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1. lntrodu~ao 

Embora as expressoes «novo movimento» e «arquitectura moderna» povoassem o 
vocabulario da teoria e da critica arquitectonica desde, pelo menos, a decada de .19201,-a 
exacta designacrao de «Movimento Moderno» instala-se, com sistematicidade, pela mao do 
historiador e crfrico de arte Nikolaus Pevsner, na obra Pioneers of the Modem Movement. 
From William Morris to ivtilter Gropius, publicada em 1936 e reeditada sucessivamentei .. 
Integrando, ao lado de Sigfried Giedion e Emil Kaufmann entre outros, a primeira vaga 
de teoriza<;io e de historiografia militante sobre o fen6meno3, Pevsner conuibuiu para a 
fixacrao de uma leitura que, conquanto selectiva, se expos como unitana. A denomina
<;3.o vulgarizou-se, cresceu de funbito, sobreviveu a problematiza¢o de que foi alvo no 
p6s-Segunda Guerra Mundial e mantem-se hoje em circula<feo, apesar da diversidade de 
perspectivas acerca das realidades arquitectonicas que ela abarca. 

Optou-se, nas paginas que se seguem, por recuperar a primitiva definis:ao e extensao 
de «Movimento Moderno». Em 1936 o campo de aplicabilidad real da pressao cons
titufa um terreno muito · menos lato do que o actual, conquanto ela fosse apresentada 
como sin6nimo da globalidade da «nova arquitectura» e/ou da «arquitectura moderna». 
Por outras palavras, na nossa 6ptica, a arquitectura moderna contem, mas nao se reduz, 
ao Movimento Moderno. Este e apenas uma faceta, um ca.pf tu.lo na sua hist6ria e · nao 
configura, rao-pouco, o primeiro. A produ<;io historiog.rafica actual que prefere manter a 
equivalencia entre Movimento Moderno e arquitectura mod ma nao se distancia da pos~ 
rura aqui subscrita. Os que hoje defendem essa igualdade dilaram, de modo significativo, 
as balizas originais da primeira terminologia. Colocam na · haga:gem dos seus· conteudos 
arquitectonicos experiencias que jamais Nikolaus Pevs~er teria ponderado. 

A delimitac;ao conceptual escolliida obedece ao proprio objectlvo do presente artigo. 
Procura-se contribuir para a anilise do que consideramos ser a principalmetanarrativa que 
atravessa a arquitectura do soculo XX: a existencia de um Movimento Moderno. ·No uso 
do singular e das letras iniciais maiusculas reside a sintese daquilo ·que se procurar.i ex.a..; 
minar e desmontar. Um discurso totalizante e finalisrico que pretendeu unificaI" e con6 rir 
um sentido a evolu~ao da arquitectura. Entificando-a, apr sencou o s . u p rcurso como 
projecto irrevogavel, emancipat6rio, combativo e heroico. 

1 C£ TOURNIKIOTIS, Panayotis - The historiogmphy of modem archit~ar1re. Cambridge/London: The Mlt 
Press, 2001, p. 10. (ed. original: 1991). . 

2 A edi~o original foi reeditada, a primeira vez, pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1949, 
com uma significativa altera¢o no dtulo: Pionem of modm1 design. From . William Morri.s tQ Wnfrtr lirop}tu, 
Contudo, a expressao «Movimenro Moderno» continuou a ser utilizada no interior do livro. 

3 C£, sobretudo: HITCHCOCK, Henry-Russell; JOHNSON, Philip - El Ertilo b1temador1tt.I: arquitectum 

desde 1922. Trad. do ingles. MUrc:ia: Colegio O.ficial de Aparejadores y ArquitccCOS Tecnicos. 1984. (ed. original: 
1932); KAUFMANN, Emil - De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arq11itrcttmt tt111011omer. Trad. 
do alermo. Barcelona: Edirorial Gustavo Gill, 1982. {ed. miginal: 1933); PEVSNER. I\"lkolaus - Os plMeiros 
do desenho modemo. Uma histJria do desmho 11plicado e das modernas tend!ncias da arq11ittmmz desde WiUiail1 
Monis a Waltu GropitJS. Trad. do ingles. Lisboa-Rio de Janeiro: Editora Ulisseia.1964. {ed. original: 1936); 
ROTH, Alfred - La nouvelle architecture. Die neue arcbit&tur. 7lx "nu arrhiircture. z.a. ed. SW:~: Les Edirions 
d'Architecture.-Edenbach-Zurich, 1946. (ed. original: 1939); GIBDION, Sigfried -Spa«. lim.e aml nrchit.ecture: 

the growth of a new tradition. Cambridge: Harvard Univctticy Prc.u, 1941; PEVSNER,. Nikolaus-An 0111li.11e of 

