Design no. 33, dez 1963, p. 564-6"5. 

J+~ ROSSI., Aldo, l.ahqttitectura de laCiudad,, Barcelona: Gustavo Gili, 1971. 
145 GIL-\SSI., Giorgio, La .A-quitectnra como 0 ficio y 0 tros Escritos, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 
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Manfredo Tafuri1
-t6 que propOe o termo "criti,·a tipo!rJgica", reutilizando o conceito sob uma nova 6tica do 

estruturalismo (uma busca de leis profundas que existam por sob as aparencias superficiais da linguagem). 

Segundo EneidaRipoll Stri:iher147
, e a partir desta retomada inicial que "m uitosprofissionaispassaram 

ase preocupar nov am en te com as con tribuirOesque um estudo tipolrfgico traria ao desenvo!v im en to projetua!', sendoa 

decada de oitenta muito fertil em novas estudos, elucidas:ao de conceitos e discussOes. 

As revistas Sum m arios (no. 79 de julho de 1984) e Casabe!la Gan/fev de 1985) dedi cam urn numero 

ao tema atraves das quais muitos arrigos sao colocados em circulas:ao, como ode Rob .KrierP8
, Rafel 

1Joneo 149 ~ Oriol Bohigas 150 ~ CarloAymonino151
, aletn das maisrecentes contribuis:Oes de Giulio Carlo 

Argan 152 eAldo Rossi 153
• Alan Colquhoun 1

5-l, Antony Vidler155 e \X? erner Oechslin 156 tambem figuram entre 

aqueles que, naquelemomento hist6rico, trouxeram importantes contribuis:Oes ao tema. 

0 conceito de tipo ja figurava no dicionario da A cademie Fran~aise de 1773 atraves da conota~ao 

Corrente entre OS plat6nicos de que "as idiias de Deus sao OS ttposde todasascoisascriadas. " 157 

Em 1832 Quatremere de Quincy publica seu Dictionaire Historique d:Architecture, no qual apresentaa 

definis:iio de tipo que ira influenciar toda a geras:iio contempor3.nea de estudiosos do tema: 

'~4pa!av ra tipo represen tan Cio aim a gem de um a coisa a ser c·opiada ou perfeitam en te im it ada, 

masaidiiade um e!emento quedevaservirde regraparao modelo. (. .. )0 tipo i um principioquepode 

regera criarao de vdriosobjetos totalm ente diferentes.1\Jo m odelo, tudo i preciso e dado;no tipo, tudo i 

vago. m58 

146TAFURI, Manfredo, Teoriay Historia de fa..Arquitectnra,Barcelona: Laia, 1973. 
1 ~ 7 STR6HER, Eneida Ripoll, "Considera~Oes sobrc o conceito de tipologia arquitetOnica", in STROBER, Eneida Ripoll (org.) 0 

Tipo na.Arquitetura:da teo ria ao projeto, sao Leopoldo: Unisinos,2001,p.25. 
1.;s KRIER, Rob, ''Ten Opinions on theType",in Casabeffa, 509-510, jan/fev 1985. 
149 MONEO, Rafael, ''De la Tipo!ogia",inSnmmariosno. 79, jul1984. 
15

u BOHIGAS, Oriol, ''Ten Opinions on the Type", in Casabelfa, 509-510, jan/fev 1985. 
131

.\ YMONINO, Carlo, 'Ten Opinions on the Type", in Casabe!la, 509-510, jan/fev 1985. 
15 ~ ~-\RGAN, Giulio Carlo, ''Tipologia", in Sum mariosno. 79, jul1984. 

m ROSSI, Aldo, ''Ten Opinions on the Type", in Casabe!fa, 509-510, jan/fev 1985. 
154 COLQUHOUN ,Alan, 'Tipology and Design Method"in&q;sin architectnra!CriticiJ'IJJ ,.Modern Architecture and Historical 

Change, Cambridge: MIT Press, 1984. 
155 VIDLER,Antony, ''The Third Typology", in Oppositionsno.7, winter 1977. 
156 0ECHSLIN, Werner, «Premises for the Resumption of the Discussion ofTypology'', in Assemblage no. 1~ out. 1986. 

lOti STROHER, Ronaldo deAzambuja, "Quatremere de Quincy ejean-Nicolas-Louis Durand, algumas Considera~Oes sobre a 

lnterpretas;ao do conceito de Tipo em Arquiterura", in STROHER, Eneida Ripoll (org.) 0 Tipo naArquitetnra: da teo ria ao 

projeto, Sao Leopoldo: U nisinos, 2001, p.lO. 
138 ANTOINE, C. Q uatremere de Quincy, citado em MAHFU Z, Edson, ''Tradi~ao e Inven~o", in AU-Arquitetnra e Urban iJ'IJJ o 

no. 12, jun/jul1987. 
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0 tipo arquitet6nico e, assim, urn principia que permitevariac;Oes e nio urn con junto de entidades 

fixas. Segundo Argan, e a ''form a·raiz' ("root form 'j que encontramos quando reduzimos urn complexo de 

variantes formals as suas essfficias, ou, nas palavras de Edson Mahfuz, e. quando "abstrai-se a com posirdo de 

uma edificapio ate o ponto em que se viem apenasasre!a.rOese>istentesentreaspartes, deixando-se de !ado as parte 

pro priam en te ditas':f/59
: 

"Para ilustraresta deftnzf·do,pode-se pensar no tipo 'casa pdtio : que,grosso m ado, seria 

imaginadocomoum volumedequa!querforma,com um va::ionoseuinterior,tambim dequa!quer 

forma. 0 importante aquie essa re!arao entreo volumee o va'ifo que e!erontim ,aqualpode to mar 

qualquerform a quando m aterializada. "160 

Ainda segundo Argan, o tipo tern urn conteUdo ideol6gico com uma base con stante, mas que 

assume diferentes nuances em mementos hist6ricos particulates. 0 tipo representa, desta maneira, val ores 

socials, que encontram variac;Oes formais de expressao ao longo do tempo. 

Finalmente, e principalmente, e atraves do tipo que se da a consolida~ao de experiencias passadas 

que permanecerio vilidas para o futuro. Podemos, inclusive, "su blim arm61 em tipos as inUrn eras varia<;Oes 

formais que encontramos nas manifestac;Oes arquitet6nicas ever sua metamorfose ao longo da hist6ria. 

" ... the 'tfpe 'of a circular tem pie is nev eridentifiable with this or that circular tem pie(..) 

butisalwaysthe result of the confrontation and fusion of all circular temples. "'62 

No caso de A! do Rossi, seu interesse pelo tipo provem de uma busca de significado para a 

arquitetura, como numa resposta a 'tabula-rasa' e ao 'ahistoricismo' do J\.fovimento Moderno. 0 tipo 

arquitet6nico passa a ser considerado a prOpria essen cia da arquitetura, ja que estabelece a continuidade da 

hist6ria, da tradi>iio, dan do legibilidade e identidade a urn a determinada cultura. 

lStJ.AHFUZ,Edson, "T:radi9,o e Inven~ao",inAU ~Arquiteturae Urbanismo no. 12,jun/jul1987, p. 72 
160 MAHFU Z, Edson, Op. Cit., p. 72. 
101 .ARGAN, Giulio Ca:rlo, "On Typology ofthe.A:rchitectu:re", in NESBITT, Kate (ed.), Theori::rjng a New .Agendti for Architecture, 

New Yo:rk: P:rincetown A:rch P:ress, 1996, p. 244. 
16 ~ ARGAN, Giulio Carlo, Op. Cit., p. 243. 
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Rossi, em sua obra, recorre ao conceito na busca de soluc_;:Oes morfol6gicas e modelos de car3.ter 

universal, o que vern a ser posteriormente caracterizado por Argan como a tendCncia do "rev iv a/"163
, uma 

postura acadCmica, estatica, avessa ao empirismo; e ainda referido por l\.1ontaner como modelo que deu 

maxgem a urn "m aneirism o tipoldgico'*r+ caracteristico da decada de 70 e do que veio a ser conhecido por p6s-

modernism a. 

Segundo Micha Bandini165 esse uso formalista dado ao conceito o privou de seu valor critico e 

cultural. Con forme esclarece Oriol Bohigas, o valor critico do tipo acontece quando ele e "um a referencia 

m etodolrfgica e nJo form a!':w, 

Mas ;a tendo sido estudado o conceito de tradic_;:ao como uma categoria que se constr6i 

dinamicarnente, podemosidentificar o tipo arquitetonico, tal como definido por Quatremere de Quincy e 

""'-\rgan, como sen do o elemento de permanCncia ao longo do tempo, a articula<;iio espacial que foi formada 

em resposta a uma to tali dade de demandas priticas e ideol6gicas de urn a determinada cultura. :E, no 

campo especifico da arquitetura, urn mensageiro din:imico da tradic_;:iio, caxacterizando a fisionomia da 

arquitetura ou da cidade ao Iongo do tempo. 

Em contrapartida, as diversas solw;:Oes formais, mutiveis, que podem dar forma ao tipo, variam 

con forme a inventividade do momenta, atendendo a demandas e soluc_;:Oes disponiveis no agui e agora. 

Ja Rafael Moneo, se contra poe a estas interpreta~oes estaticas de tipo propondo que pode 

acontecer a apari<;io de novos tipos como, por exemplo, atraves de inovac_;:Oes estruturais e tCcnicas, 

mudan<;as de uso e de escala, einclusive quando o genio do arquiteto inventa urn. Para Moneo, o tipo e 

uma estrutura permanente, mas transforma<;Oes se operam em seu interior, e nao s6 em sua superficie, 

conforme apresentado por Argan. Amos Rapoport, em 1969, considerava o surgimento de apartamentos 

para uma pessoa ("kitnets') nas cidades americanas como o surgimento de urn novo tipo. 16
i 

A parte das variac_;:Oes que podemos encontrar na definic_;:ao de tipo, essas elabora<_;:Oes te6ricas 

amadureceram o debate de uma arquiterura que, na segunda metade do sCculo XX, estava querendo 

163 :\RGA~, Giulio Carlo,Elpasado en elpresente.EJ revival en lasartesplasticas, Ia arquitectura, el ciney el teatro, Barcelona: Gustavo 

Gili, 1977. 

'~MONTANER,JosepMaria, Op. Cit.,p. 134 
165 BANDIN'L Micha, ''Typology as a Form ofConvention",inA4. Files no. 6,1984. 

'" BORHIGAS, Oriol, Op. Cit., p. 97. 

"'RAPOPORT,Amos,Op.Cit.,p.131. 
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reestabelecer seus vinculos como Iugar e com a tradic;:ao, chegando as vias de urn 'anti-modernismo', tal 

como expresso por Rob Krier quando afirma que "sea fusiio com a sua heranra cultural nJo existe, entJo qualquer 

solurJo arquitet6nica serci tJo som ente individua!ista efUti/''~ 68 

Estando estabelecidas algumas conceituac;:Oes satisfat6rias e Uteis para tipo, os te6ricos 

continuaram trabalhando na busca de urn a classifica<;ao destes. Em 1963 Argan propoe que o tipo e urn 

prindpio que se manifesta na configurac;:ao formal da construc;:ao, em sua estrutura e em seus elementos 

decorativos, tendo, ainda, propriedades funcionais. N a decada de 80, porem, a classifica<;ao do tipo atingiu 

grande especializa<;ao. Segundo Edson Mahfuz 169 dois sao OS procedimentos de classifica<;ao: por tipos 

formais, para fen6menos arquitet6nicos; e por ripos funcionais, que e uma ripologia aplicada que 

estabelece urn a relac;:ao entre edificio e forma urbana, com constantes organizacionais e estruturais. 

Este trabalho nao se detera no estudo dos ripos, realizando t3.o somente urn a delimitac;:3.o te6rica 

do conceito. llustrando, todavia, o grau de desenvolvimento dos estudos te6ricos de ripos ao Iongo da 

decada de 80, localiza-se o estabelecimento de complexas categorias e sub-categorias. Os tipos formais, 

por exemplo, desdobraram-se nas categorias de forma arquitet6nica, definic;:ao e articulac;:ao do espac;:o, 

relac;Oes espaciais, circulac;:ao e percurso, principios de ordenac;:ao, gran des elementos construtivos, 

elementos decorativos, relac;:Oes entre edificio e contexto, e principios de organizac;:ao espacial. Detalhando 

os principios de organiza<;ao espacial, estes sao compostos por dois principios topol6gicos (proximidade e 

fechamento) equatro geometricos (organizat:;ao em relac;:io a urn ponto, a umalinha, a umamalha, e a urn 

volume elementar). E tal como nesse exemplo, as demais categorias de tipo se desenrolaram em urn 

imenso catalogo classificat6rio. 

Assim como no estudo de identidade urbana apresentamos o universe formal que se abre para o 

arquiteto e urbanista atraves das pesquisas topoceptivas, buscamos aqui apresentar alguns dos inllmeros 

crittlios desenvolvidos por estes recentes estudos tipol6gicos, que possibilitam a leitura do meio urbano, e 

da arquiterura. 

1
68 KRIER, Rob, Op. Cit., p. 119. 

169 MAHFUZ,Edson,Op. Cit.,p. 72. 
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Augusto Romano Burelli, em 1983, afirma que "pela prim eira v ezosarquitetospodem uti!izar a historia 

sem se con fun direm ,jd que podem dirigir seusin teressespara a natureza con ceitual do problem a, desmbrin do in v an"an tes, 

problem as com positivose principiosespat:iais,atravisdo estudo de elem entos~jem eros. ou determ inadoshistoricam en te. ''~ 70 

Desta maneira, o tipo se apresenta Util tanto no estudo quanta na utilizas:ao da hist6ria da 

arquitetura como material de projeto. Segundo Frampton, podemos estudar a presen~a dos tipos tanto na 

civilizas:ao universal como nas culturas regionais. 

H:i tipos que servem as necessidades do poder (o 'i·ontetido ideo!dgico "referido pot Argan), que 

foram inicialmente propagados pelas Escolas de Belas Artes. Sao matrizes racionais, com paradigm as 

cl:issicos, podendo admitir urn a ampla gam a de programas, universalmente aplic:iveis a quase qualquer sitio 

regular. Por associas:ao, podemos constatar que caracterizam as 'verticalidades' propostas por Milton 

Santos, cujos espas:os, independente de beberem diretamente na fonte do Movimento Moderno -urn 

grande propositor de tipos arquitet6nicos racionais- sao manifesta~Oes deste tipo. 

Outros sao tipos ligados a hist6ria real ou mitica de urn Iugar em particular. Sao tipos que sofreriio 

transformas:Oes tao logo entrem em contato com outras culturas, o que e urn movimento com urn na 

evolu~o hist6rica. Segundo Frampton, '1a m odijicacion en eltiempo de un tipo herdado hd sido un procedim iento 

bdsico en Ia evolutiOn de casi cualquieredificio. El acto de construir hd ten dido invariablem ente a oscilaren tre Ia 

un iv ersalidad de Ia civ ilizacid n )' lo en raizado de Ia cu ltura. '"71 

V emos que esses tipos, que produzem os espac;os das (horizontalidades', sintetizam em sua 

propria metamorfose, o processo de fecunda~ao, hibridiza~o, propos to pelo regionalismo critico. 

Neste contexte, se poderia dizer que ·~ .. em to do pr~ieto arquitetO n ico hd um a com po n en te tradicio n a/, 

representadapelapresen;a de tiposem suaconstituir-Jo,assim como hd tam bim um a com ponente de invenplo, representada 

pela tran.iform a;iio dessestipose sua adaptafiio circunstancial. "172 

Este raciocinio e compartilhado por Amos Rapoport con forme apresentado na cita~ao inicial 

deste t6pico de estudo 173 Compreende-se, assim, a razao da proposi~ao de Kenneth Frampton de 

17l'BURELLI,. Augusto Romano, citado em MAHFUZ, .Edson, "T:radi~aoe Inven<;iio",inAU -Arquiteturae Urbanismo no. 12, 

jun/jul 1987, p. 72. 
171 FRAMPTON, Kenneth, <'Lugar, fo:rma e identidad: bacia una teoria del :regionalism a critico", en TOCA FERNANDEZ, 

Antonio (ed): Nuevaarquitectura en Amiricalotina.Presenteyfuturo, Mexico: Gustavo Gili, 1990, p. 12 . 

"'M.\HFUZ, Edson, Op. Cit., p. 73. 
173 «[have already mggested thatthe vernacular todqy m try be one of type rather than of form." inR.APOPORT,Amos, Op. Cit. p. 131. 
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'tipologia/topografia' como urn dos cinco pontos para uma arquitetura regional critica174
: sendo a 

topografia a configuras:ao do contexto dado, "sea iste natural o artificial o una !!J eZfla de am bor·ws, 

conseqiientemente urn dado exclusivo do lugar, sua relas:ao com tipologia pode se dar em cliversos niveis, 

desde'hintegraci6n de ft!JJ a mret,aintervenci6n dentro de ttm entomo e:vstente, a losaspectoseco!ogicos, clim ato!Ogicosy 

sim b6/icosde Ia restt!tan te !ugar-jom1 a': 176 

A sintese clialetica proposta pelo regionalismo critico entre cultura locale civilizas:ao universal, 

emparelha-se outra sintese de tipologia/topografia e invens:ao. 0 tipo pode ser de diversas qualidades, 

mais ou menos enraizado, ja pode ter sido transform ado por processos historicos incorporando 

caracteristicas racionalistas ou globalizadas, e relacionar-se em cliferentes niveis como contexto, o que 

ainda assim trad. o componente regionalista (critico, porque auto-consciente) do projeto, com grande 

intensidade ou nao. Mas a resposta de urn novo projeto para a totalidade de demandas praricas e 

ideologicas, mutaveis ao longo do tempo, e a conseqiiente construs:ao do lugar-forma, con tara com urn 

componente inventivo. 

Segundo Argan os aspectos tipologicos e inventivos do processo criativo sao continuamente 

entrelayados, "tbe in ven tiv e aspect being mere/)' that of dealing JV ith the dem an dsofthe actual historical situation qy 

critici:;jng and overcom ingpast solutions deposited and !)'nthesiZfdschem atica!g in the "type ': 177 

Os recursos a serem utilizados e a qualidade desta sintese dependem da envergadura criativa do 

arquiteto. 

1.2.3.2. A Obra de Luis Barragan 

llustrando a presen<;a do tipo numa arquitetura com form as ineclitas, apresentaremos a obra do 

mexicano Luis Barragan, urn arquiteto cujo genio sou be processar poeticamente a sintese entre referencias 

e inventividade. 

Luis Barragan nasceu em Guadalajara,Jalisco, Mexico, em 1902, onde segraduou engenheiro civil 

e arquiteto em 1925. Muda-se para a Cidade do Mexico em 1936, onde fica estabelecido ate o anode sua 

174 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 12. 
175 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 12. 

''
6 FRAMPTON,Kenneth, Op. Cit.,p.12. 

177 ARGAN, Giulio Carlo, Op. Cit. P. 246. 
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morte, 1988. Sao deste periodo as obras que lhe deram reconhecimento 

internacional, inclusive o Premia Pritzker de 1980. 

Sua produc;:ao e marcada por sua capacidade incomum de identificar 

Figuras 25 e 26: llustra<;ao do liHo jardins OS elementos que confer em qualidade a arquitetura e seleciona-los, elege-los 
&1 chan tesde Ferdinand Bac 

Figura 27: Arquitetura de Marrocos 

Figura 28: Arquitetura de Marrocos 

Figura 29: Patio da Casa Robles Leon, 

Guadalajara 

para estar presente em sua obra, sem que sejam capias de referencias, mas 

sim fazendo com que a identidade regional esteja Yivificada em espac;:os 

contemporaneos, para a vida contemporanea. E e por isso que a arquitetura 

que produzia ja na decada de 40 pode ser identificada como regionalismo 

critico. 

Durante viagem pela Europa ap6s a conclusao de seus esrudos, 

entrou em contato com os livros]ardinsEnchanteseL.esColom bieres, com 

ilustrac;:oes de paisagens do frances Ferdinad Bac, que teve papel decisivo na 

escolha do caminho trilhado pelo arquiteto. 

Segundo Juan Palomar Verea 178 esses livros com desenhos e textos 

que evocam o velho espirito mediterd.neo e a cultura moura em especifico, 

foram uma "epifan ia" para Barragan, pais ele reconheceu ali uma heranc;:a 

quase esquecida desta cultura para com as construc;:oes tradicionais de 

Jalisco. Ap6s essa 'descoberta', Barragan visitou Marrocos, fato ao qual se 

refere como a viagem que mais o impressionou em sua vida. Poi como ter 

~ em maos uma ultima pec;:a que faltava da arvore geneal6gica da arquitetura 

popular na qual viveu toda sua infancia. 

Alem de elementos arquitet6nicos herdados da cultura moura, as 

outras influencias reconhecidas par Barragan como constituinte da 

arquitetura jaliscense sao: a arquitetura colonial, cujos espac;:os sao "m uy 

178 PALOMAR VEREA,Juan, "Los A nos de Guadalajara" in BUENDIA JULBEZ,Jose M., 

PALOMAR,Juan,eEGUIARTE, Guillermo, L1isBarragdn, Mexico: Editorial RM, 

2001. 
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generososen dimension J' m tQ' recatadosen ilttm inacion 'J\i
9

; e a ascendenciaindigena 

sobre a qual nos conta Ignacio Diaz Morales, amigo e parceiro de trabalho 

de Barragan: 

"(. . .) hicim os ~om Barrag!m )m uchoscom en tdriosrespecto a Ia 

proclividad a! color de nuestrosantepasadosindigenaJ~ de loscualesheredam os 

quiirase on o esse gusto po r el color, qm no tien en losespaii oles, que no tietJ en 

!oseuropeosen generalpero que ten em os ll osotrosen lvfixico por nl!eJtra 

bend ita ascendenciaindigena. I..o mismo esa inclinacion de!indigenaporlas 

(. ) 
JJ/80 texturas ... 

Poi desta maneira que, de volta ao Mexico, Barragan iniciou urn 

trabalho que, gradativamente, passou a incluir as diversas influencias. 

Primeiramente, a enfase recai sobre a influencia da cultura mediterra.nea. 

Em seguida, e ap6s voltar de sua segunda viagem a Europa na qual 

conheceu Le C orbusier em Paris, passou a incluir as form as do 

racionalismo modernista no que tange ao efeito escultural da forma 

arqui tet6nica. 

".As hispointofdeparture he took the essential elem entsoj 

"Mediterranean architecture and updated them ./fter mastering that idiom, he 

moved on to the form sojEuropean rationalism, borrowing their great 

sculptural effects. '~ 81 

179 MORALES, Ignacio Diaz, ''La Armonia del Espacio", in PORTUGAL, Armando Salas, 

Arm an do Salas Portugal PhotographsojtheArchitecture ojutis Barragan, Barcelona: 

Gustavo Gili, 1992, p. 16. 
180 MORALES, Ignacio Diaz, Op. Cit. p. 16. 
181 TOCA FERNANDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 17. 
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Figura 30: Casa Gonz:ilez Luna, 1928. 

Figura 31: Escada e banco em J alisco 

Figura 32: Pavimento -Cuadra San cristobal, 

Jalisco 



0 cuba branco e urn 'arquecipo' dos primeiros momentos do 

Movimento Moderno, de origem mediterrinea, segundo Jose :\L Bundia 

Julbez 182
• A transposis;ao deste arquetipo -ou tipo- para paises do centro-

norte europeu com condis;6es de vida e dim a totalmente diferentes 

resultara..m "in ope ran tesJ'fallidaspor razones nattt ra!eSJ' hist6rica.f'!83
• J:i Barragan, 

que idencificava a mesma subst:incia nas culturas mediterrinea e mexican a, 

Figura 33: C a saC risto , 1929. 
alem da natural equivalencia na quanti dade de luz incidente nos dois 

territorios, realizou uma bern sucedida correspondencia ao ado tar para o 

rvfexico as superficies bran case lisas, o teto plano e seu uso 'idilico' como 

terras;o. 

A disposis;ao de v:irios compartimentos espaciais -em geral 

cubicos- foi urn recurso utilizado com frequencia pelo arquiteto e a 

utilizas;ao da laje do volume mais baixo como terras;o e urn de seus temas 

preferidos. 

0 que, para muitos arquitetos, se converteu num ''jcicil estilo 

Figura 34: Casa Gonzilez Luna, 1929. 
m oderno"184 para Barragan foi mais urn referendal para a renovas;ao da 

arquitetura mediterranea que empreendia no Mexico. Ern uma dedicatoria 

de Ferdinand Bac em exemplar de Las Co/om bieresquando do encontro de 

Barragan como au tor consta: ''A Luis Barragan, a qt~ien qt~isiera flam arm i 

ah[jado porlaperftcta com prensi6n qt~e hatenido de m i renovaci6n de 11n estilo espaiiol 

meditemineo ':'85 

Barragan tern, assim, influencias proprias, de sua historia e regiao, e 

influencias adquiridas atraves dos novas conhecimentos e trocas culturais, 

Figura 35: Casa Ildefonso Franco, 1929. 

'
82 BUENDIAJULBEZ,Jose M., ''Barragan Cabalga Rumbo alaEternidad", in BUEl'\JDIAJULBEZ,JoseivL, PALOMAR, 

Juan, e EGUIARTE, Guillermo, Luis Barragan, Mexico: Editorial RM, 2001. 
183 BUENDIAJULBEZ,Jose M., Op. Cit. p. 27. 
184 MORALES, Ignacio Dfaz, Op. Cit., p. 15. 

";PALOMAR VEREA,Juan, op. Cit.,p. 74. 

86 



que travou ao longo de sua vida. Em relas;ao a essa sua postura 'sincretista', 

Barragan concedeu urn a interessante explanas;ao: 

'Vo)' aver si logro e:xplicarel equivoco a! 11sar de palabra de 

'arquitectostradicio n a list as: Gen eralm en te !o en tim de111 po nm arquitecto que 

hace una arquitectura de tm estilo de outra epoca de un 111 is!ll o Iugar en que e! 

esta. Esto fi!osoficam ente debe considerarse que no estradicionalporque esa 

arqttitectura que rJI esta copicmdo de esa epoca Cllando se hizo era conteJJJpordnea. 

&toncesq11iere decirla verdadera tradicirJn consiste eJTI ir haciendo Ia 

arqu itectu ra con tempo ran ea, I!) em plo: !o s colon iales Ji hu bieran hec ho arq uitectu ra 

maya no habrfan sido tradicionalistasta111 poco,porque entonces!os m qyas habrfan 

hecho Ia arquitectura att terior)' asi in deftn idam en te •. (. .. ) 

Lz tradicirJn es hacer Ia arquitectttra de s11 rJpoca, segtln Ia vida de Ia 

epoca, conform e a Ia Cllltura de Ia epoca. " 186 

E assim que num terceiro mom en to de sua prodU<;:ao-

conseqiientemente mais maduro -passou alans;ar mao dos recursos que 

dispunha, das citadas influencias que ja dominava, dos amplos espas;os 

coloniais e das cores fortes caracteristicas da heran<;:a indigena- viva 

tradis;ao popular mexican a- de urn a maneira totalmente nova. 

Criou, segundo Antonio Toea Fernandez 187
, urn novo elemento 

dentro do repert6rio ja conhecido: a quinta fachada, composta pelo piso e 

pelo ceu em seus terra<;:os, nos quais se mesclam o terras;o-jardim 

modernista e uma versao contempodnea do patio interno, que e urn 

elemento da tradis;ao jaliscense. U rna maneira encontrada por Barragan de 

186 UGARTE, Alejandro Ramirez, "Entrevista con el Arquitecto Luis Barragan", in ANDA, 

Enrique, Luis Barragan, C!asico del Silencio, Bogota: Ed. Escala, 1989, p. 232. 

'
87 TOCA FERNANDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 18. 
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Figura 36: CasaJose Clemente Orozco, 1934 

Figuras 37 e 38: Casa em Tamaulipas, 1939. 

Figura 39: Patio da Casa deTacubaya, 1947. 

Figura 40: Patio da C asa Gilardi, 1976. 



Figura 41: Terra<;:o da Casa Gilardi, 1976. 

onvento das Capuchinas 

Sacramentarias, 1955. 

Figura 43 e 44: Terra<;o da Casa Ortega, 1940. 

fazer com que a vida nas casas permane<;:a acontecendo ao redor de um 

espac;:o aberto. 

Percebe-se que a linguagem de Barragan se elabora a partir dos 

diversos tipos e referencias que identifica na arquitetura popular 

mexicana, sejam eles herdados dos espanhois ou especificamenre dos 

mouros -, dos indfgenas, ou ja reorganizados na forma de urn a 

arquitetura colonial, que vern fecundar (apropriando do cermo ucilizado 

por Paul Ricouer e Kenneth Frampton) os grandes planos eo modo de 

constrU<;:ao racionalizado de sua epoca. U ma arquitetura voltada a a tender 

ao modo de vida contemporineo, mas que nao se vale de nenhum 

elemento como 'icone' de modernidade: 

'f...) en m i opinion yo creo que so bra cuando m enoselcincuenta 

porciento del crista! que se pone (na arquitetttra do lvli:xico em 1962), es 

decir las v en tan as. Ero rest a in tim idad tan ta para casas de habitaci6 11 como 

para edificiosde despachos, esosventana!esenornt es nos son acogedores 

abso!utamente, entoncesnecessitae! arquitecto actualpensarttm poro m cis no 

com ponerfachadasde puro crista!, queyase ha hecho acadim ica esa idea 

sino saber qui cantidade de !uzes!a que se necesita en e!inten·orde los 

espacios que lim itan y a sea habitacio n, oficin a, clinic a o cua!quier co sa que 

es Ia que estin reso!viendo. " 188 

A arquitetura resultante das experiencias de Barragan e de sua 

capacidade de selecionar o melhor, e urn a arquitetura apropriada ao contexto, sem se confundir como 

popular, e equidistante do Internaciona! Sry!e dos grandes vaos e pianos devidro. 

188 UGARTE, Alejandro Ramirez, Op. Cit., p. 232-3. 
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1.2.3.3. Desfamiliariza~ao e Tipifica~ao 

'Talvezestejam osaqui apenaspara di'(frcasa ponte poro jarro oliveira jane/a. Nom dxim o pilar 

torre.lvfas di:;f-las lem bra-te dizi~las de um am aneira que asprOpriascoisasnunca sonharam que pudesse 

e>istirtiio intensam ente" 

Thim O()' Ferris 189 

No que se refere aos procedimentos que conduzem a sintese entre aspectos tipol6gicos e 

inventivos do projeto em arquiteturas regionalistas criticas, os conceitos de tipificac;io e desfamiliarizac;ao 

sao fundamentals. 

Dentre os diversos artigos que Alexander Tzonis e Liane Lefaivre escrevem ao longo da decada de 

80 sobre o regionalismo critico, urn deles, publicado na rev ista AVV-Monografias de .4rquitectura y Vzv ien da 

de 1985190
, apresenta os conceitos de desfamiliarizac;ao e tipificac;io como recursos dos quais sevalem os 

arquitetos com postura regionalista critica. 

A desfamiliarizal'iio foi primeiramente formulada por Vi tor Schklovsky, integrante da escola 

formalista russa, que propOem o conceito ("ostranenie ')na decada de 20, inicialmente em rela~ao a 

literatura, estendendo-o, posteriormente as todas as artes: 

"Habitualizatio n devours o ijuts, clo thes,furn iture, one l' w ifi, and the fear of war . . Art 

exists to he!pusrecover the sensation of lift, it exists tom ake us fee/things, to make the stone JtOn)'. 

The end of art is to give a sensation of the oiject as seen, not as recognized. The technique ofartisto 

make things "unfamiliar, "tom ake form sobscure,so as to int-rease the diffiru!ty and duration of 

perception. '1191 

0 te6rico Frederic Jameson retoma em 1972 o conceito de desfamiliariza~ao sob o prisma critico 

da p6s-modernidade: 

18 ~ Sem refen!ncia. 
190 TZON IS, Alexander e LEF_-\JVRE, Liane, "El Regionalismo Critico y la Arquitectura Espanola Actual", i~ A e:..-i>r-

114onografia,s de Arquitectura )' Hv ienda, no. 3, Madrid: SGV, 1985. 
191 SCHKLOVSh"Y, Victor, "ArtasTechnique",inLEMON,LeeT. e REIS,Marion (eds.), Ru.s.rian Formali.stCritici.sm ,Lincoln, 

1965. 
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•: .. the notion ofostraneniehasyeta third theoretical advantage in that it perm its a new concept 

ofhisto!J': not thatofsome profound <"ontinuit)' oftradition l"haracteristicofidealistic histor)', but one of 

history asasen"esofabrupt discontinuities, ofrupturesw ith the past, where each new present is seen as a 

breakw ith the dominant artistic canon ofthegeneration immediately preceding (..J''" 

A partir da dCcada de 80 o conceito passa a ser aplicado tambCm na critica arquitet6nical'J3, 

primeiramente atravCs do citado artigo de Tzonis e Lefaivre, e posteriormente atravCs de outros artigos 

dos autores, pelo arquiteto por Bernard Tschumi19 
.. , que sevaleri do conceito para compor uma 

arquitetura fragmentiria, desconstruti"'.rista, e por Jean La Marche195
, que publicou recentemente o livro 

Fam iliarand the Unfam iliarin Tw en tieth.Cen tury Architecture que reexamina algumas dasmais importantes 

construc;Oes do sCculo XX utilizando o conceito de desfamiliarizaqio. 

0 arquiteto canadense Ricardo L. Castro, em artigo intitulado "Architecture and 

Defamiliarizationm96 argumenta: 

'1t would be arguable that any w orkofarchitecture, more precisely of architecture consciously 

presented as art, could be read and interpreted using the reclaimed critical strategy of defam iliarization. I 

would lik£ to suggest that thisisnot on f;; possible but relevant as a plausible strategy of architectural 

aiticism. 

Confronting an)'projectin light ofthisproposed strategy, one must arrive at defining the 

varioustraditionsw hich constitute the project's antecedents, both at the level of local culture and at the 

levelofuniversalcivili"!'tion. Only then isitpossible to understand how each one ofthearchitectures 

breakrwith itsim m ediatepredecessors." 

1
'12 ].-\MESON, Fredric, The Pri.son Honse ofi.ongnage:ACritica/AccolfntofStroctlfrali.sm and Rttssian Formalism, Princeton: Princeton 

University Press, 1972. 
193 0 regionalismo rom:intico se vale da familiarizas:ao: seleyao de elementos regionais ligados a memOria coletiva e osinserem 

nos novos edificios, construindo cen<irios de afinidade e simpatia com os usui.rios. Segundo Tzonis e Lefuivre esse 

regionalismo sentimental com essa superfamiliarizayao, que e imediata, facil, '"'enjoativa': «narcisica", tern tido um efeito 

"narcdtico ·: talvez are "allfcindgeno", na consci&lcia. TZONIS,Alexander eLEFAIVRE, Liane ,'Why Critical Regionalism 

Today?",inA+Uno 236,maio 1990. 
1
'J.l TSCHUMI, Bernard, "Six Concepts", in .Architecture and Difinnction,MIT Press, 1996. 

195 L\ l\L\RCHE,Jean, Tbe Familiar and the Unfamiliar in Twentietb-Cent11ry Architectlfre, lllinons: University ofnlinons Press.2003. 

l% CASTRO, Ricardo L., "ArchitectureandDefamiliarization", Internet, http:/ I www.arch.mcgill.ca/ prof/ castro/ serlio/ 

defum.htm. 
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Assim, sen do possivel a aplica<;io do conceito para a critica de arquitetura, o que mais interessa 

nesta pesquisa e sua aplica<;iio como ferramenta projetual: 

"El arquitecto puram ente regional uti!izalose!em en !OSJ m aterialesde una form a tradiciona!, 

au tom dtica e inc!uso rituaL Eiarquitecto regiona!ista acttia de una form a dtferente. Utiliif!ndo un tirm ino 

acufiado en !osaiiosvein te por t-lctor Schklovs~', 'de.ifam i!iariif 'Ia arquitectura de Ia vida cotidiana para 

co nseguir que el observ ador tome con cien cia de las form as arquitectdn icascom un es de um am an era diferen te, 

ddn doles u n nuevo significado 'para espo!ear Ia con cien cia: B arquitecto region alista destaca tiertos aJPectos 

de !o tradicionaly verndculo y los 'tipifica 'a! igua! que en Ia literatura !osheroicospersonajesdram dticos 

son versionestipificadasde personasreales. Poroutraparte,aqui laintencirJn no essolo reforwrla cohesiOn 

delgrupo dentro de fa regiOn, como esel caso de !aarquitectura regional, sino adoptar una postura po!im it'a 

jren tea/ e>terior. ''~ 97 

E uma inten<;iio que s6 se concretiza a partir do conhecimento dos usulirios, do receptor desses 

c6digos que estao sendo elaborados pelo arquiteto, e dai a necessidade de conhecimento do contexte 

cultural no qual a obra se in sere. (Este assunto voltari a ser discutido mais adiante). N a cita<;io acima, 

percebe-se que a relaqiio com a tradi,ao, tal como proposto pelo regionalismo critico nao e ada 

manuten<;iio ou perpetua<;iio de formas vernaculares, que o te6rico Christopher Alexander qualifica como 

urn a to med.nico, que se di nas culturas que chama de 'inconscientes' ji que sao governadas pelo hibito. 