European ard 1itecture. Ed. revistae alargada. Novaiorque: Penguin Books, 1945, p. 191-220. (ed. original: 1943). 
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A heranc;a desta visao e ainda perceptfvel. Apesar da desconstrucrao a que foi submetida 
na pos-modernidade, continua a condicionar a interpreracrao do patrimonio arquitect6nico 
conremporaneo, mormente o erguido nos regimes autorirados e totalicarios. E podemos 
hem estar na presenc;a de uma metarrativa que, a semelhan<;a de outras que est.mturam 
a modernidade, ao inves de constituir uma promessa esgocada? coma denun.ciqu Jean-: 
-Fran~ois Lyotard, permanece, aos olhos de outros, apenas por cumprir,. como retorquiu 
Jiirgen. Habermas. 

2. 0 Movimento Moderno como resposta universal 

0 Movimento Moderno nasce e desenvolve-se, na viragem para o seculo XX, a,parti~ 
da articulacrao de um trio de vectores: tecnica, forma.e ideologia. A correla<;ao emre~estes 

tres elemenros foi concebida, pelos inrelectuais orgamcos do Moviment<>, ~m Jerm.os 
deterministas. Novos materiais e tecnicas construtivas (com desraque para. o feriro e o 
betao armado) conduziriam a uma experimenta<;ao e inova'.;io formais ( tendencialmente 
abstractas e ancoradas no referente metaforico ou literal da maquina) que, por seu turnp, 
potenciariam a concretiza~ao de um novo projecro de sodedade (socialista ou democra
tica). Le Corbusier formulou a questao nos seguintes termos: <<AiYJuitectura 011- revo!t1¢0.A 
revolufiio pode ser evitada» 4• 

Amparada por uma na1;rativa teleol6gica, a novel arqt,tltectura reivindlcou umi. apli".' 
cabilidade universal. 0 betao armado, na qualidade de mist:ura de ingredientes basicos e 
existentes independentemente do local .de constru'tio5, surgia como o material «ap#rida>~ 
capaz de assegurar, em reoria, a coloniza¢o do mundo pda <;artilha moderna. Pata. este 
evangelho, as necessidades/possibilidades recnicas revestiam-se de significados mor.ais .e 
politicos. A «transparencia» das fachadas envidra<;adas era encarada como sintoma de 
honestidade. A planta livre, indicio de capacidade de escolha e democracia. Na aus~ncia 
do ornamento - olhado como «apari¢o patol6gica» ou «sintoma . de, degeneracrao» , .-r
reconhecia,-se um «sinal de forc;a inrelectual>>6 e o prindpio da s.inceri.dade, ,que .nada 
mas.cara ou camufl.a. 0 terra~o, ao anular a funcrao expre.ssiva. da cohertura, . .garantict a 
uniformizacrao urbana. A estandardiza<;ao e a regularidade da composit?o subsriru{am a 
simetria axial «academica>> pela noc;ao de padrao, simbolo de um rol~ivo igualit4rie\ . , 

0 proposito de transformar este mundo num melhor parecia pressupor a anula¢o 
quer do individuo singular enquanto autor e usufruidor de edifi~ios, que.f das fr01;1.teiras, 
ffsicas e culturais, que punham em causa a validade de um metod~ e de .uma. r~po.s,ta 
arquitectonica uoiversais. A maquina - esclarecia-se - «nao op6e uma ra<;a a outra ra~a, 
mas um mundo novo a um mundo antigo na unanimidade de. todas as .ra~as»8,, Deste 

4 LE CORBUSIER- Toward an architecture. Trad. do fuwcb (ed. aumemada). Londres: Frances Lim;olh 
Publishers, 2008, p. 307. (ed. original: 1923). 

5 Sohre a composi<;[o, a especificidade e o papel do hetao armado no quadro da arquitectw:a moderna, C£ 
TOST6ES, Ana- Cttlt11ra e temologia rra arq11it~cttmt modema pam1guesa. Lisboa: 2002, [policopiado], p. 43'47. 

6 C£ LOOS, Adolf~ Ornamento y deUto. Escritos, 1897-1909. Trad. do alemto. Madrid: ELCioquis Edi
torial, 1993, vol.I, p. 346-355. 

7 MARIA MONTANER, Josep - Depois do Movimento Modento: arq11itec111m da.segrmda met11de do rlculo 
.XXTrad. do espanhol Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001, p. 12. (ed. original: 1993). 

8 LE CORBUSIBR-L'artdecoratifdluljourd'hui. Paris: Flammarion, 1996, p. 110. (ed. original: 1925). 
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modo, em detrimento do acto de cnas:ao isolado e Unicq, apregoava-se uma. «lingua 
universal»9

, uma constru¢o em serie, racionalizada e transcendental10
• So a craves da 

«depura~» se revelaria «um pensamento-tipo, pass{v 1 de. universalizas:ao, linguagem do 
cora¢o de to dos os ho mens» 11

• 0 conceito de «monumento» viu..,.s.e, por conseguinte, 
rejeitado (ou reformulado, passando a ser aplicado aos marcos tecnol6gicos do seculo XX) 
e, com ele,·a ideia de «caracter» na arquitectura. 

Declinando o estatuto de artista <<jJrima donna»12
, o arquitecto assumfa-se como .um 

operario, um tecnico responsavel por identificar e solucionar problemas, um agente de 
civiliza¢o, um instrumento de progresso. 0 estatuto reclamado para a arquitectura nao 
era inedito. Recorde-se que Platio, retomando de Socrates o criteria da utilidade para 
julgar as formas de a.rte, valorizava a arquitecmra como a.rte «utifo, nascida da necessidad.e. 
Baseando-se no cilculo e na medida, assentando em leis universals, a arquiceccura. afus~va
-se da ilusiio e da subjectividade, logo,· das reprovadas <<artes imitativas» situadas no plano 
da aparencia. 

Amedee Ozenfant e Le Corbusier, no manifesto Depois do cubismo .(1918); recuperam 
a perspectiva plat6nica, condenando «esse velho preconceiro romantko de que a.artee.por 
essencia obscura, esci fora OU acima da razao»13 e afirmando que {<a a.rte deve ~COfa.fi"'Se 

em leis», «a ciencia e a a.rte colaboram entre si»14
• Propoem, assim, a busca dasi «leis· da 

ordem, que siio as da harmonia [ ... ] ; o ciemista o fara com n W:nems e as vezes tambem 
com imagens (curvas}; 0 artista, com formas. Os metodos sao OS mesmos: induc;ao; ana
lise, concep¢o, reconstru~o.»15 Set.e anos depois Le Corhusier seria. ainda mais.lapidar 
ao defender que «I' architecture n'a rien a voir avec le decor. Eard1itecture,es.t· [ ... ] dans 
toute chose sublime ou modeste qui contient une goometrie suffisante. pour qaun rapport 
mathematique s'y installe.»16 

A prodamada unidade entre a.rte e tecnica, hasteada como lema da: Bauhaus, f,Cons
tituiu, afinal, a resposta a um dilema hist6rico - o conflito entre belo e U.til --:-, espedal
mente exasperado nos seculos XVIII e XIX, com a progressiva oposi<;ao. da. engenharia 
civil- olhada como a soberana da constru¢o, da estrutura, da eficiencia - a arquitecrura, 
encatada como o nicho da deco.ra~o, da fachada, do super.Bua. 