0 regionalismo critico prop6e 0 di3.logo e a inte.rven<;iio nesses padr6es, para 0 que e necessaria urn 

esfor\'O 'auto-consciente'- ainda segundo Christopher Alexander. Ou nas ja citadas palavras de Kenneth 

Frampton, a tradic;iio ''para man ten erse con vida pi de, nada men os, um a rein terpretacid n con stante ':198 

E con forme explanado no t6pico anterior, a renova<_;:iio da tradis:-ao, pode acontecer, no campo da 

arquitetura, atravCs do tipo, sen do necessaria a combina<;io deste com os aspectos inventivos, 

contempod.neos do projeto. A desfamiliarizas:-io e urn procedimento queviabiliza esta pritica. Esta tecnica 

de tornar os objetos de arte 'estranhos', tambem referida por Schklovsky e Bertold Brecht como 

197 TZONIS,Alexander eLEFAIVRE,Liane, Op, Cit., p. 4. 
198 FRAMPTON, Kenneth, ""T :radiciOn e innovaciOn em la obra deC hristoph Mackler", in MACKLER, Christoph, Christoph 

A1iickler, Barcelona: Gustavo Gili, 1995. 
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"estranhatn en to "199
, a fim de renovar a percepc;:ao que se tern deles, vern de encontro a uma arquitetura de 

resistencia, que atraves de urn esforc;o consciente tern a intenc;ao de realizar uma identidade local, e tern 

uma postura polemica frente as aportac;:Oes exteriores e a prOpria tradic;ao local, aspirando a alguma forma 

de independencia cultural, politica e econ6mica200
• 

'Critical regionalism (. .. )selects these regional elem entsfor theirpotential to act as support, 

physical or conceptual, of hum an contact and community, w hatw em ay call 'place defining' elem ents,and 

incorporates them 'strange!J 'rather than Jam iliarfy :In other words it makes them appear distant, hard 

to grasp, difficult, even disturbing. Itfram es as if it were the sense ofplace in a strange sense of 

displacement. It disrupts the sen tim en tal ~m brace' between buildings and their consumers, 'de-

au tom atis:jng 'perception and thus 'pricking the conscience; to use anotherojShklovsi9· 'seopressions. 

Hence, through appropriate!J chosen poetic devicesofdefam iliarization critical regionalism m akesthe 

building appear to en fer in to an imagined dialogue with the viewer. It sets up a process ofhard co gn itiv e 

negotiation in place ofthefan tasi'l!d surrender thatfollow sfrom o v erfam iliarizatio n. It leads the viewer 

to am etacognitiv estate(..). "201 

Lucrecia D'Alessio Ferrara202 investiga o tema sob o prisma da Semi6tica e apresenta a 

desfamiliarizaqao como urn ~(re-con hecim en to·: nao identificar, mas sim conhecer outra vez: 

"0 t'onceito de estran ham en to (ou de.ifam iliarizafdo )estdre!acionado a doisoutros, anteriores, 

ode automatism o e, o seu consequente,form ulado por Herbert Spencere que dizrespeito ii econom ia da 

energia mental(. .. ) Todososnossoshdbitosestiio subm ersosno dom inio do inconscien te; (. . .)a percepriio 

itdo m aisrtipidaquanto m aisautom dtica,quanto m aisprontamenteforidentificado o dado novo em 

relafdO ao conhecimento jdautom ati!'(!ldo. •roJ 

l'i9 FERRARA, LucreciaD' Alessio, A&tratigia dos Signos, sao Paulo: Perspectiva, 1981, p. 33-9. 

:W(IFR..-\MPTON ,Kenneth, "El Regionalismo Critico: ArquitecturaModerna e Identidad Cultural", inAOf/ -Jvlonograjiasde 

hqttitecturay Hvienda, no. 3,Madrid: SGV, 1985,p. 20. 

"'' TZONIS, Alexander e LEFAIVRE, Liane, Op.Cit., p. 31. 

:wz. FERRARA, Lucrecia D'Alessio, Op. Cit .. 

:w3 FERRARA., Lucrecia D' Alessio, Op. Cit., p. 34. 
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Neste eixo entre automatismo e perceps:ao se coloca o artista ou arquiteto com postura critica, 

apresentando a obra como coisa a ser vista e nao reconhecida. Entretanto, este processo de 'causar 

estranhamento' tendo em vista a desautomatizas:ao da percepc;:io nio significa substituir o simples pelo 

elaborado: 

·~ .. quando ae:pressdo tulta equivale ao uso com um, o maisestranho i apelarpara o term a 

vulgar. En esse descentram en to do uso com um, nesse insdlito, nesse desv io da norm a que se situa aquela 

qualidade de estranheza, de divergen cia que estd na base da produrao e da percePfao estitita. •w 

Ferrara, ao afirmar que para a efetivac;io do estranhamento o artista-ou arquiteto -desloca seu 

interesse da especificidade da arte para a fun<;iio da arte, que e, segundo Marshall McLuhan, o poder desta 

de educar a percep<;io do receptor:20
\ introduz a Teo ria da RetepfdO. E a educac;:ao da perceps:ao do receptor 

se d:i atraves de uma via de mao dupla entre o efeito produzido pela obra como objeto (sua especificidade, 

que e func;:io da obra em si mesma) determinada pelo emissor (artista, arquiteto), e a maneira como esta e 

recebida, condic;:ao que e determinada pelo destinatirio, ou receptor, ou usu:irio, no caso da arquitetura. 

Este sempre inserid. seu repert6rio, sua pre-compreensao do mundo e da vida no quadro de refert!ncias-

latentes ou implicitos- da obra. A Teoria da Recepc;ao ve que a arte sO se concretiza na conscit!ncia 

relativa do receptor, a obra se completa no in terpretan te, ou seja, no processo cognitive do receptor- assim 

como a arquitetura pressup5em experiencia~io, eo espac;o arquitet6nico revela einstrui, tal como j.:i foi 

dito no inicio deste capitulo. 

Por isso a importancia de se conhecer o universe de refert!ncias do usuirio que no campo da 

arquiretura pode se traduzir no trabalho com os tipos, que sao elementos jci existentes, conseqiientemente 

de conhecimento-mesmo que inconsciente- dos usuirios. 

'Uitrapassou-se a concepfdO de que am en sa gem de arte era produifda pelo em issorpara ser 

con sum idapelo receptor, de que com unicardo era algo que ocoma no inicio de um processo-o em issor-

para se con .sum ar no fim -o receptor-, a com unicafJO artistita passou aserconJiderada como a/go que 

21
-'
4 FERR.ARA,Lucrecia D'Alt!ssio, Op. Cit., p. 35. 

:::ts MCLUHAN, Marshall, Do Cliche ao Arquitipo, RiodeJanciro: Record, 1973, p.208. 
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ocoma no in teriordo prOpn·o veiculo que se com unicava, na pr6pna Jinguagem ._4rte deiXDu de ser 

com unicafJO de um significado paraserlinguagem que se processa:que seestrutura e nisso engendrao seu 

signtficado. •r!ov 

Esta linguagem, referida por Ferrara como dia!Ogica- sen do "um a via de duas m a of'-e feita de urn 

constante "en v elhecim en to-renascim en to repertoria!'~ j2. que os elementos conhecidos do usuirio sed.o 

adulterados em prol da desautomatizac;:ao da percepc;:iio, mas logo voltam a se tornar familiarizados, 

repert6rio adquirido. 

Segundo Ferrara, quanto mais utilith-io foro signa -ou elemento arquitetOnico em nosso caso

desfamiliarizado, mais e.ficiente sera o renascimento repertorial. Emais utilith-ios sao os elementos que a 

autora chama de contextuais: elementos tradicionais que permanecem eficientes, traduzindo usos. E tanto 

mais con textual quan to mais in termedi<irio entre produc;:io ( emissor, artista, arqui teto) e recepc;:io 

(receptor, lei tor, usu:irio ). 

0 termo tipificaqao e utilizado por Tzonis eLefaivre justamente para expressar o elemento 

'renascido' depois de desfamiliarizado. Renascimento do tipico, ou do tipo. Referem-se, inclusive, a obras 

nas quaisidentificam urn a dupla-tipificaqao, como por exemplo, a tipificaqao de elementos presentes numa 

vila oped.ria, estando estes, por sua vez, desfamiliarizados de edificios nobres da regiio. A tipificac;:3.o, em 

geral, produz soluc;:Oes aparentemente simples, mas que foram atingidas atraves de complexas operac;:Oes 

mentais. 

1.2.3.4. DesfamiliarizaS'ao e Tipifi""S'iio nas obras de Tadao An do, Carlo Scarpa e Luis Barragan 

Buscando exemplos do procedimento de desfamiliarizaqao em obras representantes do 

regionalismo critico, mais uma vez constata-se que cabe a inventividade criativa do arquiteto o sucesso da 

operaqao. A multiplicidade de elementos presentes num contexto, a gama de materiais a serem 

selec.ionados e articulados, solicitam operac;:Oesmentais racionais e outras irracionais, intuirivas, criativas, 

que caracterizam a hist6ria da arquitetura como a hist6ria de urn fazer artistico. 

1
t
16 FERRARA, Lucrecia D' Alessio, Op. Cit., p. 43. 
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'The operation ofidentijjzizg, decomposing, recomposing region ale/em entsin a 

"defam iliari{jng"1v cry is part of the universal set of skills of architects. "207 

U m exemplo ilustrativo de urn tipo desfamiliarizado, encontramos numa das primeiras obras de 

Tadao Ando, que e a Residencia Azuma (Row House), em Osaka, de 1976, e que e a primeira obra da 

prodw;:ao de An do a ser premiada. 

Alem da presen<;a da constru<;ao no lore urbano de urn a forma tipica, contextualizada Ga que 

respeita e reproduz o gabarito padrao da quadra onde se instala) ao mesmo tempo que critica (as linhas 

puras do tra<;o de urn a arquitetura racionalista), a casa esta repartida em tres partes iguais: urn a sala de estar 

e urn a cozinha em baixo, dois quartos em cima, separados por urn patio 

aberto. 0 possivel desconforto que urn ocidental pode sentir em rela<;ao ao 

patio que os moradores sao compelidos a atravessar em todas as esta<;6es 

para irem da sala para a cozinha, ou para subirem da area social da casa para 

os quartos, e, na arquitetura de Ando, o recurso encontrado para preservar 

urn a caracteristica tipica da arquitetura residencial do J apao: a conec<;ao 

intima coma a natureza e abertura para o mundo natural. 

N a cultura tradicional japonesa o patio interno assume diversas 

dimens6es e pode conter desde urn jardim com elementos naturais variados 

(o tradicional jardim japones, as~imetrico, com caminhos que se bifurcam 

com diversos cal<;amentos, agua corrente, pontes, vegeta<;6es de diferentes 

portes e pedras em arranjos escultoricos), ate a resumida versao de areia e 

pedras. N a casa Azuma, Ando se apropria do patio interno japones, 

traduzindo-o, todavia, em urn a forma inovadora, na qual apresenta de 

maneira desfamiliarizada o antigo tipo tradicional. 

N a casa Azuma a natureza se faz presente de forma inequivoca 

atraves dos isolados fragmentos de luz ear trazidos para o dia a dia dos 

207 TZONIS, Alexander eLEFANRE, Liane, Op. Cit., p. 31. 
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habitantes, atraves da neblina, da chuva, da neve, do sole do vento, 

indicando a passagem do tempo e a mudanc;a das estac;oeso U m patio interno 

nunca esteve tao radicalmente -ou estran hall/ ente-preseme na ':ida de urn a 

residenciao Dada as concingencias da limitac;ao espacial na qual o arquiteto 

Figura 47: Plantas, corte e perspectiva operava, foi atraves desta reformulac;ao do cipo que Ando ''iabilizou a 

conecc;ao como mundo natural em meio a uma densa malha urbana. 

Neste projeto, cada urn dos elementos arquitetonicos e le>,ado a sua 

natureza irredutivel, a urn a expressao concisa do tipo que represema. Outro 

exemplo de desfamiliarizac;ao com urn procedimento distinto do anterior sao 

Figura 48: Patio Interno os muros circundantes que Frampton refere-se como urn "re-working of the 

Greekm egaron "208
• Apesar de ser o megaron urn aposento de morfologia bastante simples, foi a 

acomodac;ao principal do palacio micenico e determinou a configurac;ao do templo grego tal como se 

conhece hoje e que influenciou a configurac;ao de templos em diversas civilizac;oes: urn retangulo alongado 

e urn a porta aberta num dos lados menores. E urn tipo caracteristico da cultura ocidental, urn paradigm a 

arquitetonico presente desde a cabana primitiva proposta por Laugier209
• Frampton identifica no projeto de 

Ando a versao contemporinea do megaton grego, sen do utilizado em urn a habitac;ao oriental. Desta 

maneira o racionalismo construtivo de Ando manifesta-se tam bern neste tipo desfamiliarizado de seu 

contexto original, mas que colabora na presente situac;ao para a delimitac;ao do espac;o interno da 

habitac;iio, ja que o projeto como urn todo solicita a enfase no espac;o interior. 

Em outra obra de Tadao An do pode-se vera desfamiliarizac;ao na arquitetura de urn a terceira 

maneira" E urn projeto de 1995 

para a 'Fabrica', urn Centro de 

Pesquisa da Benetton em Treviso, 

Italia, para receber estudantes de 

diversos campos do design. Pode-

Figura 49: Projeto -Corte 'Fabrica' 

208 FRAMPTON, Kenneth, 'TheW ork of Ando" in GAArchitect n° 8, Tokyo: ADA Edita, 1987, p. 8. 
209 RYKWERT,Joseph,La Casa deAdan en e!Paraiso, Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 

96 



se constatar que a postura regionalista crftica nao depende da atua<_;:ao de urn arquiteto local para acontecer. 

Neste caso, Ando realizou urn projeto a ser inserido em urn contexto cultural e social que nao era o seu. 

A traves de urn a pesquisa de campo, da inflexao critica e da habilidade para articular elementos 

arquitetonicos mtiltiplos, urn arquiteto pode realizar a constru<;:ao do lugar-forma que passa a configurar e 

representar criticamente a regiao. 

Esta constru<;:ao -ainda nao executada em sua totalidade -localiza-se no entorno de urn con junto 

arquitetonico em estilo paladiano do seculo XVII. Grande parte da obra acontece no subsolo, nao 

competindo visualmente com a arquitetura antiga local. N a superficie, urn 

grande volume que transpassa urn dos casarios, e urn a sequencia de colunas 

a beira de espelhos d'agua. 

A parte visivel do projeto se in serena paisagem de maneira 

contrastante, ao mesmo tempo que respeitosa. Tanto o grande volume da 

galeria como a sequencia de colunas tern exatamente o mesmo gabarito da 

constru<_;:ao que to cam. A galeria apesar de ter suas fachadas cegas tern urn 

ritmo marcado pel a sequencia de colunas em seu exterior e que ora 

transparece tam bern em seu interior. U m ritmo que dialoga como ritmo das 

fachadas em estilo paladiano. 

0 uso de Ando das colunas como urn elemento escultorico, sem 

funs:ao estrutural, e a desfamiliariza<_;:ao de urn elemento totalmente familiar 

na arquitetura italian a- e na classica ocidental como urn to do-e que agrega 

urn a grande gam a de referencias e import:lncia historica. Ao mesmo tempo 

que alude as ordens classicas arquitetonicas atraves de suas propor<_;:oes e 

ritmo, a colunata de Ando tam bern distancia-se delas devido a sua 

gratuidade, apresentando-se como uma composi<;:ao plastica. Por orientarem 

0 percurso dos usuarios ligando a nova intervens:ao a arquitetura ja 

existente, a colunata aproxima-se conceitualmente das pilastras classicas que 
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sao elementos muitas vezes puramente decorativos marcando a entrada das constrw;:oes. Remetem a 

paisagens conhecidas em ruinas da regiao, ao mesmo tempo em que, somado-se o refle~w das colunas nos 

espelhos d'agua adjacentes, apresentam-se como uma instalas;ao, uma 'land-art' (tal como ja citado no 

comentario sabre o museu Chikatsu-Azuka do arquiteto) para o jardim paladiano. 

Segundo Ando: "II colon nato si Jon de con l'im111 age della Pilla r[fleo-.;-a nello 

.stag no, dan do vita a ttm paeo-aggio 11 uovo. L'inten '{jone, nell 'in serire tflJI a ;mora 

architettura, era que/fa di Ill ettere in luce iljaJCin o e Ia vita/ita della l' ilia, reali:.c-\.'{/fl do 

un 'arm oniaglobale-II!l reciproco rapporto catalitico cbe si Jtabilisce Ira Pecchio e 

nttoP o, trao-cendendo if tempo '~ 210 

A desfamiliarizas;ao de colunas aparece tambem na obra de Carlo 

Scarpa, e e sintomatico que isto se de tam bern em territ6rio italiano, o que 

expressa a grande significas;ao que este elemento arquitetonico tern, na 

arquitetura em geral, mas na classica em particular, tanto grega como 

Figura 53: Colunas 

rom ana, que a partir da Itilia difundiu-se por toda Europa. 

Em projeto para a Banca Popolare de Verona de 1973 Scarpa 

opta por urn a fachada onde aparecem os tres prindpios classicos de 

base211
, parte mediae cornija212

, totalmente transfigurados pelo desenho 

do arquiteto. Da mesma maneira, no interior do edificio, ha a referencia a 

arquitetura classica nas colunas que aparecem nos diferentes pavimentos, 

dan do continuidade ao espas;o interno. N as colunas estao presentes os 

principios da clivi sao classica em base, fuste213 e capitel214
• Esta clivi sao 

manifesta-se quase que apenas conceitualmente ja que a col una e urn 

Figura 54: Colunas 
bloco monolitico de concreto, envernizado em sua base e coroado com 

210 ANDO, Tadao, citado emJODIDIO, Philip, Op. Cit. p. 148. 
211 Pon;ao da eonstrU<;ao que toea o solo. C ria a sensa<;iio de robustez para a sustenta<;iio do edifieio. 
212 Mol dura que eoroa a parede da edifiea<;iio. 
213 Corpo da eoluna. 
214 Parte superior da eo! una que toea o entablamento ou viga. 
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urn delicado baixo-relevo dourado. Bebendo em outra fonte, as colunas 

assemelham-se tam bern aos pilotis modernistas. Fisicamente trabalham 

como pilotis em urn a malha regular que viabilizam a planta-livre, irregular, 

adotada no projeto. 

Estas colunas/pilotis encontram-se duplamente desfamiliarizadas, 

seja do contexto cLissico, seja do contexto moderno; comunicando-se com 

o entorno classico e como tempo moderno; trabalhando conscientemente Figura 55: Colunas 

como envelhecimento-renascimento repertorial, sendo objetos que explicitam sua dupla natureza, 

possibilitando ao usu:irio urn "estado 111 etacognitiv o "pel as palavras de Tzonis e Lefaivre, e localizando-se em 

urn a nova dimensao historica, a do mom en to presente, que se produz a partir de experiencias passadas, 

antigas ou recentes. 

Finalmente, enfatizando a sutileza, a flexibilidade do metodo para a pratica da desfamiliariza<;:ao, e 

a maneira como seu sucesso repousa nas habilidades do arquiteto, ser:i apresentado mais urn trabalho que 

adota urn procedimento que se diferencia conceitualmente dos acima apresentados. Neste caso o objeto de 

estudo e urn a poltrona projetada por Luis Barragan. 

Esta poltrona e urn a adapta<;:ao em novas materiais das form as e propor<;:6es adotadas par Mies 

van der Rohe para a poltrona que projetou para o Pavilhao de Barcelona, 

em 1929. Esta poltrona de Mies van der Rohe tornou-se urn fcone do novo 

design promovido pelo Movimento Moderno ja que, a partir do usa do a<;:o 

conseguia urn a delgada estrutura para o suporte da cadeira, com form as 

curvas e suaves, enfatizando a leveza tal como nos edificios do arquiteto. 0 

assento eo encosto sao, no projeto original, confeccionados em couro. 

Barragan, atraves do procedimento de apropria<;:ao de urn fcone 

modernista da produ<;:ao industrial e serializada- elabora sua 

desfamiliariza<;:ao ao produzir esse objeto de maneira artesanal, com 
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estrutura de madeira e tecido rustico no encosto e assento. Elabora, assim, toda urn a simese da postura 

que adota como arquiteto, de apropriac;:ao dos novos c6digos que se desenvoh~em ao longo do plan eta

preservando, por exemplo, a \rerdade dos materiais' que se apresentam em sua forma natural, sem 

revestimentos- priorizando, porem, a adequac;:ao a realidade local, inspirado pel a propria rusticidade que se 

expressa na regiao de J alisco, on de nasceu e viveu varios anos. 

Concluindo este capitulo onde o regionalismo critico foi explorado conceitualmente e apresentado 

atraves de exemplos, chama-sea atenc;:ao para o fato de que as obras dos tres arquitetos citados (Ando, 

Scarpa e Barragan) quando do estudo dos conceitos--chave, poderiam ser intercambiados e continuariam 

exemplificando as diferentes categorias citadas, pois sao categorias que se sobrepoem e se confundem, 

sendo diffcil encontrar urn a obra na qual se destaque a manifestac;:ao de apenas urn desses conceitos 

isoladamente, sem se posicionar afirmativamente perante a construc;:ao de lugar, de identidade e perante 

categorias tipol6gicas simultaneamente215
• 

N a analise da obra do arquiteto Severiano Porto esses conceitos serao explorados em diversas 

situac;:oes, buscando-se justamente reconstruir o todo sintetico que e urn a obra do regionalismo critico. 

215 Para o lei tor mais interessado, e inclusive urn exercicio a que esti convidado a fazer! 
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A ARQUITEfURA DESEVERIANO PORTO 

Severiano Mario Vieira de Magalhaes Porto nasceu em 1930 em Uberlandia, Minas Gerais. Aos 

cinco anos deidade muda-separa oRio de Janeiro, onde em 1954 forma-se arquiteto na Faculdade 

N acional de Arquitetura, antiga Escola N acional de Belas Artes. 

0 primeiro contato de Severiano Porto com a regiao amazonica se deu em 1963 em viagem 

turistica. Em 1965 permanece alguns meses na cidade de Manaus a convite do en tao Governador do 

Estado do Amazonas Arthur C ezar Ferreira Reis para a realizac:;:ao de dois projetos para obras publicas. 

Em sociedade com seu col ega dos tempos de faculdade, Mario Emilio Ribeiro que controla o escritorio no 

Rio de Janeiro, envolve-se com outros projetos na regiao, ate fixar residencia em Mana us em 1966, 

continuando a enviar seus projetos para o escrit6rio carioca para detalhamento ate 1989. Retorna para o 

Rio de Janeiro em 2001. 

A formac:;:ao modernista que toda urn a gerac:;:ao de arquitetos recebeu na capital carioca na decada 

de 50 foi propagada por todo o pais atraves de profissionais que, como Severiano Porto, migraram para 

outras regioes. Tal formac:;:ao en contra resistencia na Manaus da decada de 60, tanto pela dificuldade de 

transporte de materiais que vern de fora da regiao- que chegam de barco, podendo demorar meses- como 

pela inexistencia de mao de obra qualificada para o trabalho com concreto armado, por exemplo. Em 

func:;:ao destas dificuldades Severiano Porto passa a aproveitar ao maximo os recursos materiais locais. 

Observando o povo nativo, os seringueiros, aprendeu sobre o fazer regional, que com ferramentas toscas 

criadas artesanalmente, aproveitam os materiais de maneira 'sabia'. Segundo o arquiteto: "observan do, 

vivenciando, com eceiaadaptaro queeu queria faifn·om o que e!esconheciam. 't!16 

Desenvolve-se, assim, o comportamento pro fissional coerente que ira permear as centenas de 

obras realizadas pelo arquiteto na Amazonia, que, nas palavras de Kyung Mi Lee e a "preocuparao em 

aproveitarapotencia!idadedaregiao,considerandoasticnicascontempordneasparabusmra!ternativastecno!ogit·asmais 

adaptadaseco!ogica e socia!m ente d realidade regionaJ.''f217 

216 PORTO, Severiano, "A longa trajet6ria, da efervescencia cultural do Rio a Manaus", in Projeto n° 83, jan. 19S6, p. 49. 
217 LEE,KyungMi,Severiano Mario Porto,AProdurao do Esparo na..Amazonia,Disserta<;:ao deMestrado,Sao Paulo: FAU -USP, 

1998, p. 12. 
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Partindo de observa<;oes como a acima citada, esta pesquisa passa a dedicar-se a aferi<;ao da 

hip6tese de que a produ<;ao de Severiano Porto pode ser considerada como pertencente ao regionalismo 

critico. Para tanto foi feita a viagem de pesquisa de campo a cidade de Manaus do dia 26 a 30 de agosto de 

2002 para visita as obras do arquiteto, tendo COffiO norteadores das analises realizadas OS conceitos-chave 

do regionalismo critico ja estudados. 

2.1 METODO DA PESQUISA DE CAMPO 

A traves do curriculum vitae de Severiano Porto de 1995, as obras realizadas em Mana us somam 

139, havendo ainda outras dezenas de obras em varios outros munidpios da regiao e de outros estados do 

BrasiF18 

As obras de Severiano Porto de maior destaque nos peri6dicos especializados sao as que 

apresentam o uso de madeiras -material regional-em estruturas inusitadas, ex6ticas (no sentido de nao

nativas, nao aut6ctones). Foram selecionadas para visita primeiramente estas obras de maior evidencia (em 

geral por terem sido premiadas em concursos). Em seguida foram selecionados alguns edificios publicos 

visando facilitar a visitac,:ao. Dentre estes foram escolhidos edificios com programas diferenciados (desde 

ban cos e central telefonica, ate campus universitario) construidos nos mais diversos materiais e sistemas 

construtivos (ha projetos em concreto, tijolo, madeira e em estruturas metalicas). Em terceiro lugar foram 

incluidos projetos residenciais. De urn total de vinte e seis obras selecionadas como prioritarias, foi 

possivel vi sitar dezessete ao longo dos cinco dias de viagem de pesquisa de campo. 

Em se tratando do estudo de objetos arquitetonicos sob a luz do regionalismo critico, faz-se 

necessaria o contato como universo de referencias signicas utilizado pelo arquiteto nas obras. Tanto as 

referencias as culturas estrangeiras ou a 'civilizac;:ao universal', como as referencias, releituras e 

reformula<;ao da tradic,:ao local. Assim, faz-se necessaria o conhecimento do contexto no qual as obras 

estao inseridas. Este conhecimento se da pelos estudos da hist6ria e cultura da regiao, que devem ser 

respaldados pela vivencia da realidade atual. Desta forma torna-se imprescindivel a viagem de campo para 

urn estudo deste tipo. 

218 LEE, Kyung Mi, Op. Cit. 

103 



2.1. MErODO DA PESQUISA DE CAMPO EANAUSEDAS OBRAS 

Toda a pesquisa de campo se desenvolveu visando a perceps;ao de como os conceitos-chave do 

regionalismo critico se apresentavam nas obras de Severiano Porto, see que se apresentavam. 

A construs;ao do 'lugar-forma ' depende, primeiramente, de urn a relas;ao harmonica como meio 

fisico imediato- a topografia local - assim como com a ecologia geral da regiao- condis;oes climaticas e 

insolas;ao. 0 lugar-forma constr6i ainda urn dialogo como contexto cultural local, devendo, en tao, 

relacionar-se como ambiente construido do entorno. Este dialogo pode se dar com construs;oes vizinhas, 

ou abranger a identidade de todo urn bairro, do municipio ou mesmo se relacionar com a identidade da 

regiao amazonica como urn todo. 0 dialogo como ambiente construido pode estar no uso ou referencia a 

tipos arquitet6nicos ja existentes, na relas;ao como gabarito das constru<;:oes vizinhas, no uso ou referencia 

a tradis;oes construtivas, materiais regionais ou a qualquer outro elemento arquitetonico. 

A ten to a esses elementos constitutivos da linguagem arquitetonica que sao fundantes do 

regionalismo critico emergem simultaneamente as possiveis relas;oes existentes entre a obra eo contexto, e 

a perceps;ao dos elementos estranhos a este contexto. Esses elementos podem ser o sistema construtivo 

adotado, materiais empregados, detalhes e tipologia trazidos pelo arquiteto atraves de seu universo pessoal 

de referencias. Passa-se, assim, a se ter condis;oes de relacionar as referen ciasda obra aos r~feren ciais- quer 

sejam locais ou globais- ou, em termos semi6ticos, o sign o ao objeto. 

N a analise da produ<;:ao de Severiano Porto sob a luz do regionalismo critico, todo recurso 

construtivo empregado em suas obras arquitetonicas passam a ser analisados frente seus valores 

semanticos. Sendo de nosso conhecimento que o arquiteto chegou a regiao amazonica com uma formas;ao 

estritamente modernista e que ao longo dos 35 anos que residiu na regiao assimilou o uso de materiais e 

tecnicas construtivas locais, resta-nos perceber ~ esta dupla formas;ao esta presente em suas obras, 

como o arquiteto sintetiza as duas tradi<;oes -a amazonense, e a modernista que herdou da Faculdade 

N acional de Arquitetura -para aferirmos ser ou nao urn a tradu<;:ao dos pressupostos fundamentais do 

regionalismo critico. 

Desta maneira o estudo dos conceitos-chave do regionalismo critico traduziram-se ao longo da 

pesquisa de campo nas seguintes atividades: 
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1) Maior conhecimento possivel e vivencia do contexto em quesrao, atentando para: a) tradis:oes 

construtivas (materials, tecnicas e tipos); e b) identidade regionaL 

2) Visita as obras atentando para as caracteristicas de: a) conforto da construs:ao; b) implanras:ao 

desta no terreno; c) relas:ao com constrw;:oes adjacentes; d)relas:ao com a identidade do bairro, municipio 

ou regiao; e e) tipos presentes. 

3) Reconhecimento das relas:oes de referenda da obra como contexto locale com a culcura 

universal, quando podem ser detecrados procedimentos de desfamiliarizas:ao e tipificas:ao. 

2.2. 0 CONTEXTO 219 

Dada a necessidade, dentro do metoda de pesquisa adotado, de se conhecer a cidade de Manaus e 

o m:L'<imo possivel da regiao, enfase foi dada, objetivamente, aos aspectos arquitetonicos e urbanisticos. 

Buscou-se, ao longo da viagem, identificar padroes de ocupas;ao, materials predominantes, tecnicas 

construtivas mais utilizadas, e tipologias regionais com as quais o arquiteto 

tenha, eventualmente, dialogado. 

C onforme citado acima, a madeira e urn material regional, a final a 

cidade de Manaus esti no coras;ao da Floresta Amazonica que exporta 

(legale ilegalmente) madeiras para o mundo todo. 

Temos como primeira referencia de ocupa<;:ao da regiao as 

popula<;:oes indigenas, que atraves de diversos sistemas construtivos e com 

as mais variadas tipologias de ocupa<;:ao, construiam e constroem suas 

aldeias com madeiras e fibras vegetais. 0 acabamento dado as madeiras e 

tosco, rudimentar, tendo como contrapartida sofisticadas tecnicas para nos 

com as fibras e encaixes entre pes;as. Figura 57: Construs;ao indigena, Manaus. 

219 A pesar de se propor a analise separada das caracteristicas do contexto- realizando urn a leitura da cidade de Manaus- e da 

relas;ao da obra como contexto -estudando a presen<;:a das obras de Severiano Porto no seu entorno e sua relevincia na 

constrw;:ao da identidade regional manauara ou amaz6nica- esses estudos nao acontecem cronologicamente isolados ao 

Iongo da visita. Sao diversos os aspectos aos quais se esteve atento ao Iongo dos cinco dias de viagem para que ao final, 

decantando as informas;oes visuais, sensoriais e 'sinapticas' obtidas, redigindo o presente texto, pudesse-se, enfim, montar 

urn mapa on de essas informa<;:6es passaram a aparecer separadamente. 
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Figura 58: Palafitas as mar gens do Rio 

Negro, Mana us. 

Figura 59: Interior de habita<;:ao sobre 

palafita, Mana us. 

Figura 60: Habita<;:ao de seringueiro, 

Cruzeiro do Sul, Acre. 

As populas;6es ribeirinhas- nao soda regiao de J\Ianaus, mas de 

toda a Amazonia- constroem sobre palafitas de madeiras e vh·em situas;6es 

diversas conforme a epoca do anode cheias ou vazantes dos rios. Estas 

palafitas sao, em geral, de madeiras nobres, que resistem a situas;ao de 

contato com a :igua e com oar concomitantemente sem apodrecerem. 

Os seringueiros que passaram a ocupar a regiao desde final do 

seculo XIX para a prodw;:ao de borracha, habita,·am e habitam em meio a 

mata em construs;oes muito parecidas com as dos ribeirinhos, excetuando 

as altas palafitas, que aqui Se tornam desnecess:irias. :\I as OS materiais SaO 

sempre a madeira ou troncos de palmeira (paxiuba), 0 espas;o e minimo, 

flexivel (urn unico comodo e sala, cozinha, refeitorio e :i noite, dormitorio, 

quando se estendem as redes) e a construs;ao e suspensa do solo de 0.80 a 

1,50 metros, evitando boa sorte de insetos, repteis e roedores. 

N otamos aqui que a madeira, por suas caracteriscicas ffsicas, e urn 

6timo isolante termico e que combinada a uma boa ventilas;ao e a urn a 

vegetas;ao que amenize a incidencia solar na construs;ao, gera espas;os bern 

adaptados em termos de conforto termico para o locaL Trata-se de urn 

clima equatorial de altas temperaturas e umidade durante todo o ano. 

A cidade de Manaus conheceu a prosperidade advinda da epoca :iurea da borracha, no final do 

seculo XIX, quando se construia edificas;6es imponentes, com materias-primas importadas da Europa- tal 

como alvenaria, telhas e azulejos- decoradas com luxo. 

Parte desse legado sobrevive ate hoje e deu origem a urn a ocupas;ao 

urbana que ignora o fato de que a cidade de J\Ianaus encontra-se em meio a 

floresta amaz6nica, e nao na Europa. 

Manaus e hoje urn municipio com 1,7 milhao de habitantes, sen do 

que sua zona urbana e constituida por grandes ediffcios, antigos e 

Figura 61: T eatro Amazonas 
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modernos, casar6es da epoca da borracha em meio a constrw;:6es descaracterizadas, sendo am bas pouco 

adaptadas dimaticamente ao meio. Os casar6es tern a vantagem dope direito alto- que permite que oar 

mais quente do am biente sub a e se con centre proximo ao telhado, longe da 

area util da habitac;:ao- e cobertura de telhas de barro, com boa inercia 

termica; enquanto que nas construc;:oes mais recentes, produto do 

crescimento desordenado da cidade nas ultimas decadas, e da padronizac;:ao 

que a industria da construc;:ao civil trouxe, facilmente encontramos lajes de 

concreto como cobertura. Dificilmente vemos urn a rua arborizada na cidade 

e sao comuns as construc;:6es com urn ar-condicionado por comodo. 

Em coment:irio de Ernesto Renan Freitas Pinto, arquiteto residente 

em Manaus, sobre palestra pro fer ida por Severiano Porto no II Encontro 

Regional de Tropicologia, em Recife em 1989, encontramos urn a breve e 

elucidativa descric;:ao da configurac;:ao da Manaus atual: 

'Man a us i ttm a cidade on de se strperpoem diferen tes arqttitetttrase 

diferentesttrbanism os: hci a cidade m onttm en to de 1900, hci a cidade dos 

pescadores, hci osconjuntoshabitacionaisdo BNH, o distrito industrial, as eire as 

m i/itarizadas, ascireasdosbairrosperifiricos, e as novas areas de invasao: 

Acidade m onum en to de 1900 construida para atestara possibi/idade 

de se implantarem plena florestaequatoria/ um a cidade europiia-efaze-!a 

fun cion ar como tal, v em sen do destruida de jo rm a irrecuperciv el, em especial nos 

u/tim o s 20 an o s. Do projeto origin a/ perm an ecem, n a rea/idade, po ttco sfragm en to s 

de seu urbanism o e os seu s m o mtm en tos arquitet6 n icos.Aessa cidade em franca 

destruirao, se superpoem outrosprocessosde ocuparao e ordenarao espacia/que 

vem tornandoManausumacidadeexatamenteigua/dsoutrasque vem se 

desenvo!vendo nasotttrasregioes. Ersa uniform izarao dascidadesi inevitcive/de 

tim a vezque, ospadroesde constru[ao, tam anhosdo terreno,fachadase Otttros 

107 

Figura 62: Palacio da J usti<;a 

Figura 63: Mercado Municipal 

Figura 64: Casaroes do infcio do seculo XX 

Figura 65: C asaroes do inicio do seculo XX 



Figura 66: Casaroes do infcio do seculoXX 

Figura 67: Detalhe: casaroes 

Figura 68: Casaroes do infcio do seculo XX 

Figura 69: Casaroes do infcio do seculo XX 

e!etJJ ett tos, sao deftnidosa partir da indtistria da constmrao cit' if e dos m atoiais 

de constmrao1 qm transform aram o pais !l!t!!l mere ado pad ron i::;pdo. "'220 

E e desta maneira que constatamos que, apesar da madeira ser urn 

material regional, nao podemos afirmar que e urn material caracteriscico da 

zona urbana de 'f.fanaus, pois so a encontramos nos balrros peritericos- tal 

como nas nossas fa vel as- nas mar gens dos rios e no 'interior' (seringals). 

Destaque seja dado a este fato pois foi justamente a madeira que deu 

visibilidade a Severiano Porto, inclusive internacionalmente, e isto sed. urn a 

chave na compreensao de sua prodU<;:ao. Se quando Severiano Porto 

chegou na regiao na decada de 60 predominavam as constru~oes em 

alvenaria cobertas com telha de barro tal como estabelecido pela ocupa~ao 

do periodo aureo da borracha, em 35 anos esse quadro transformou-se 

bastante, impulsionado pelo crescimento populacional e pelo aporte mals 

rapido e facil na regiao de materials vindos de fora, sendo atualmente de 

uso popular o concreto e coberturas de zinco ou aluminio por exemplo. 

Afastando-se do centro da cidade, voltamos a encontrar habita~oes 

espond.neas com solu~oes de adapta<;:ao muito mais satisfatorias que ada 

grande maioria das habita~oes da zona urbana valendo-se muitas vezes dos 

mesmos materials industrializados. 0 uso destes materials em detrimento 

de materials naturals locais revel a a abrangencia restri ta do saber-fazer dos 

povos nativos- seringueiros- referidos por Porto, ou ainda urn crescente 

esquecimento desse conhecimento, contra o qual Severiano Porto ira se 

posicionar, con forme sera apresentado abalxo. No exemplo ao I ado, visto 

220 PINTO, Ernesto Renan Freitas, Comentirio,in PORTO, Severiano Mario Vieira de 

Magalhaes, "Arquiterura eregionalismo", inAnaisdo IIo.EHcontro Regional de 

Tropicologia, 1985. Recife: Massangana, 1989. p. 43-54. 
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durante a viagem em dire<_;:ao aU sina Hidreletrica de Balbina, so as grandes 

varandas ja garantem urn a melhor circula<;:ao dear, amenizando efeitos da 

insola<;ao, do calor e da a<_;:ao das chuvas. 