9 LE CORBUSIER - L'art decoratif d'aujourd'hui, p. 111. 
10 C£ GROPIUS, Walter -Architecture et societe [Textes choisis, presentes ~t annotes P¥ Lionel Richard]: 

Trad. do :tlemao. Paris: Editions du Linteau, 1995, p. 17-83; MEYER, Hannes - Coinnient j~ travaille/janiais 
je ne projette seul. In LUDI, Jean-Claude - Pionniers de !'architecture moderne, une anthologie. Trad. do ale
mao. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires, 2002, p. 121-125; MEYER, Hannes - Formation des 
architectes [conferencia proferida em 29/9/1938]. In LUDI, Jean-Claude - Pio1mins de /'architecture moderne, 
p. 127-136. Walter Gropius propos, pela primeira vez, o tenno «internacionalismo» no campo arquitect6nico, na 
obra Internationale architektu.r, editada em 1925. Cf KHAN, Hasan-Uddin - Es1ilo Internador11tl Arquitectura 
modernista de 1925 a 1965. KOln: Taschen, 1999, p. 13. 

11 LE CORBUSIER - L'art dicoratif d'au.jourd'hu.i, p. 211. 
12 GROPIUS, Walter - Bauhaus: novarquit~cttmt. Trad. do alemao. Sao Paulo: Edirora PeGpcctiva, 2001, 

p. 125. (ed. original: 1955). 
13 OZENFANT, Amedee; JEANNERET, Charles-Edouard [Le Corbusler] - Depois do cubismo. Trad. do 

frances, Sao Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 56. (ed. original: 1918). 
14 OZENFANT; JEANNERET - Depois do cubismo, p. 50-69. 
15 OZENFANT; JEANNERET - Depois do cubismo, p. 59. 
16 LE CORB USIER - L'art decoratif d'aujourd'htti, p. 211. 
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A palavra (<arte» na.o desapareceu, como se verifica, dos escritos dos intelectuais organi
cos do Movimento Moderno. No entanto, a reformulac;ao da sua defini~o (condi~o para 
a sobrevivencia do vocibulo) nao deixa de participar na designada «morte da arte» que, 
como Gianni Vattimo sublinha, significa (<em sentido forte e utopico, o fim da arte ,como 
facto espedfico e separado do resto da experiencia>P. E para csca «morte» ,que o par de 
au tores arras citado se encarrtlnha ao perguntar: «E sera que nao poderlamos arriscar esta 
afuma<;ao: a arte esta em toda a parte menos nos ateliers dos pintores, dos decoradores, em 
toda a parte menos nos escritorios dos arquitectos?»18 

A tentativa de desvincular a arquitectura do grupo das «belas-rurtes» revelou-se deter
minante na teoriza¢o do Movimento Moderno. Com efeito, foi este afastamento: que 
permitiu a apropriayao, na sua analise e pratica, de uma terminologia apenas operativano 
campo da cienda e da tecnica: verdade, validade, progresso e regressao. Contra a :excep..,. 
cionalidade e a particularidade do artistico, a defesa do caracter processual,. dedutivel, 
verificivel e reprodutivel da arquitectura. 0 distanciamento do autor (que se rerusa.no 
singular) e considerado como ponto de partida do acto de projectar, o qual se.deseja, nas 
palavras de Walter Gropius, «livre de interpreta<;oes individuaisn19

• 0 resul~ado fi~ ncjo 
mais depende de um sujeito unico, homem num espa<_;:o e tempo concretos. 0 -desfecho 
formal (o exterior) esta ja contido nas necessidades do interior do edifkio: (<lale<_;:on de la 
machine est dans la pure relation de cause a effet»20

• 

Dedarou-se, assim, a morte das «receitas» formais de pronta prescri<_;:ao; que, . se 
(<colavam» as fachadas independentemente do miolo. Bradava-s~ ao inves, o primado 
do funcionalismo: «form follows function», o exterior e resultado do inter,ior21 

.. Estetica 
e etica apresentava,m....,se indissociaveis, pois, tal como o axioma funcionalista enunciado 
por Socrates seculos antes havia estabelecido, «O belo e 0 born .{util)»22