2.3. 0 BRAS VISITADAS EANALISE221 

2.3.1. Agenciado Banco daAmazonia, de 1974. 

Nesta obra ficam descartados os estudos de conforto termico da 

constru<_;:ao pois faz parte do programa de uso do edificio ser 'lacrado' por 

motivos de seguran<_;:a, dependendo dear condicionado central. 

A madeira eo material predominante e foi utilizada em diversos 

elementos do edificio: na estrutura, escadas, ban cos, mesas, esquadrias, 

treli<;a externa para filtragem da luz e porticos de entrada. 

N ota-se que a madeira e utilizada de modo a real<_;:ar sua nobreza, 

sendo isso mais evidente simbolicamente nos porticos de entrada da agencia 

e na mesa do gerente, realizada com grossas pranchas de marchetaria, cujo 

projeto, segundo depoimento, ja acompanhava o da agencia. 

Os porticos de entrada nao tern nenhuma fun<_;:ao estrutural ja que 

as esquadrias das portas de acesso estio recuadas destes em torno de 0,50 

metro, o que revela a fun<_;:ao exclusivamente simbolica destes elementos. 

Toda a constru<_;:ao e bern artesanal, sendo isso especialmente 

perceptfvel no delicado trabalho das treli<_;:as e nas marcas dos form6es, que 

definiram a textura dos porticos de entrada, deixadas evidentes. 

Conforme a imagem da cobertura do edificio busca mostrar, esta 

agencia encontra-se numa rua do centro antigo de Manaus, cercada de 

221 As obras serao apresentadas e comentadas seguin do a sequencia cronol6gica na qual 

foram visitadas. 
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Figura 70: ::..runicipio de Presidenre 

Figueiredo, A.\L 

Figura 71: Fachada 

Figura 72: Interior/estrutura 

Figura 73: Interior/mobiliario 



casaroes do periodo da borracha. Sua fachada modulada pelas treli<_;:as 

dialoga com as aberturas moduladas das edifica<_;:oes do entorno, tendo 

am bas as constru<_;:oes o mesmo porte. 

Analise: A afirma<_;:ao feita acima de que a madeira nao pode ser 

hoje considerada urn material caracteristico da cidade de 1\Ianaus, Yeio a ser 

confirm ada pelo depoimento dos funciomi.rios da agencia da Banco da 

Amazonia que relataram que o edificio foi executado em madeira nobre 

Figura 74: Interior pouco utilizada pela constru<_;:ao civil na regiao, que nao e encontrada no 

comercio local. Desta maneira quando recentemente foi necessaria 

restaurar a bases de urn a das portas, que depois de 25 anos recebendo 

respingos das chuvas estava apodrecendo, foi dificil encontrar quem 

pudesse fazer o servi<_;:o, devido tanto a dificuldade em encontrar a madeira 

espedfica (que apesar de nativa e desconhecida), quanto a de encontrar 

mao-de-D bra qualificada para o pequeno reparo. Esta ideia e ainda 

corro borada pelas palavras de Hugo Segawa, no que se refere ao uso da 

madeiranasobrasdo arquiteto: "Recrfm-instalado naAtJazonia, Severiano Porto 

sensibzli:::pu-se naquilo que parece tao obvio na regiao, m asvirtualmente era u;;z m atnial 

inidito na arquitetura loca/."222 Eainda: "Severiano Porto, com m uito tato,foi 

Figura 75: Cobertura introdu::cjndo om ate rial na residencia de alto padrao desde sua m igrarao para o Norte. 

Hoje e U!Jt valor incorporado a !Jtoradia de classes sociaisnem sem pre atentasa 

?novaroes' dessa natHreza. "223 

Partindo das palavras de Segawa, destaca-se que a madeira era urn 

material inedito na cidade de Manaus quando da constru<_;:ao da agencia do 

Figura 76: Fachada Banco daAmaz6nia, mas totalmente predominante no modo de construir 

222 SEGA WA, Hugo,Arquiteturas no Brasi!/Anos80, Sao Paulo: Projeto, 1998, p. 40. 
223 SEGA W A, Hugo, Op. Cit. p. 38. 
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local anterior a constrw;:ao da cidade- tradi<;ao indigena- e ainda presente nos assentamentos em meio a 

fl.oresta. 

Toda a agencia e construida por pec;:as precisamente aparelhadas, tal como ja utilizadas na 

arquitetura moderna brasileira do inicio do seculo XX. As trelic;:as que trabalham como brises-soleils na 

fachada for am exploradas por Lucio Costa quando do projeto de produc;:ao de urn a arquitetura moderna 

brasileira, adaptada. Ainda segundo Segawa, ': .. am odernidade de Severiallo Porto e Al£irio Emilio &"beiro n clo pode 

serentendida sem a referencia do ParkHotel de Nova Fribttrgo, cldssico projeto em 171 adeira e.vmttado e!J! 1942porLIIcio 

Costa': 224 

Desta maneira vemos que nesta obra, ao ser resgatado o material ancestral regional, esquecido pela 

tradic;:ao moderna local, a referencia utilizada e, todavia, do modernismo brasileiro. A excec;:ao dos porticos 

de entrada. As grossas toras com acabamento rustico, com senti do puramente simbolico, remetem a urn 

modo de construir indigena, podendo-se aqui falar de urn elemento que ganha forc;:a a partir da 

desfamiliarizac;:ao. 0 contraste entre 0 rustico e 0 bern acabado, ou 0 industrializado- ja que a fachada e 

composta basicamente pelas delicadas trelic;:as, urn pano de vidro e os porticos- reproduz o contraste 

entre a antiga tradic;:ao -indigena, cujo conhecimento e parcialmente herdado pelos seringueiros, ou 

'povos da fl.oresta' -e a nova -que gerou o municipio de Manaus, desde a implantac;:ao da 'cidade 

monumento' em 1900 ate os dias de hoje. Tanto o portico, estranho ja que desfamiliarizado, quanto a 

fachada de brises-soleils, exotica para a arquitetura local ja que a linguagem da arquitetura moderna nao 

havia ali ainda aportado, encontram urn meio de expr·essao harmonica ja que realizados em madeira, sendo 

a escolha do uso deste material por si so significante de urn distanciamento critico do au tor do projeto. 

0 volume e fachada da agencia respeitam o gabarito medio da rua, sendo mais urn a expressao do 

lugar-forma ja predominante no entorno, mas 0 espac;:o internee urn unico ambiente de pe direito duplo 

com mezanino, cujos aspectos estruturais, espaciais e tipologicos atendem a demandas exclusivamente 

contemporaneas. 

Esta obra de Severiano Porto relaciona-se sutilmente, criticamente com a identidade urbana: nao 

segue os moldes vigentes no centro da cidade onde localiza-se- que eo de urn padrao europeu importado 

224 SEGA WA, Hugo,Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, Sao Paulo: Edusp, 1997. 
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-e sim, revaloriza-os ao respeitar seus padr6es de implantas;ao e gabarito e renova-os introduzindo a 

linguagem da arquitetura modernista ao mesmo tempo que e urn a afirmar;:ao de valores locais, autoctones. 

llustra com maestri a o conceito de traclic_:ao em transformac_:ao, que se renova, se atualiza constantememe. 

E, pragmaticamente, atende a demanda do cliente -o Banco da Amazonia- que busca justamente 

consolidar urn a idencidade local. 

A referencia a urn imagin:irio coletivo regional e a manutenr;:ao da idemidade local mesmo se 

tratando da produr;:ao de urn espar;:o novo, contemporineo, sinalizam a presenr;:a de urn germ en de urn 

regionalismo critico amaz6nico. 

2.3.2. CaixaEconomicaFederal, 1990. 

Esta agencia da Caixa Econ6mica Federallocaliza-se no corar;:ao historico de Manaus, ao lado do 

principal cartao postal da cidade, o Teatro Amazonas. 

Esta obra e bern mais recente que a apresentada anteriormente, mas em muitos aspectos elas se 

equiparam. Primeiramente devido ao programa, j:i que esta agencia, pelo porte, func_:ao e localizar;:ao, tern 

basicamente as mesmas demandas que a agencia anterior. Em segundo lugar pela eleir;:ao da madeira como 

materia-prima predominante, sendo este o material que Severiano Porto incumbe-se de reintroduzir na 

arquitetura regional. A qui a madeira tam berne estrutural e define o forro, moveis e esquadrias. 

N a obra analisada anteriormente a madeira predominava na fachada do edificio atraves das 

gran des trelic_:as- que comportavam-se como brises-soleils- e dos imponentes porticos- elementos 

simbolicos por natureza. Neste eclificio, o recurso encontrado para fazer prevalecer a madeira na fachada 

foi atraves do revestimento de paredes de alvenaria com este material. Este recurso colocou a madeira da 

Figura 77: Teatro Amazonas a esquerda e Caixa Economica Federal a direita 
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fachada no papel de mero aderer;:o, 

uma ucilizar;:ao cenogrciftca. Segundo 

Frampton "aunqueamenudo !o 

arquitectonico y e! escenogrcifico pueden 

com plem en tarse,.frecuen tem ente son 

tam bien antiteticos. (. . .)uno puede ver 



jacilm ente como laactualtendhtcia a reducirlafoma construidaa iJll ageneso solo a 

representacionesescmograficas(. .. )sin•e nada 111 as para fortalecer Ia percepcion 

escenografica de Ia forJ!J a constmida, opttesta a sttnatttraleza intrinsecam en te 

arquitecto nica. 'i!l5 

Pode-se argumentar que os porticos de entrada do projeto 

apresentado anteriormente tam bern foram utilizados como recurso 

cenografico. Mas naquele caso, a for~a simbolica dos elementos trabalhava 

no que Frampton descreveu como uma complementaridade com os 
Figura 78: Fachada Lateral 

aspectos arquitet6nicos do edificio. J a no presente projeto o revestimento de 

madeira das paredes externas apenas ocultam a realidade arquitet6nica do 

edificio. 

N 0 interior do edificio OS pilares de madeira sao tratados de forma a 

terem uma superficie irregular, buscando rusticidade. Estes pilares 
Figura 79: Interior 

encontram-se com vigas e esquadrias bern aparelhadas. 

Esta obra respeita o gabarito da quadra, nao competindo em altura com os edificios historicos da 

paisagem imediata e traz a madeira como material novo para este cenario, tal qual no exemplo anterior. 

Anilise: 0 resultado arquitet6nico aqui obtido sinaliza o interesse pelo trabalho em madeira, 

com bina a madeira nistica, irregular, com a madeira aparelhada, regular, coloca este material em evidencia 

em sua fachada, mas nao estabelece-se liga~6es de referencias simbolicas com a cultura, como saber-fazer 

ou com a arquitetura urbana local. Talvez a referencia mais presente, tal como ja anunciada nesta analise, 

seja a agencia do Banco do Amazonas, de autoria do proprio Severiano Porto, {mica obra do entorno 

realizada com o mesmo material. 

Caso fosse objeto de estudo desta pesquisa, poder-se-ia investigar o papel do cliente no resultado 

arquitet6nico final, pois no Banco daAmaz6nia e sabido que havia a demanda por uma arquitetura com 

225 FRAMPTON, Kenneth, "Lugar, forma eidentidad: Hacia uma teoriadel regionalismo critico" in TOCA,Antonio (ed.), Nueva 

Arquitectura em Am eric a Lltina. Presen fey Fut11ro, Me.xico: Gustavo Gili, 1990, p. 13. 

113 



identidade locaL Neste caso, sendo a obra urn a agencia de urn banco federal, pode-se supor ser de 

interesse do cliente urn a imagem convencional, homogenea em alguns aspectos com as agencias de outros 

estados do pais- urn espac;:o das 'verticalidades'- apenas com alguns elementos 'cor-local'. De qualquer 

maneira, apesar das semelhanc;:as tipologicas e construtivas como exemplo anterior, este projeto nao reline 

muitos atributos quando estudado sob a luz dos conceitos-chave do regionalismo critico. 

Figura 80: Fachada 

2.3.3. Agencia do Banco do Estado do Pari, 1979. 

0 arquiteto Severiano Porto foi responsavel pela adaptac;:ao 

deste antigo edificio do periodo da borracha em agencia do Banco do 

Estado do Para. 

Pelo fato da agencia estar hoje desativada, nao foi possivel 

conhecer a revitalizac;:ao realizada no interior do edificio. Nota-sea 

manutenc;:ao irrestrita da fachada tal como foi inicialmente construida, 

sem acrescimo ou alterac;:ao de nenhum elemento, ficando a intervenc,:ao restrita ao espac;:o interno, 

respeitando o edificio como uma casca que passari a abrigar urn novo uso. 

Analise: 0 arquiteto italiano Carlo Scarpa, estudado na etapa anterior desta pesquisa, tern diversas 

obras de revitalizac,:ao de edificios hist6ricos nos quais a postura regionalista critica faz-se visfvel. Sao obras 

onde se percebe seu respeito pela estrutura existente e pela tradic,:ao arquitetonica presente. Dentro deste 

contexto consegue, porem, urn intersticio de liberdade, atraves do qual expressa todos seu potencial 

criativo, seu desenho moderno, constr6i com tecnicas e materiais contemporineos, sem com isso 

comprometer a unidade dos edificios, nem a forc,:a destes na construc,:ao da identidade das areas onde esrao 

assen tad as. 

Esta agencia do Banco do Estado do Parae, potencialmente, urn projeto a ser analisado dentro 

deste referencial de revitalizac,:ao de estruturas pre-existentes. Faltou, porem, elementos para tanto. 
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2.3.4. Reservat6rios de Agua da Companhia de Saneamento de Manaus, 1972. 

Esta obra foi premiada pelo IAB/GO em 1973. U m dado rele\·ante neste projero e que este 

modelo de reservat6rio foi reproduzido em diversos outros pontos da cidade. Podemos encontrar, assim, 

em diferentes locais essa mesma estrutura, que por sua forma autentica, tornou-se um simbolo da 

Companhia de Saneamento de i\Ianaus e a identidade das 'caixas d'agua' de Manaus. 

Analise: Em urn projeto com demandas predominantemente tecnicas, como nesre caso, poucos 

sao os recursos que restam ao arquiteto para trabalha-lo atraves do prism ada 

prodw;:ao arquitetonica como produc;:ao cultural. 

Ainda assim Severiano Porto consegue conferir forc;:a ao desenho do 

reservat6rio, aliada a uma boa soluc;:ao tecnica, que faz a Companhia de 

Saneamento multiplicar o projeto em diversos pontos da cidade. Os 

reservat6rios acabam por configurar a imagem da cidade, mas nao ha, neste 

caso, nenhum dialogo com qualquer estrutura pre-existente, ou referencias 

culturais. 

2.3.5. Est:idio Vivaldo Lima, 1965. 226 

Figura 81: Reservat6rio 

0 projeto de urn esradio atende a muitas demandas pragmaticas no tocante a dimensoes e 

disposic;:ao do publico. A criatividade do arquiteto se manifestara na estrutura erigida para atender esse 

publico, pianos de acesso, circulac;:ao, e no acabamento finale detalhamento da obra. 

N esse sentido o Est:idio Vi val do Lima comb ina estruturas de 

concreto com vedac;:oes de tijolos aparentes e esquadrias de madeira. 0 

concreto atua como urn exo-esqueleto de gran des dimensoes, ficando as 

bilheterias, portoes de acesso, banheiros e bares, na escala hum ana, 

realizados em material convencional, de acabamento artesanal, que cria urn a 

familiaridade com o publico. 

Figura 82: Estrutura de concreto 

226 Esta visita foi feita no final da tarde, e devido a pouca luz as fotos ficaram pouco representativas. 
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Figura 83: Bilheterias na entrada do estadio 

Contorme entrevista seclida por Se\-eriano Porto em 1997 a 

Alberto Petrina, ele conta que na decada de 60 o est:iclio parecia urn 

investimento alem das propon;:6es da cidade Manaus e que seria preciso 

educar o publico para utiliz:i-lo. 0 projeto foi elaborado tendo isto em 

vista eo publico respondeu de forma positi'l-a: 

''!f'e understood then, that it JJJ aspossible to create identification 

co !7 ditions, t/;at architecture could and should respond in that snue. 0 ne hm 

tow o rkon in ten !ions, custoJJJJ; c:t!t11 re ofthe people, beca11se the_y are the 

ones1v ho giN us them ore correct guidelines.":;:;:; 

N a entrada principal a estrutura de concreto funciona ainda como urn grande brise-soleil 

perme:ivel, que garante o resguardo nas bilheterias da incidencia solar clireta. 

Analise: A constrw;:ao de urn est:iclio das dimens6es do Vivaldo Lima em urn municipio e urn 

fator que altera totalmente o entorno proximo da obra e, em maior escala, redesenha os fluxos de toda a 

cidade, redesenhando tam bern a imagem da cidade no imagin:irio de seus habitantes. 

Sendo urn eclificio inedito na cidade (o Vivaldo Lima eo primeiro est:iclio deste porte em Manaus) 

o projeto de Severiano Porto prop6em uma imagem nova para a cidade, atraves de grandes estruturas de 

concreto aparente. Por traz de urn aparente impacto, desenvolvem-se adapta<;:6es tipol6gicas que orientam 

o publico em como utilizar o eclificio. 

A verdade estrutural do eclificio e sua adapta<;:ao ao clima e cultura locais caracterizam-no como 

urn exemplo de constru<;:ao da identidade regional atraves da sfntese entre global e local, e pode-se 

perceber no cliscurso de Severiano Porto transcrito acima a postura caracteristica do regionalismo crftico 

no tocante a este projeto. 

227 SUMMA Magazine, no. 210, 1997. 
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2.3.6. Casado Arguiteto, 1971. 

Este projeto foi contemplado na IX Premia<;ao Anual do L\B- R J /1971. 

A casa do arquiteto est:i fechada desde a mudan<;a de Se,~eriano Porto com sua tamilia de volta 

para o Rio de Janeiro em 2001 e tinha urn aspecto de abandono no dia da ,~isita 228 • Em conYersa teletonica 

como arquiteto ap6s a viagem de pesquisa de campo, foi aferido que a casa foi vendida para urn 

comprador com interesse pelo terreno, o que decorre no fato de que a casa sera demolida em breYe. 229 

Nao foi possivel o acesso ao interior da habita<;ao, mas somando a visita ao conhecimento do 

projeto, foi possivel perceber alguns recursos utilizados. C onforme e possivel constatar nas fotos 

apresentadas das construs:oes do periodo da borracha, sao habitas:oes que nao lans:am mao de recursos 

espedficos para adapta<;ao ao clima local: amenizas:ao do calor, insolas:ao e da as:ao das chuvas. E sem 

esses mesmos cuidados foi desenvolvida toda a area urbana de Manaus. 

Assim, quando se depara com as solus:oes de treli<;as para filtragem da insola<;ao, varandas, e 

cobertura independente do forro para gerar urn a cam ada de circulas:ao dear reunidas em urn mesmo 

projeto, percebe-se a mao de urn arquiteto. 

N a casa de Severiano Porto urn desenho modernista de distribuis:ao espacial combina-se com a 

madeira e com solu<;oes de conforto termico. Identificamos a relas:ao equilibrada entre tipologia e contexto 

tanto no entorno imediato -a rela<;ao 'tipologia/topografia' definida por Kenneth Frampton -quanto no 

que se refere a dados climaticos regionais. A constrw;:ao se da como urn even to tectoni co que revela a 

verdade de cada material: tanto da madeira- ancestral, resgatada por Severiano- como dos distribuidos 

pela industria de constrU<;:ao civil, sendo cada urn deles apropriados e aplicados adequadamente. Contem, 

desta maneira, caracteristicas que a identificam como regionalismo critico. 

228 Por este motivo nao foram feitas fotos. 
229 No Brasil, desde 1995, realizam~se os Seminirios DOCOMOMO como intuito de reconhecimento, preserva<;:ao e valoriza<;ao 

da prodw;:ao arquitet6nica, urbanistica e paisagistica moderna brasileira, que e urn patrim6nio que, como tantos, outros, se 

perde pelo descuido e descaso. Constata~se que o mesmo j:i passa a se aplicar a arquitetura contempor:inea, j:i que urn 

projeto premiado de Severiano Porto, pioneiro no uso de solu.;:oes que posteriormente se multiplicaram em residencias 

manauaras realizadas pelo arquiteto, ja esta condenado a desaparecer tendo apenas pouco mais de 30 anos. 
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Figura 84: Fachada lateral da residencia 

Figura 85: Fachada principal 

2.3.7. Casas adjacentes a casa de Severiano Porto. 

Nesta habita<;:ao aparecem tres elementos que serao constantes no 

trabalho de Severiano Porto em rela<;:ao as residencias que projeta: as 

varandas, o elemento vazado ou treli<;:ado para filtragem da luz solar sem 

oferecer barreira a circula<;:ao dear (que neste caso e criatiYamente 

executado com tubos de PVC de cliversos cliametros compostos como num 

mosaico); e a cobertura independente, que obstrui a incidencia solar direta 

no corpo da casa, e nao irraclia o calor acumulado ao longo do clia para 

dentro da constru<;:ao devido ao colchao dear que os separam. 

Percebe-se nesta obra o desenho moderno, de formas lim pas, 

combinado a vegeta<;:ao de grande porte que ajuda no sombreamento da 

constru<;:ao e refrigera<;:ao do ar adjacente, estrutura de concreto- material 

que 0 arquiteto dominae que lan<;:ari mao sempre que necessaria -e 

cobertura de material industrializado e barato. 

Pode-se deduzir que valendo-se dos conceitos basi cos de conforto ambiental e da criatividade, o 

arquiteto conseguiu uma habita<;:ao confortivel, adaptada e de baixo custo devido a combina<;:ao de 

elementos baratos e clisponiveis (mais do que a propria madeira no mercado de constru<;:ao civil de Manaus 

hoje). 

Outra habita<;:ao vizinha, executada toda em madeira escura e totalmente cercada por vegeta<;:ao230
, 

apresenta os mesmos elementos destacados na descri<;:ao acima: varandas, treli<;:as, vegeta<;:ao adjacente, 

Figura 86: Vista a partir da rua 

cobertura independente, havendo aqui apenas a cliferen<;:a da telha de barro 

eo uso exclusivo da madeira. 

Outras casas foram visitadas na cidade, preservando sempre as 

mesmas caracteristicas, tornando-se visiveis as solu<;:6es construtivas as 

quais recorre Severiano Porto e configurando, assim, urn esti!o reconhedvel 

do arquiteto. 

230 0 que torna a foto praticamente ilegivel. 
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Amilise das habita:;oes: Pudemos identificar ao longo das visitas as residencias de Se,-eriano 

Porto o desenvolvimento de elementos caracteristicos no trabalho do arquiteto. 

A tipologia e sempre modernista, e ai a referencia eo modernismo brasileiro que ficou 

internacionalmente conhecido justamente pelos seus aspectos de adequa<;:ao ao clima tropical: elememos 

vazados (cobog6s, treli<;:as) sempre que possivel como divis6ria, varandas, jardins internos, entorno com 

vegeta<;:ao- que apesar de estarmos em meio a Floresta Amazonica nao e urn a pratica usual no com ex to 

urbano de Manaus- espa<;:os flexiveis e mezaninos. Destaque seja dado, ao uso combinado de madeira e 

concreto, ora compondo a esrrutura da coberrura, ora a prevalencia de urn dos materiais com a presen<;:a 

do outro em detalhes construtivos, que caracteriza fortemente os projetos residenciais do arquiteto. 

Constatamos, assim, o uso de elementos-tipo da arquitetura modernista brasileira que aqui 

apresentam-se desfamiliarizados e tipificados- como os cobogos de PVC -a intera<;:ao com a topografia, 

dim a, luz e vegeta<;:ao locais e a constru<;:ao de urn a imagem para uma habitac,:ao urbana amazonica inedita, 

porem apropriada, trabalhando assim uma identidade urbana da cidade que reune solu<;:6es de conforto 

conhecidas desde os tempos da ocupa<;:ao indigena, com os materiais e tecnicas disponiveis na 

contemporaneidade. 

A poetica da obra de Severiano Porto se da, na construc,:ao de habita<;:6es no contexto urbano, em 

afinidade com os fundamentos do regionalismo critico. 

2.3.8. Campus da U niversidade do Amazonas, 1980. 

0 campus esta dividido entre o que e chamado de 'mini-campus' com dois con juntos de ediffcios 

e 'campus' com urn unico e grande conjunto arquitetonico que abriga a maioria dos cursos da 

universidade. 

A tipologia que orienta todas as constru<;:6es eo mesmo sistema 

pavilhonar: ediffcios de salas de aula interligados por passarelas cobertas. 

Lembremos que o clima locale de forte incidencia solar durante todo o ano 

e de fortes chuvas: no periodo de 'inverno' (tal como e conhecido 
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localmente o periodo das chuvas de dezembro a mars:o) chm-e diariamente, 

quando nao varios dias ininterruptamente. 

Figura 88: Combina<;ao de passagem A logica construtiva ja conhecida em outros trabalhos do arquiteto 

coberta, vegeta<;ao de grande porte e blocos 

de salas de aula aqui tam bern se repete: cobertura independente do espas:o construido, 

gerando urn colchao dear ventilado evitando a irradias:ao do calor das coberturas para demro das 

construs:oes. Sao desenvolvidas janelas que proporcionem ventilas:ao constante (mas mesmo assim, em 

muitos casas, vemos essas janelas serem reformadas para a instalas:ao dear condicionado ). 

Apesar da organizas:ao identica dos blocos, cada urn e realizado com urn material diferente: 

madeira, concreto e metal. 

U m dos con juntos do 'mini-campus' e desenvolvido todo em estruturas de madeira, vedas:ao de 

alvenaria e cobertura de telhas onduladas (fibrocimento). Mais uma vez e desenvolvida a maxima 

Figura 89a: Bloco de salas de aula 

Figura 89b: Bloco de sal as de aula

Fachadas opostas 

Figura 90: Passagens cobertas, area verde e 

bloco de sal as de aula ao fun do 

proximidade com vegeta<;ao de grande porte que garante uma primeira 

filtragem da incidencia solar sobre o edificio. 

0 outro conjunto do 'mini-campus' e desenvolvido todo em 

estruturas de concreto, veda<;:ao de cobogos de concreto ou alvenaria, telhas 

'calhetao' e janelas de madeira. Assim como no conjunto de edificios com 

estrutura de madeira, aqui tam bern a mesmalogica construtiva e empregada 

tanto nos blocos de sala de aulas como nas passagens cobertas, criando urn 

conjunto homogeneo constitufdo de areas fechadas e areas permeaveis que 

acabam por definir intersticios que sao areas verdes. 

0 grande con junto arquitetonico conhecido por 'campus' 

diferencia-se dos anteriores por, alem de seu maior porte, abrigar uma 

grande area de uso comum coberta. 

Assim como os caminhos cobertos podem ser lidos como as 'ruas' 

para pedestres protegidas do sole chuva interligando os pontos de 

interesse da 'cidade' universitaria, a grande area coletiva e uma 'pra<;:a'. 
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A qui, o material estrutural eo metal para as coberturas eo concreto 

para os volumes independentes que acontecem sob esta cobertura. 

Permanece, assim, a l6gica construtiva dos con juntos de edificac;:oes ji 

descritos de cobertura independente da edificac;:ao nao permitindo acumulo 

dear quente. 

Os blocos de sala de aula, laborat6rios e salas de professores, 

acontecem tanto em volumes de urn como de dois pavimentos. As janelas 

nesse conjunto sao previstas para funcionarem tanto permitindo ventilac;:ao 

maxima, como vedac;:ao total para acionamento do ar condicionado. 

Figura 91: Bloco de salas de aula de urn 

pa\i.mento 

Figura 92: Bloco de salas de do is 

pavimentos 

Analise: Severiano Porto faz do campus universitirio urn laborat6rio de experimentac;:ao de 

projeto e materiais, sendo perceptive! a evoluc;:ao das soluc;:oes construtivas atraves do aprendizado com as 

partes do projeto ji realizadas. 

Percebemos a evoluc;:ao das vedac;:oes que passam a atender a ventilac;:ao e iluminac;:ao naturais 

assim como a necessidade de acionamento do ar condicionado. 

Constatamos a criac;:ao, por parte do arquiteto, de urn sistema proprio de referencias tipol6gicas, 

no qual cada bloco de edificios e urn a versao adaptada para diferentes materiais de urn mesmo modelo de 

espac;:o arquitetonico. 

0 tamanho da U niversidade, sua imporrancia regional eo porte das construc;:oes tern influencia na 

definic;:ao da imagem de universidade para o municipio. Severiano Porto constr6i urn a imagem modernista 

no que se refere a sistemas construtivos e distribuic;:ao espacial. A 'marquise' modernista torna-se aqui urn 

elemento fortemente funcional devido a necessidade de protec;:ao das chuvas, que sao diirias em 

determinadas epocas do ano. Traduz-se assim em passagens cobertas que interligam todos OS edificios. 

A implantac;:ao apropriada dos edificios em meio a vegetac;:ao e os recursos de exausdo dear 

quente das coberturas nos lembram que estamos naAmazonia, mas nao chegam a manifestar trac;:os da 

tipologia, cultura ou elementos de linguagem da arquitetura local. 
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Figura 93: Fachada do edit1cio 

2.3.9. Central TelefOnica da Telemar, antiga Telemazon, 1979. 

Esse ediffcio seen contra numa esquina central na cidade de 

ivianaus, e executado to do em concreto e veda<;:ao com panos de \7 idro. E 

urn ediffcio funcional, todo fechado, com sistema dear condicionado 

central o que, como ja visto nos exemplos de agencias bancarias, nao 

permite ao arquiteto desenvolver a questao da adequas;ao climatica do ediffcio. Por suas demandas 

tecnologicas- sendo mesmo urn icone da globalizas;ao- este ediffcio atende ao vetor das 'yerticalidades' 

proposto por Milton Santos, e como tal, por defini<;:ao, apresenta a racionaliza<;:ao nos diversos aspectos da 

constru<;:ao, aproximando-se da arquitetura moderna. 

Vemos nesse projeto uma ideia similar a aplicada a bilheteria do Estadio Vivaldo Lima na qual a 

estrutura configura-se urn exo-esqueleto que acaba por funcionar como urn brise-soleil. 

Analise: No estudo referente a identidade urbana, este ediffcio trabalha no senti do de construir 

urn a Manaus modernizada e internacionalizada, que eo mesmo sentido dado pelo arquiteto no edificio da 

sede da Suframa23
\ ja que sao empresas e orgaos que devem comunicar solidez ou permanencia e 

desenvolvimento, tecnologia, modernidade. E neste caso a herans;a modernista de uso plastico do 

concreto, crias;ao de grandes volumes e balan<;:os se manifesta plenamente. 

Figura 94: Fachada do edit1cio 

2.3.1 0. Anaconda Hotel, 1988 

Este projeto encontra-se na zona central de Manaus. E 

solucionado estritamente dentro de seus aspectos funcionais e e realizado 

todo em concreto arm ado, dispondo de dispositivos para filtragem do 

raios solares no interior dos c6modos. 

Analise: Este ediffcio, assim como o anterior trabalha no sentido 

de construir a imagem de uma Manaus modernizada. Sao adotados 

23
' Que nao foi possivel ser visitado. 
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procedimentos minimos de adequas;ao de urn edificio de concreto para o clima amazonico, mas nao vemos 

ser trabalhado aqui qualquer dado da cultura local. 

2.3.11. Edificio Jose Carlos MartinsMestrinho, 1987. 

Esse edificio foi projetado 

nos fundos do Palacio Rio Negro, 

adjacente a urn conjunto de 

construc;:6es nobres do periodo 

aureo da borracha. 0 Palacio do 

Rio Negro ja teve o uso de 

residencia, sede do governo do 

Figura 95: .\o fundo:Palacio Rio Negro (amarelo); 1viuseu de Numismatica (cor de rosa) com 

Eclificio Jose Carlos Martins i\Iestrinho em primeiro plano 

Amazonas ate 1996, e hoje funciona como urn Centro Cultural. 0 edificio 

Jose Carlos Martins Mestrinho foi construido como apoio i sede do 

governo e ainda hoje e urn a Secretaria do Estado. 

0 projeto tern formas e estrutura simples, estritamente modernistas, 

nao busca destaque na paisagem, e podemos reconhecer o tras;o especifico 

do arquiteto no desenho das janelas de madeira que com poem a fachada. 

Nota-sea relas;ao do edificio como gabarito local. 0 edificio 

Figura 96: Palacio do Rio Negro em 

primeiro plano, J\Iuseu de Numismatica 

(cor de rosa) e, ao fundo, eclificio Jose 
Carlos Martins Mestrinho 

encontra-se atualmente pintado da mesma cor do Palacio Rio Negro, que passa a ser, juntamente como 

gabarito urn elemento que dialoga como entorno proximo. 

Analise: E notavel a discris;ao e mesmo a diluic;:ao do edificio no meio em que seen contra. Isto se 

da pelo gabarito, implantas;ao do ediffcio e modulas;ao da fachada atraves dos pilares aparentes. Os planos 

de vidro da arquitetura moderna sao substituidos por sequencias de pequenas janelas com esquadrias de 

madeira, que podemos chamar de urn a tipificas;ao de urn novo elemento construtivo ou a desfamiliarizas;ao 

da madeira, inserida numa fachada contrastante, fazendo a atens;ao recair sobre ela. 

Sutilmente, ou embrionariamente vemos aqui a presens;a de alguns dos procedimentos do 

regionalismo critico. 
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2.3.12. ParquePontaNegra, 1992. 

0 arquiteto Severiano Porto fez, em 1972 o projeto de loteamento 

do bairro da Ponta Negra. Em 1992 e cham ado para realizar o Par que 

Figura 97: Vista do palco coberto para shows. C ultura Esporte e Lazer Ponta Negra, que e um projeto de urbanizac;:ao da 

Praia da Ponta Negra, as mar gens do Rio Negro. 

A Ponta Negra e bern afastada do centro da cidade de :\Ianaus, e 

est:i se desenvolvendo com uma identidade di\'ersa. Concentram-se na 

Figura 98: Bar 
regiao condominios fechados e altos edificios de apartamento, como os 

vistos ao fundo da figura 97. 

Para este Parque, Severiano Porto nao se ateve a nenhum 

referencial pre-existente. 

Figura 99: Ponto de 6nibus Anilise: Este projeto trabalha na construc;:ao da imagem e 

identidade do novo bairro da Ponta Negra. A imagem criada atende a 

demanda da inserc;:ao de Mana us no circuito de cidades globalizadas, nao 

sendo contemplada a possibilidade da constrw;:ao desta nova imagem 

resguardando urn a identidade cultural local, distanciando-se assim dos 

Figura 100: Sorveteria 
pressupostos do regionalismo crftico. 

2.3.13. Condominio Mediterraneo, 1987. 

Severiano Porto realiza o projeto de loteamento do condominia e alguns equipamentos que dao 

identidade ao local. 

N as guaritas volta-sea identificar elementos arquitet6nicos eleitos 

pelo arquiteto em muitos de seus projetos: a cobertura que funciona como 

urn grande guarda-sol ou guarda-chuva com estrutura independente dado 

bloco que abriga; eo concreto e a madeira combinam-se harmonicamente. 

Figura 101: Vista daguarita principal 
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Os pilares de concreto remetem aos pilotis que permitem a planta livre 

modernista, mas por outro lado o desenho que os pilares fazem com a viga 

remete a urn encaixe de pe<;:as de madeira. Esse con junto estrutural confere 

leyeza a grande cobertura de telhas de barro. 

U m pequeno projeto, de programa muito simples, que consegue 

agregar significados, constituindo-se tam bern o portal de entrada do 

condominia, sua identidade. 

Anilise: Constata-se o uso de urn elemento-tipo da arquitetura 
Figura 102: Detalhe 

modernista atraves dos pilares de concreto na forma de pilotis, combinadas com urn elemento-tipo do 

modernism a brasileiro, que e 0 grande plano, neste caso de duas aguas, da cobertura de telha de barro, 

consagrada -desde o projeto de Lucio Costa para o Park Hotel deN ova Friburgo de 1942 e do Grande 

Hotel de Ouro Preto de Oscar Niemeyer-como urn elemento que faz a ponte entre passado colonial e 

modernidade. 

Ve-se novamente a verdade de materiais com binados, a adapta<;:ao climatica, e a poetica da obra de 

Severiano Porto em afinidade com os fundamentos do regionalismo critico. 

2.3.14. Aldeia Infantil SO S Brasil, 1994. 

Este projeto de assistencia social e composto por dez casas-lares que abrigam de sete a nove 

crian<;:as e uma mae social cada. Disp6em ainda de outros equipamentos tal como audit6rio, casa das tias, 

casa do zelador, casa do dirigente, escola, cozinha, refeit6rio, entre outros. 

N ao encontramos nessas casas a estrutura independente, recorrente na produ<;:ao de habita<;:6es de 

Severiano Porto, mas sim o jardim interno, as varandas, e as treli<;:as, 

permitindo ventila<;:ao constante do ambiente interno. 

U rna grande cobertura de madeira e palha faz o papel da rua que 

interliga as diversas constru<;:6es. Nos mesmos moldes do projeto do 

Figura 103: Vista da habita-;:ao 
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Figura 105: Detalhe das aberturas 

Figura 106: Caminho coberto 

Figura 107: Chapeu de palha 

campus da U niversidade do Amazonas, essa passagem coberta alarga-se em 

urn determinado ponto configurando a pra<;a de encontros e convh-io. 

Nesta cidade em miniatura projetada por SeYeriano Porro dois 

aspectos se destacam: a eficiencia termica da cobertura de palha, que cria 

urn am biente com alguns graus termicos a menos que a area exposta ao sol 

e, por sua extensao, gera urn movimento dear con stante, proYocando urn a 

brisa, mesmo estando o dia sem vento algum. 0 outro aspecto e a 

referencia as constru<;oes indigenas, tanto pelo tipo de uso comuniririo sob 

o chapeu de palha, como pela rusticidade da estrutura, e ai sua beleza. 

An:ilise: Este e urn dos projetos de Severiano Porto (sendo o 

outro o Centro de Prote<;ao Ambiental de Balbina, apresentado abaixo) 

que, em todos os aspectos analisados, nos permite qualifici-lo como urn a 

obra pertencente ao regionalismo critico. 