• -A demanda"da 
«Verda.de» (arquitectura nao «camuflada» OU, na formula proposta- por de Le Corhusier, 
«une -esthetique de purete, d' exactitude>>23) tornou-se inseparavel da demanda ;do hem: 
«cet:esprit de verite, c'est la force d'un homme»24; «sila maison est toutdiJlanc}iie,le dessin 
des choses s'y detache sans transgression possible [ ... ].Le blanc de chaux est e>..'tremement 
moral.»25 Definiu-se o belo como verdade revelada e, portanto, com°' aquilo;que ,e,,hom, 
OU seja, util (subordina¢o da forma a fun¢o): «l'object realiste eflicace est beau»26

• 

Anunciou-se a falencia do conceito de «estilo», entendido como «la modalire · acci
dentelle, superficielle, surajoutee pour faciliter la composition de l' oeuvre, accoiee pour 
ma.squer les defaillances, mukipliee pour creer le faste» 27

• A desornamenta~ao niiM~nt;eo ~ 

17 VATTIMO, Gianni- 0 ftm da modernidade. Niilismo e hemrmi11tica na cultnra p6s,-,moderna. Trad.-do 
italiano. Lisboa: Editorial Presenc;:a, 1987, p. 49. (ed. original: 1985). 

18 OZENFANT; JEANNERET - Depois do m bismo, p. 46. 
19 GROPIUS, Walter - Bauhaus: novarquitectura, p. 46. 
20 LE CORBUSIER - L'art dicoratif d'aujourd'hui, p. 114. 
21 C£ WRIGHT, Frank Lloyd- When democracy builds. Chicago: University of Chicago Press, 1945, p. 81. 
22 PULS, Mauricio -Arquitetura e ftlosofta. Sao Paulo: Annablume, 2006, p. 66. 
23 LE CORBUSIER- L'art dicoratif d'aitjourd'hzti, p. IY. 
24 LE CORBUSIER - L'art decoratif. .. , p. V.: 
25 LE CORBUSIER - L'art decoratif. .. , p. · 193. 
26 LE CORBUSIER- L'art decoratif. .. , p. 190. 
27 LE CORBUSIER- L'art decoratif. .. , p. IY. 
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«less is more», segundo o axioma de Ludwig Mies van der Rohe28 - .. colo.cou-se ao .ser
vi<;o da cruzada higienista . e etica contra OS revivalismos <dalseadoreS:» da «Verdade»· dos 
materiais. «Puisque l'iconolatrie se dresse et s'etale puissante comme un .. cancer,. soyons 
des iconodastes»29 

- escrevia, em tom panfletario, Le Corhusier, em ·1925. Tratava-se de 
reivindicar mais do que uma postura anti-historicista. Preconizava-se uma atitude a ... hist6"" 
rica. Para o autor de 14-rs une architecture .(1923), «une conviction: il faut re.commencer a 
zero»30

• Ora, a «redu<;ao da existencia ao present:e nw> corresponde, como sublinha Gianni 
Vattimo, «a elimina<;ao da dimensao hist6rica»31

• Os que se designavam como «pioneii"os»32 

tinham «desde 1914», como conclufa a critica apologetica, «corajosamente rompidocom o 
passado e aceite a idade da maquina em todas as suas. implica<;oes: novos materiais, novos 
processos, novas formas, novos problemas»33• 

Contudo, este (aparente) cone com o passado foi concebido · pelo MovimentQ 
Moderno de modo mais complexo do que se pressuporia a prim.eira vista. A apologia da 
era da maquina, a defesa da arquitectura como materializa<;ao racional das necessidades 
de cada presente conviveu com a busca de prindpios invariaveis> postos ja em:praticano 
passado. Conjugou-se o elogio da tabula rasa com o louvor da «legitima tradi~ov {Walter 
Gropius}, a que «exp.ressa a experiencia suprapessoal de gera<;oes consecutivas>.>, assentando 
em «conceitos de valor objectivo» e nao em «conceitos inruvidual.istas como "gostd~ e 
"sentimento" »34• 