Encontramos nesta pequena vila para crian<;:as a tradu<;:ao da 

tipologia do espa<;o conhecido por ruas, pra<;as e quarteiroes, aqui porem, 

tipificados e desfamiliarizados. A 'rua', urn a marquise, e realizada com 

tecnicas e materiais rusticos, a pra<;:a remete ao ambiente circular ancestral 

da oca indigena. 

As casas sao realizadas dentro de todos os criterios de adequac;:ao climatica e atendimento ao 

program a, com materiais convencionais da construc;:ao civil combinadas de forma a atingir o conforto 

ambiental necessaria e sem descaracterizar a ideia de 'vila' que e construida. 

Essa sintese entre tecnicas construtivas herdadas de povos ancestrais, uso de materiais naturais da 

regiao, tipifica<;:ao e desfamiliarizac;:ao de elementos da linguagem arquitetonica, e assimilac;:ao e uso de 

materiais e tecnicas construtivas da industria da construc;:ao civil sempre que conveniente, projeta essa obra 

para urn lugar de destaque dentro desta pesquisa aqui realizada. Esta aldeia-mirim contempor:inea alem de 

ser urn a sintese do conceito de 'tradic;:ao em construc;:ao', revel a a proposta urbana do arquiteto, mesmo 

que em miniatura. 
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2.3.15. Centro de Protes:ao Ambiental da U sina Hidreletrica de Balbina, 1985. 

Eo projeto mais divulgado do arquiteto sendo urn a obra impressionante pelo porte e extensao de 

sua cobertura artesanal de lascas de madeira. A area construfda sofreu urn a redu<;:ao de aproximadamenre 

50% em rela<;:ao ao projeto original de Severiano Porto, sendo eliminados os alojamentos preYistos pelo 

programa. 

0 Centro esta implantado na vila de Balbina, que se encontra numa 

area que foi totalmente desmatada para a constru<;:ao da hidreletrica e das 

habita<;:6es dos funcionarios. Desta maneira e urn edificio que, pelo seu 

porte, desenha o 'sky line' local atraves de suaves curvas. ,.,.,-~'-~ 

Figura 108: \'ista extern a 

Sob a cobertura de formas organicas encontram-se estruturalmente 

independentes os espa<;:os fechados de alvenaria: laborat6rios, escrit6rios, 

salas de reuniao e museu que integram o programa da constru<;:ao; e a 

passarela de madeira, urn caminho coberto que interliga os espa<;:os. 

Ve-se aqui o resgate de solu<;:6es empregadas em outros projetos.A 

cobertura independente dos espa<;:os construidos e a cobertura dos 

caminhos que os protege do sole chuva transforma-se aqui num unico 

elemento: o grande chapeu de cavacos de madeira que organiza o 

projeto.Sob esse chapeu, de alturas variadas, encontra-se reproduzida a 

sensa<;:ao de estar sob a floresta entre uma serie aleat6ria de troncos, 

sombreados pelo dossel, dispondo de trilhas para orienta<;:ao. 
Figura 109: Caminhos cobertos 

A interse<;:ao dos pilares 

de madeira da estrutura da 

cobertura, da disposi<;:ao dos 

espa<;os fechados e do desenho 

dos caminhos criam diversas 

situa<;6es de interpenetra<;:ao, que 

Figura 110: Acesso as edificac;:oes 
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Figura 112: Detalhes da rela<;ao dos pi! ares 

com os espa<;os construidos: interior. 

N otar a continuidade da cobertura 

configurando amplo beiral ao fundo 

Figura 113: Interior de sala de reuniao. 

Coberta com vidro, deixando visivel o 

chapeu de cavacos 

nos remer em a planta livre modernista, seguin do aqui urn a ordem formal 

orginica. 

0 chapeu de cavacos, alem de obsrruir a incidencia solar, gera urn 

movimento dear ascendente para exausdo do ar quente, ficando no nivel 

do solo sempre urn ar fresco. Ainda assim, as espa<;:os fechados dispoem de 

sistemas de veda<;:ao para acionamento dear condicionado se necessaria. 

En ten demos isso como urn aprendizado em rela<;:ao a projetos anteriores 

que, par contarem somente com a ventila<;:ao natural, tiveram que ser 

alterados para a instala<;:ao do refrigerador dear. 

A sala de reunioes tern, alem de varias janelas, a cobertura de vidro, 

que permite a visualiza<;:ao do entorno, tanto imediato- do chapeu de 

cava cos- como da paisagem. 

Nesta a bra, foi utilizada a madeira em diversas formas de aplica<;:ao: 

tibuas, troncos roli<;:os, caibros e esquadrias beneficiadas, cavacos e cavilhas. 

Analise: Este projeto de Severiano Porto qualifica-se, em todos as 

aspectos analisados, como uma a bra pertencente ao regionalismo critico. A 

maneira como a planta-livre modernista se traduz no arranjo aleatorio de 

edifi.ca<;:oes sob o grande chapeu de cavacos, como a marquise se confunde 

como desenho de uma trilha sob o dassel da floresta, a verdade de cada 

urn dos materiais utilizados e suas aplica<;:oes criativas e adequadas, a 

imponencia do objeto arquitetonico como 'forma tectonica' onde cada 

elemento tern urn papel ativo, unico, erigindo urn fortelugar-forma, permite 

compreender o motivo das premia<;:oes desta a brae publica<;:ao em diversos 

periodicos, colocando-a tam bern, em lugar de destaque dentro desta 

pesquisa aqui realizada. 
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2.3.16. Poder Judiciario e Forum Ministro Henoch Reis 

A obra do Forum Ministro Henoch Reis ficou por alguns anos 

parada, sendo concluida com algumas altera<;6es no projeto inicial. Os 

elementos-chave do ediffcio, porem, permaneceram. 

Foi concebida urn a grande fachada de cobogos para filtragem da luz 

solar. Sobre esta fachada e previsto ainda a sobreposi<;ao de vegetas;ao 

trepadeira, que completara esta funs;ao de "filtro solar" para o bloco interno. 

A tr:is desta fachada de cobogos ha ainda urn jar dim tropical que garante ar 

fresco em todo o entorno do ediffcio. 

E urn ediffcio que conserva o car:iter de austeridade que sua funs;ao 

solicita, sabendo contudo agregar solus;6es de adapta<;ao climatica de forma 

inedita e coerente como local. 

Figura 114: Fachada principal 

Figura 115: Detalhe da parede de cobog6s 

Analise: Percebe-se urn a discreta insen;ao de elementos novas, oriundos das solicita<;6es de 

adequas;ao climatica, no projeto que, numa primeira vista e predominantemente modernista. 

A maneira como a fachada de cobogos de concreto e apropriada e redesenhada (ou 

desfamiliarizada), tornando-se urn suporte para urn paisagismo vertical de dimens6es amaz6nicas 

exprimem a sintese de diversas herans;as culturais combinadas harmonicamente e realizando a identidade 

da cidade de urn centro urbano modernizado, com a especificidade de localizar-se no coras;ao da floresta 

amaz6nica. 

2.3.17. Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, 1977. 

Este projeto de Severiano Porto explora solu<;6es de conforto para 

urn grande ediffcio de quatro pavimentos. Atraves de grandes lajes sao 

criados grandes beirais para sombreamento dos pavimentos inferiores. 

Brises soleils, apesar de serem previstos no projeto, nao foram executados. 
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0 desenho rico dessas lajes e a associac,:ao com a ,-egetac,:ao 

conferem identidade modernista ao ediffcio e adaptac,:ao dim a rica 

garantindo a filtragem da incidencia solar. 

Anilise: Como j:i e preconizado pel a func,:ao a que se destin a o 

ediffcio, no estudo referente a identidade urbana esta obra trabalha no 

sentido de construir urn a Mana us modernizada e internacionalizada. E 

lanc,:ado mao da heranc,:a modernista de uso plastico do concreto, criac,:ao de 

gran des volumes, grandes vaos e balanc,:os. Neste contexto, apenas o uso 

Figura 117: Fachada lateral abundante de vegetac,:ao de grande porte no entorno do ediffcios e em seus 

terrac,:os-jardins confere alguma idiossincrasia a obra. 

2.4. CONSIDERA<;:OES SOBREA PESQUISA DE CAMPO 

U rna das obras selecionadas como prioritaria para visitac,:ao mas que nao foi possivel conhecer 

devido a distincia de Manaus e dificuldade de locomoc,:ao foi a Pousada Cac,:a e Pesca na llha de Silves, urn 

projeto de 1979 premiado pelo IAB/RJ em 1983 e publicado em diversos periodicos. Podemos perceber 

atraves de imagens que o referencial utilizado por Severiano Porto nesta obra eo mesmo da obra germinal 

do Banco daAmazonia; referencial este que na obra do Centro de Protec,:ao Am bien tal da U sina 

Hidreletrica de Balbina se manifesta de forma grandiloqiiente; e que nas Aldeias In fan tis SOS Brasil e 

abertamente divulgado no proprio nome dado a concepc;:ao do projeto: a referencia regional no saber-fazer 

indigena, que ancestralmente desenvolveram modos sustent:iveis e adaptados de viverem neste meio de 

Figura 118: Pousada Ca'):a e Pesca. Foto de 

J oao Ramid. Imagem extraida do livro 

"Arquiteturas no Brasil/ A nos 80 

condic;:oes climaticas severas. 

Podemos vislumbrar atraves da figura 118 a presenc;:a da pousada 

em seu meio natural, com referencias explicitas a ocupac,:ao indigena, apesar 

de todo o conforto que o espac,:o interno proporciona ao hom em 
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'civilizado' com demandas totalmente contemporaneas. Esta obra, por sua bagagem simb6lica e adapta<;io 

ao meio, e a que mais diretamente nos remete a defini<;:io de lugar-forma de Kenneth Framptom: '~Ia 

integracidn de una nueva intervencidn dentro de un entorno existente, alosaspectoseco!dgicos, c!im atoldgicosy sim bdlicosdef 

lugar'?32 

Sobre o con junto da obra de Severiano Porto pode-se afirmar que e de acentuada relevincia na 

constru<;:io da imagem da cidade de Manaus atual.(Outros municipios vizinhos nos quais o arquiteto 

consttuiu uma quantidade de obras tambem significativa, niio foram visitados,) 

Mana use uma cidade que mudou muito nos Ultimos 35 anos, assim como todas as metr6poles 

brasileiras que conheceram o 'incha<;:o' decorrente da imigra<;:io. Nio s6 a quanti dade de edifica<;:Oes 

projetada pelo arquiteto, mas tambem a qualidade dos projetos, porte das obras e suas localiza~oes na 

cidade colaboraram no desenho dessa nova Manaus. 

Podemos enquadrar toda a sua produ~o dentto do enfoque dam odern ida de apropriada, que, 

segundo as palavras de urn de seus principals te6ricos, Cristi2.n Fernandez C6x, pode ser apropriada em 

tr€:s sentidos: 

'1)Apropriada en cuanto "adecuada "a! aquf;· ahora de Ia rea!idade de cada situaci6n, (.,) 

2)Apropriada en cuanto "hecha propia ·:En nuestra civ ilizacidn ,actua/m ente intercom unicada, nos 

/Iegan m uchasideas, ticnit·as, m odelosque, una veVJasadosporel digestorde nuestra iden tidad, esdecir, 

una vei)asadospor Ia seletiv idad de su conveniencia a nostra situacidn )', si ese! caso, adaptadosa ella, 

puedeny de ben ser "hechospropios"a nuestro acervo. (.,) 3)Apropriadaen cuanto "pro pia': (.,)La 

creatividad estrictam ente propia esinsustituib!e. Este esotro imperativo de "propriedad"de nuestra 

arquitedura,quequedaconnotado en eltirmino propuesto. •rm 

Tanto suas resid€:ncias, quanto os edificios pUblicos de concreto evidro, como suas obras em 

madeira e palha, ttazem visiveis o sinal da apropria~ao em pelo menos algnm dos sentidos apresentados 

132 FRAMPTON, Kenneth, "Lugar, forma e identidad: hacia una teoria del regionalismo critico", en TOCA FERNANDEZ, 

Antonio (ed. ): Nnev a arqnitectura en Am irica LJtina. Pre sen te y futuro, Mbtico: Gustavo Gili, 1990. 
233 FERNANDEZ COX, Cristiin, ''Regionalismo Critico o Modernidad A propriada?" in SU1\.1M.425 aiios, abri11988, p. 65. 
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acima. 0 senti do de adequaf1iio na obra do arquiteto e evidente como, por exemplo, pela con stante de seu 

trabalho que e a busca do conforto termico na construs;ao- seja esta de tijolos, madeira ou concreto, 

atraves de sistemas construtivos aliados a urn projeto paisagistico no qual a vegetas;iio cola bora na 

construs;iio de urn microclima favod.vel, buscando adequaf1iio ao clima severo local. 

Ja a identificaqiio da obra de Severiano Porto como regionalismo critico -objetivo primordial 

desta pesquisa acontece, a luz dos estudos realizados, apenas em alguns de seus trabalhos. 

Grande volume de seu legado est<i integrado ao entorno existente nos aspectos ecol6gicos e 

climatol6gicos, mas apenas algumas obras destacam-se trazendo tam bern os aspectos simb61icos, culturais, 

do Iugar. U rna obra arquitetonica pode estar bern adequada em seu porte, funcionalidade, tipologia 

adotada, apropriando-se criativamente de tecnologia que pode ter sido importada, mas ainda assim pode 

niio estar realizando em si urn foco de resist&lcia, segundo palavra utilizada por Kenneth Frampton, no 

qual a identidade local Unica e especifica se expressa, podendo educar seus usuhios no senti do de 

reconhece-la e valoriz<i-la. 

'! .. nossa cultura i m uito fragm en tada. Na JituarJo atual hd m aisde um a arquitetura. Exi.rte 

um a arquitetura para residint·iasunifam i!iares, outraspara m useus de arte, outra para casaspopu!ares 

etc (. .. )e hd m uitasdiforen rasen tre e!as, depen den do do program a e da situapio.Asv e:;espode ser 

necessdrio enfatizarelem en tosvernaculares, dsve':(!sniio.i'Ja rea!idade, to do proasso prqfetualse baseia 

na memOria de solufOes anteriores, stja para adotd-las, stja para rejeitd-las. ,.z;.;. 

Se-v-eriano Porto ao Iongo de sua vasta produc;ao na regiiio amaz6nica realizou projetos que 

atendem ao vetor das 'verticalidades' (Milton Santos) e outros quevisam estabelecer lac;os estreitos como 

local no plano das 'horizontalidades'. Considera-se que os projetos do,Banco da Amazonia, de 1974, da 

Pousada Caqa e Pesca, de 1979, do Centro de Proteqiio Ambiental de Balbina, de 1985, e da Aldeia Infantil 

SOS Brasil do Amazonas, de 1994, sao osquemais se destacam e se identificam corn a priitica do 

regionalism a critico, podendo serem vistas, ainda, como obras de arte, nao s6 pelo resultado phistico dos 

234 C OLQ U H 0 UN, Alan, "'Regionalismo e PO:::-Mode:rnidade", in AU -Arquitetura e Urbanism o no 45, dez. 1992/jan. 1993, p. 52. 
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lugares-forma construidos, ou devido a rela~ao viva que estabelecem com os 

usu:irios reconstruindo a tradi,ao cultural local, mas tam bern pela ampla 

gama de significados e possiveis leituras que sugerem e acumulam. 

U m exemplo que a testa o car:iter de 'arquitetura de resistetlcia' de Figura 119: Rc$!aurante Chapeu de Palha. 

(Foto de Severiano Porto extraido da 

algumas obras de Severiano Porto e seu potencial de educar e enriquecer cultu!'itlm!!ll!e Mmf!'l!~e\)~1\ng Mi Lee) 

demolido Restaurante Chapeu de Palha. 

Este restaurante foi construido em 1967, tendo sido premia do pelo IAB/RJ no mesmo ano. E urn projeto 

com planta baixa circular, estrutura c6nica de madeira, sobre sapatas de concreto aparentes e coberto com 

palha de palmeira. Ap6s a premia10iio do restaurante e sua consequente divulga>iio, o Clube de Recrea,ao 

de Boa Vista -RR, reproduziu-o na integra, e, con forme Severiano Porto "era a prim eira vezque estava se 

copiando um modeio regional dee nao defora'?35 

Ainda segundo Severiano: 

'~4m en sa gem que cada prr.jeto e obra dev e lev arjun to com as n ecessidades a ten didasprecisa con ter a 

im a gem do correto, do n ecessdrio, do a !go m ais que o projeto n ecessita atin gir, da rea!idade eco nOm ica e da 

perm anencia de vida desejada ao o/Jjeto projetado. ''36 

Constata-se, assim uma inten10iio ide6logica que se elabora desde o estudo do programa das obras 

do arquiteto, transcendendo as solicita106es pragrnaticas as quais o arquiteto e chamado a responder. Ha 

casas em que o programa se torna urn fa tor limitante do projeto. Mas, principalmente, o arquiteto 

aproveita progamas abertos, flexiveis, para manifestar uma postura regionalista e critica, e constt6i, com 

sucesso, o que pode ser referido como uma arquitetura de resistencia, que representa e serve a regiio on de 

est:i localizada. 

";LEE, Kyung Mi, Op. Cit. 
236 PORT0, SevcrianoM. V., "Criacividade, corre~aoe belezaem quaisquerarquiteturas",in Projeto no. 83, jan 1986. 
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Esta pesquisa desenvolveu-se em funs;::io do conceito de regionalism a critico, tanto por urn a 

necessidade metodol6gica como por urn a afinidade pessoal. Constata-se que seguin do os conceitos de 

contextualismo ou de modernidade apropriada, por exemplo, urn caminho similar poderia ser trilhado, ja 

que a relevincia deste trabalho esti em evidenciar uma qualidade julgada imprescindivel na arquitetura 

contemporinea: seu posicionamento consciente e critico frente a relas::io local/global. Desta maneira, 

independente do r6tulo aferido, faz-se necess3.rio jogar luz cada vez mais nas obras que con tern a referida 

qualidade enos arquitetos que se dedi cam a elaborar urn a resposta critica -per mais provis6ria que seja 

a esta quest:io. 

Este trabalho, Ionge de esgotar alguns dos fundamentos te6ricos nos quais a arquitetura 

contempor3nea pode se apoiar,limitou-se a reuni-los lado a lado, visando elucidar suas import&ncias 

relativas, suas inter-relas:Oes, e apresentar a diversidade de manifesta~Oes criarivas que podem assumir 

quando materializados. 

Fica, finalmente, demonstrada a hip6tese de que se tern no Brasil obras representativas do 

regionalism a critico2
". C onsidera-se ainda que apesar da importancia regional do trabalho de Severiano 

Porto, esta niio e compativelmente valorizada e divulgada, permanecendo desconhecida demuitos 

profissionais e estudantes muitas vezes perdidos numa grande feira de constru<;ao civil, se1n ter urn a 

referetlcia para estudo de uma arquitetura consciente com postura ativa, critica e coerente. 

Conclui-se que este campo de pesquisa deve ser cada vez mais explorado, visando tornar cada vez 

mais acessivel ao pro fissional e ao estudante o conhecimento do metoda de trabalho de arquitetos que 

lucidamente conseguem trabalhar pela constru<;ao de identidades regionais sem negar o tempo a que 

pertencem. Fica por ser feita uma analise da genese das obras aqui estudadas, que pode revelar mais 

aspectos de como conduzir urn projeto que almeje responder criticamente e criativamente aos cham ados 

plurais, emuitas vezes divergentes, do mundo contemporineo. 

237 Vol tan do a destacar que a importancia deste fato reside na qualidade das obras e nao na nomenclatura 'regionalismo critico', 

que foi urn meio atraves do qual a pesquisa aproximou-se delas. 

137 



138 



BffiLIOGRAFIA 

139 



!40 



A& V, Monografias de Arquitectura y Vivienda, no.3- Regionalismo, Madrid: SGV, 1985. 

ALBER TIN I, Bianca e BA GN OLI, Sandro, Scarpa, La Arquitutura en e! Detal!e, Barcelona: Gustavo Gili, 

1989. 

ALEXANDER, Christopher, Notes on theSynthesisofForm, Cambridge: Harvard University Press, 1964. 

AMBASZ, Emilio, Architecture ofl.uis Barragan, New York: Museum ofModern Art, 1976. 

AMORIM FILH 0. Oswaldo Bueno, 'Topofilia, T opofobia e Topoddio em Minas Gerais", in DEL RIO, 

Vicente e OLIEIRA, Livia (org.) PemPfiio Am bien tal: a experien cia brasileira, Sao Paulo: Studio Nobel, 

1996. 

ANDA, Enrique, Luis Barragan: C/dssico del Silencio, Bogota: Ed. Escala, 1989. 

ANDO, Tadao, 'Toward New HorizonsinArchitecture",inNESBITT,Kate (ed.), Theoriifng aNew /jgend 

for Arthitecture, New York: Princeton Architectural Press, 1996. 

-----, e FRAMPTON, Kenneth, TadaoAndo: Buildings, Projects, Writings, Rizzoli International, 

1988. 

ARANTES, Antonio Augusto, 0 que i Cultura Popular, Sao Paulo: Editora Brasiliense, Colel'iio Primeiros 

Passos, 1981. 

ARANTES, Otilia, Do UniversalismoM!Jderno ao Regionalismo Ptfs.Critico,Salvador:AtaDOCOMOMO, 1997. 

ARGAN, GiulioCarlo, "On Typology of the Architecture", in NESBITT, Kate (ed.), Theoriifng aNew 

Agenda for Architecture, New York: Princetown Arch Press, 1996. 

-------, "Tipologia", in Summariosno. 79, jul1984. 

-------, El pasado en el presen te. El rev iva! en las artesplasticas, Ia arquitectura, el cine y el teatro, 

Barcelona: Gustavo Gili, 1977. 

-------., Historia da.Arte Como Historia da Cidade, Sao Paulo: Martins Fontes, 1992. 

AYMONINO, Carlo, 'Ten Opinions on the Type", in Casabella, 509-510, jan/fev 1985. 

BACHELARD, Gaston,APoitica do Eparo, Rio de Janeiro: Eldorado, 1980. 

BANDINI,Micha, 'Typology as a Form of Convention", in A.A. Files no. 6, 1984. 

BARR.i\.GAN, Luis, FERNANDEZ, Antonio Toea, eta!., Barragan: The Complete Workr, Princeton 

Architectural Press, 1996. 

141 



BARRAGAN,Luis,PORTUGAL,ArmandoSalas,BROOKS,Ernest,eMORALES,IgnacioD.,Armando 

Salas Portugal Photographsofthe Architecture ofi.uis Barragan, Rizzoli, 1992. 

BOHIGAS, Oriol, 'Ten Opinions on the Type", in Casabe!la, 509-510, jan/fev 1985. 

BROWNE, Enrique, "Algunas Caracteristicas de !aN ueva Arquitetctura Latinoamericana" in Mndern idady· 

Postm odern idad en .Am eric a Latina,? 

-------, OtraArquitectura Lztinoamericana, Santiago do Chile: Ed. Taller America, 1989. 

BUENDiA JULBEZ,Jose M., "Barragan Cabalga Rumbo a !a Eternidad", in BUENDiA JULBEZ,J ose 

M., PALOMAR,Juan, eEGUIARTE, Guillermo, Luis Barragan, Mexico: Editoria!RM, 2001. 

CARDOSO, L.A.F., (& }Discutin do o 2\.fodern ism o: un iv ersa!idade e div ersidade do m ov im en tom odern o em arquitetura e 

urbanismo no Brasi/,Salvador:M.AU-UFBA, 1997. 

CASTRO, Ricardo L., "Architecture andDefamiliarization", In tern et, www.arch.mcgill.ca/prof/ castro/ 

serlio/defam.htm, 2003. 

COELHO NETTO,]. Teixeira,AConstrurao do Sentido naArquitetura, Sao Paulo: Perspectiva, 1979. 

COLQUHOUN,Aian, "0 ConceitodeRegionalismo"inProjetono.159, 1992. 

-------, '~egionalismo e P6s-Modernidade'', in _4U-Arquitetura e Urbanism o 0° 45, dez. 

1992/jan. 1993. 

-------, 'Tipology and Design Method" in Ersays in architectural Criticism, Modern 

Architecture and Historical Change, Cambridge: MIT Press, 1984. 

COMAS, Carlos Eduardo, "Arquitetura Brasileira ,Anos 80, U m Fio de Esperan<;a" in AU -Arquitetura e 

Urbanismo,no. 28,SaoPaulo: Pini, fev/mar. 90 

--------, "0 Esgotamento do Regionalismo", in AU -Arquitetura e Urbanismo no. 48, 

jun/jul1993. 

CRIPP A, Maria Antonietta, eta!., Carlo Scarpa: Theory, Design, Projects, MIT Press, 1986. 

DAL CO, Francesco (ed.), eMAZZARIOL, Giuseppe (Ed.), Carlo Scarpa: The Complete Workr, Rizzoli 

International, 1990. 

DALCO, Francesco (ed), TadaoAndo:Complete Workr, PhaidonPresslnc., 1995. 

------, e MAZZARIOL, Giuseppe, Carlo Scarpa, The Complete Workr, Milano: Electa 

Editrice, 1984. 

142 



DUARTE JVNIOR,Joao Francisco, 0 Sentido dos sentidos, Tese deDoutorado, Campinas: FE-UNICAMP, 

2000, 

Dl.J AR TE, Fabio, Crise das MatriifS Erpatiais; Tese de Doutorado, Sao Paulo: ECA -USP, 2000. 

ECO, Umberto, Comosefazumatese,SaoPaulo: Perspecriva, 1995. 

FA THY, Hassan,_Architectureforthe Poor, Chicago: University ofChicago Press, 1973. 

FERNANDEZ COX, Crisri:in, ''ModernidadeApropriada, Revisada e Reencantada"in Projeto no. 146, Sao 

Paulo, out 1991. 

----------, "Regionalismo Critico o Modernidad Apropriada?" in SUMMA 25 aiios, 

abr 1988. 

----------, Modernidad .)' Postm odern idad en Am erita Latina, s.d. 

FERNANDEZ, Roberto, BLaboratorioAm ericano, Madrid: Biblioteca Nueva, 1998. 

FERRARA, Lucrecia D' i\lessio, AErtrategia dos Sign os, Sao Paulo: Perspecriva, 1981. 

---------, 0 0/har Perifirico: In form ariio, Linguagem, Percepriio Am bien tal, Sao Paulo: 

FAPESP /EDUSP, 1993. 

FRAMPTON, Kenneth, "Lugar, forma eidentidad: bacia una teoria del regionalismo critico", in TOCA 

FERNANDEZ, Antonio (ed): Nueva arquitectura en Am !rica Latina. Presen te.)' futuro, Mexico: Gustavo 

Gili, 1990. 

-------,,''Prospects for a Critical Regionalism" in Perspecta: the Ya!e.4-chitectura! Journa/20, 

1983. 

-------, "EI regionalismo critico: arquitectura moderna e identidad cultural", in A&V

Ma no graft as de Arquitectura .)' Vivien da, no 3, Madrid: SGV, 1985. 

-------,,"Lugar, Forma e Identidade Cultural", trad. FUKUNAGA, R. in AU

Arquitetura e Urbanism o no. 25, Sao Paulo: Pini, 1989. 

FRAMPTON,Kenneth, ''OnReadingHeidegger", 1974inNESBITT, Kate, Theori'(jng aNew .Agendfor 

Architecture, New York, Princeton Architectural Press, 1996. 

-------,"The Work of An do" in GAArchitect n° 8, Tokyo: ADA Edita, 1987. 

-------,"Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture ofResistance", in 

FOSTER, Hal (ed ), The Anti-Aesthetic: Ersqys on Postm odern Culture, Port Townsend: Bay Press, 1983. 

143 



FRAMPTON, Kenneth, "Tradici6n einnovaci6n en la obra de Christoph Mackler", in MACKLER, 

Christoph, ChristophMiickler, Barcelona: Gustavo Gili, 1995. 

--------., "Universalism and/or Regionalism. Untimely Reflections on the Future of the 

New" in Domusn° 782, maio 1996. 

--------.,"The Isms of the Contemporary Architecture •; in Architecture Design no. 52, 1982. 

-------., e EISENMAN, Peter (ed.), TadaoAndo: The Yale Studio and Current Works, Rizzoli, 

1989. 

-------,Risto ria Critica daArquitetura Modern a, Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 

-------.,Modern Architecture: a critical history, Londres: Thames and Hudson, 1996. 

-------, Tadao An do, Rizzoli, 1985. 

FURUY AMA, Masao, Tadao An do, Barcelona: Gustavo Gilli Editora, 1994. 

GRASSI, Giorgio, I.aArquitectura como Ojicio y 0 tros Ercritos, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 

GUlMARAES, C<91, Parado:XJJs.Entrelarados,Astorresparao futuro e a tradirao naciona!, Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ,2002. 

HAGAN, Susannah, "What happened to regionalism?" in Architectural Review no. 1164, fev 1994. 

HElD EGGER, Martin, ''Building, dwelling and thinking" in H 0 FSTADTER, Albert (ed.) Poetry, language, 

Thought, New York, 1971. 

HILMAN ,James, Cidade &Aim a, Sao Paulo: Studio Nobel, 1993. 

HOBSBA WM, Eric e RANGER, Terence. Ainven rao das tradiroes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

JAMESON, Fredric, The Prison House ofi.anguage:ACriticai.Accoun t of Structuralism and Russian Fbrm a/ism, 

Princeton: Princeton University Press, 1972. 

JENKS, Charles, ''The Battle of the Labels", in A+ U, s.d. 

JODIDIO, Philip, TadaoAndo, Colonia: Tasch en, 2001. 

JONES, Ilze, 'Working Reciprocity" in Process: Architecture no. 126, maio 1995. 

KOHLSDORF, MariaElaine,/J4reensJo daFbrma da Cidade, Brasilia: Editora U niversidade de Brasilia, 

1996. 

KRIER, Rob, ''Ten Opinions on the Type", in Casabella, 509-510, jan/fev 1985. 

LA MARCHE,Jean, The Familiarandthe Unfamiliar in Twentieth-CenturyArchitecture,lllinons: University of 

Illinons Press, 2003. 

144 



LAPLANTINE, Franc;ois,4render Antropologia, Sao Paulo: Editora Perspectiva, 1988. 

LEE, KyungMi, Severiano Mario Porto,AProduriio do Rparo naAm azdnia, Dissertac;ao deMestrado, Sao 

Paulo: FA U-USP, 1998. 

LEFEBVRE, Henry, La Production de l'espace, Paris: Anthropos, 1981. 

LOS, Sergio, Carlo Scatpa, Koln: BenediktTaschen, 1994. 

LYNCH, Kevin, Aim agem da Cidade, Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MACDONALD, Dwight,.rfgainst the American Grain, New York: Random House Inc. 1962. 

MAHFUZ, Edson da Cunha, "Tradic;ao e lnvenc;ao, UmaDialetica Fundamental" in AU -Arquitetura e 

Urban ism o no. 12, Sao Paulo: Pini, jun/jul1987. 

:tvL'\.SSUH,Laila, "II SAL, Serou Nao Ser", inAU-Arquitetura e Urbanismo no. 10, Sao Paulo: Pini, fev/ 

mar. 1987. 

MCLUHAN, Marshall, Do Cliche ao.Arquitipo, Rio de Janeiro: Record, 1973. 

MONEO,Rafael, "De !a Tipologia",inSum mariosno. 79,jul1984. 

M 0 NT ANER, J osep Maria, ''Barcelona: a City and Its Architecture", in Barcelona, Barcelona: Tasch en, 

1997. 

--------, DespuisdeiMovimiento Moderno,Arquitectura de Ia SegundaMitad Del Siglo XX, 

Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 

--------, EJGran Arte en laArquitetura, La Tercera Generacion, Barcelona: Salvat Ed., 

1988. 

--------,La Modernidad Superada,ArquitecturaArtey Pen sam iento del Siglo XX, 

Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 

M 0 RALES, Ignacio Diaz, "La Armenia del Espacio", in PORTUGAL, Armando Salas, Arm an do Salas 

Portugal Photographs oft he Architecture ofl.uis Barragan, Barcelona: Gustavo Gili, 1992. 

MUNTANOLA THORNBERG,Josep,la/Jrquitectura como Lugar, Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 

NESBITT, Kate (ed), Theori'(jng aNew .rig end for Architecture, New York: Princeton Architectural Press, 

1996. 

NORBERG-SCHULZ, Christian, "I'he Phenomenon ofPlace", in NESBITT, Kate (ed.), Theori'(jng a New 

.rig en da For Architecture, New York: Princetown Arch Press, 1996. 

145 



OECHSLIN, Werner, "Premises for the Resumption of the Discussion ofTypology", inhsem blage no. 1, 

out. 1986. 

ORTIZ,Renato,AModerna Tradipio Brasileira, Cultura Brasileira e Industria Cultural, Siio Paulo: Brasiliense, 

1988. 

PALOMAR VEREii.,Juan, ''Losi\.iios de Guadalajara"in BUE.'\IDlA JULBEZ,Jose M., P i\.LOMAR, 

Juan, eEGUIARTE, Guillermo, Luis Barragan, Mexico: Editorial RM, 2001. 

PETRIN A, ALBER TO, ''Arquitetura regional como T ransgressao", in AU-Arquitetura e Urban ism o no. 46, 

Sao Paulo, fev 1993. 

PORTO, Severiano M. V. M., "A longa trajet6ria, da efervescencia cultural do Rio a Manaus", in Pr£ieto n° 

83, jan. 1986. 

PORTO, SeverianoM. V. M., ''Arquitetura eregionalismo",inAnaisdo II' Encontro Regional de Tropitologia, 

1985. Recife: Massangana, 1989. 

POTTEIGER, Matthew, "Regionalism Reconsidered", in Ian dJcape Arthitecture no. 4, abr 1994. 

QUA TREMEREDE QUINCY, Antoine C., Dictionaire Historique dc4-chitecture,1832 

RAPOPORT, Amos, House, Form and Culture,London: Prentice-Hall Inc, 1969. 

REIS, Assis, "Centro de Identidade Cultural", in AU -Arquitetura e Urbanism o no. 8, Sao Paulo: Pini, out 

1986. 

---, ''Fazer i\.rquitetura, urn dificil aprendizado", in Projeto no. 94, Sao Paulo, dez 1986. 

---,"Manifesto de urn Baiano", in AU -.4-quitetura e UrbaniJmo no. 6, Sao Paulo: Pini, jun 1986. 

RICOUER, Paul, Histdria e Verdade, Rio de Janeiro: Forense, 1968. 

ROSSI, Aldo, ''Ten Opinions on the Type", in Casabe!la, 509-510, jan/fev 1985. 

----,, l.aArquitectura de Ia Ciudad, Barcelona: Gustavo Gili, 1971. 

R YKWER T,J oseph, La Casa de Adan en el Paraiso, Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 

SANTOS, Milton,Al'Jatureza do Erparo, ticnica e tempo razao e emorao,Siio Paulo: Hucitec, 1999. 

SC HKLO VSI<Y, Victor, "Art as Technique", in LEM 0 N, Lee T. e REIS, Marion ( eds. ), Russian Form a list 

Criticism, Lincoln, 1965. 

SEGA W A, Hugo, "As orelhas quentes de Frampton", Projeto no. 124, ago 1989. 

-----., Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, Siio Paulo: Edusp, 1997. 

146 



SEGA W A, Hugo,Arquiteturasno Brasil/~4los80, Sao Paulo: Projeto, 1998. 

STEINMANN, Martin e DA GHJNI, Giairo, ''New Regionalism in Switzerland", in A+ Uno. 354, mar 

2000. 

STREATFIELD, David C., ''Regionalism in Landscape Design", in Process: Architecture no. 126, maio 1995. 

STROHER, Eneida Ripoll, "Considera<;oes sobre o conceito de tipologia arquitetonica", in STROHER, 

Eneida Ripoll (org.) 0 Tipo naArquitetura: da teo ria ao projeto, Sao Leopolda: Unisinos, 2001. 

STROHER, Ronal do deAzambuja, ''Quatremere de Quincy e Jean~Nicolas~Louis Durand, algumas 

Considera<;oes sobre a Interpreta<;ao do conceito de Tipo em Arquitetura", in STROHER, Eneida 

Ripoll ( org.) 0 Tipo naArquitetura: da teo ria ao projeto, Sao Leopolda: U nisinos, 2001. 

TAFURI, Manfredo, Teo ria y Historia de laArquitectura, Barcelona: Laia, 1973. 

TOCA FERNANDEZ, Antonio (ed. ): Nueva arquitectura en Am eric a Latina. Prmn tey futuro, Mexico: 

Gustavo Gili, 1990. 

-----------,"Una arquitectura alternativa para Latinoamt!rica", in ColerJo Sum m arios 

n° 122. 

-----------,Barragan, The Complete Works, Princeton Architectural Press, 1996. 

TSCHUMI, Bernard, ''Six Concepts", in~Architecture and Digunction, MIT Press, 1996. 

TU AN, Yi~fu, &paro e Lugar, Sao Paulo: Difel, 1983. 

TZONIS, Alexander eLEF AIVRE, Liane, ''Tbe Grid and tbe Pathway", ArchiteCture in Greece, no. 5, 

1981. 

TZO NIS, Alexander e LEF AIVRE, Liane, ''Why Critical Regionalism Today", in A+ Uno 236, maio.1990. 

-------------, ''El Regionalismo Critico y la arquitectura espanola actual", in 

A<&V~MonograflasdeArquitecturay Vivienda, no. 3. Madrid: S.G.V. 1985. 

------------- e STAGNO, Bruno (eds.), Tropical Architecture: Critical Regionalism 

in the -"lge ofG!obalization, London:Wiley~Academy, 2001. 

UGARTE, Alejandro Ramirez, "Entrevista con el Arquitecto Luis Barragan", in ANDA, Enrique, Luis 

Barragan: Cldssico del Silencio, Bogota: Ed. Escala, 1989. 

VIDLER, Antony, ''The Third Typology",in Oppositionsno.7, winter 1977. 

W AISMAN, Marina, LaArquitectura De seen trada, Bogota: Ed. Escala, 1995. 

147 