A ideia de progresso aliou-se a crenc;a na atemporalidade ou, mais concretamen.te, 
legou-se no presente o dever de reactualizar o eterno. Compreendem-s.e os motivos. Note
se que a «estetica do usuario»· (o funcionalismo socratico) conduz a uma variabilidade 
e a uma parcialidade que o detenninismo e .a apregoada: universalidade do Movim.ento 
Moderno nao poderiam aceitar. Com efeito, segundo- SO.crates) a bele~ constituitia . uma 
propriedade subjectiva (um objecto so sera bdo para 0 seu usuario) e relativa· (o mesmo 
objecto pode ser belo e feio, dependendo da utilidade que ele tem: cpara aquek fllle 0 

contempla). Os arautos da <<nova arquitectura>> escudaram-se na tese contraria, proposta 
por Plata.a («estetica do produtor»)35• A beleza seria uma propriedade obj.ectiva (e essencia 
e nao aparencia), universal (valida para todos) e .imutavel (atemporal). 

Assim se entende que, sem contradi<;ao, Le Corbusier - apontado, como o pedagogo 
do Movimento Moderno - coloque, na mesma pagina em 14-1:s- une architecture, uma 
imagem do Parthenon (rotulado como «produto de selec<;fo aplicado a wn standard»3~) 
e outra de um autoniovel moderno37• Ou quereconhe<;a, nas obras dos engenheiros, os 
mesmos prindpios aplicados por Bramante e Rafael38

• E, em Ultima analise, e a convic<;ao 

28 Sobre este arquitecto, C£ BLASER, Werner - Lt"/wing Mies van der Rohe. Trad. do alemao. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gill, 1991. (ed. original: 197?). 

29 LE CORBUSIER-Lartdicoratif. .. , p. 12. 
30 LE CORBUSIER-Lartdecoratif .. , p. 217. 
31 VATTIMO, Gianni - 0 Jim da modemidade. Niilismo e hermeniutica na c:uftum pos-moder!la., P• 86. 
32 C(, por exemplo, PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do desenho m.odemo. 
33 PEVSNER, Nikolaus - An outline of European architecture, p. 214. 
34 GROPIUS, Walter - Bauhaus: novarquitectura, p. 88. 
35 PULS, Mauricio -Arqttitetura e jilosojia, 89-91. 
36 LE CORBUSIER - Toward an architecture, p. 178. 
37 LE CORBUSIER - Toward an architecture, p. 180. 
38 LE CORBUSIER - Toward an architecture, p. 113. 
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na existencia de uma beleza objectiva e imutavel que o leva a condenar os «estilos»t como 
modalidade «superficial» (aparente, logo subjectiva) e «acidental» (relativa, logo. com um 
prazo de validade). 0 Movimento Modemo radicava, afinal, como o pr6prio Nikolaus 
Pevsner reconheceu, numa «back-to-Fundamentals attitude»: «the basic principles were 
rediscovered»39• 

A luz do que acima se expos, parece-nos pertinente insistir no conceito de utopia 
para a caracteriza~ao do Movimento Modemo, abordagem ja. seguiday nomeadamente, 
por Manfredo Tafuri40 e Franco Borsi41

• A presen~ dos dois vectores basilares do que 
Paul Ricoeur designa como ·«estrutura funcional»42 da utopia - a extraterritorialidade e o 
desenvolvimento de perspectivas alternativas - nao oferece duvidas. Projecta..,.se para'(Jugar 
nenhum». A «verdadeira» arquitectura nao conhece barreiras espaciais; ergue-se para umq. 
patria universal («les frontieres tombent et tousles sites nous sont connus»43). Habita-a o 
homem-tipo, ou seja, aquele que de modo objectivo se abstracrizou, se red uziu a ess~ncia 
(necessidades objectivas universais) e despiu de aparencia (subjectividade, particularidade). 
E e desta patria que ainda nao existe - «une preuve tangible que nous sommes bien loin 
du terme de !'evolution commencee, c'est qu'une langue univers Ile n'est point encore en 
usage»44 

- que se observa e se contesta a realidade, comparando o que se e,~om oque se 
poderia ser e (sublinhe-se) com o que ja se foi. 

Neste sentido, o Movimento Moderno aproxima-se da utopia regressiva. Situou,crono
logicamente um momento de «queda» ou «desvio»: «a arquitectura, ha cem anos, perdeu o 
sentido de sua missao; passou a ser nao mais que uma arte decorativa de,baixacategoria.»45~ 
Em seguida, reivindicou o direito a um novo come~, ou melhor, aregenera~o, ao regresso 
a condi~ao de autenticidade originaria, ao retomar de um fio que so n:io se partin porque, 
como se apontava em Depois do cubismo, «os engenheiros, os construcores.reromaram com 
umagrandeza tranquilizadora seu destino grave»46

• 

Por fim, um outro aspecto da estrutura da utopia queimportatrazer a~cola~ao prende.,. 
-se com «o problema da autoridade» 47, o debate da sua legitimidade, a discussao •qo poder 
em si. 0 Movimento Moderno enfrenta este topico tanto pela via da refuta~fo, comq 
da concepcfto de uma alternativa. Rejeita-se, fundamentalmente, a auroridade da (<Ecole 
des Beaux-Arts». Dedara-se a falencia do ensino academico, responsaveL pela :crise da 
disciplina - «a arquitectura estaria morta (pois a Escola a marou)»48 - e -pela situac;3.o 
dos arquitectos da actualidade: «nao aprenderam a concebcr volumes primaries. N;unca 
lhes ensinaram isto na Ecole des. Beaux-Arts»49• 'No outro «mundo. possivel», e @; metodo 

39 PEVSNER, Nikolaus -An outline of European architectt1re, p. 219. 
40TAFURI, Manfredo-Projecto eutopia. Trad. do italiano. Lisboa: EditorialPresen~, 1985. (ecLoriginak 1973). 
41 BORSI, Franco -Architecttm e utopie. Trad. do italiano. Paris: Edi<;oes Hazan, 1997, p••47-55. 
42 RICOEUR,Paul-ldeologia eutopia. Trad. do ingles. Lisboa: Edi¢es70, 1991, p. 88. (edi original: 1986). 
43 LE CORBUSIER- L'art dicoratif d'aujottrd'hui, p. 37. 
44 LE CORBUSIER- L'art decoratif d'aujorml'hui, p. 111 [icllico meu]. 
45 OZENFANT; JEANNERET - Depois do cttbismo, p. 43. 
46 OZENFANT; JEANNERET - Depois do cubismo, p. 44. 
47 RICOEUR, Paul-ldeologia e utopia, p. 89. 
48 OZENFANT; JEANNERET - Depois do cubismo, p. 44. 
49 LE CORBUSIER- Toward an architecture, p. 105-106. 
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de ensino da Bauhaus que impera, oferecendo, a. primeira vista, o oposto do . universo 
codificado e normativo das «beaux-arts». Mas nesta utopia nao se elimina a autoridade. -

Veja-se que a passagem de uma «estetica do usu:irio» (Socrates) para uma «estetica 
do produtor» (Platiio) se resume, no fundo, a uma questao de transferencia de podet. A 
semelhanya do autor de A Republica, o fundador da Bauhaus desqualifica o usuario como 
juiz da arte50

: <<A arquitectura necessita de lideranya convicta, se mister ate em oposi~o 
ao dono da constru~o. Seus interesses niio podem ser decididos por clientes ou Gallup 
Polls [ sondagens] cujos julgamentos so iriam recomendar o que ja e do conhecimento de 
todos»51

• A pergunta «O arquitecto e servo OU lider?», Walter Gropius respondeu substi..,. 
tuindo a conjuns;iio disjuntiva pela copulativa: «0 born arquitecto deve servir o inteJTesse 
publico e mostrar ao mesmo tempo verdadeira lideranc;a.>>52• 

A concep~o do arquitecto como guia ou organizador, agente privilegiado de. trans
formas;iio social e politica, e a confianya na capacidade de uma linguagem arquitect6nica 
reactualizada instamar novos modelos de existencia (antecipando ou substituindo a «revo· 
lu~o») constituiram o ceme do utopismo do Movimento Moderno e, par conseguinte, 
o terreno onde primeiro germinaram as sementes da sua <<descren~>. Como frisou Man
fredo Tafuri, «a crise da arquitectura moderna niio resulta de "cansm;os" ou "delapidas;oes~': 
e antes a crise da fun~o ideol6gica da arquitectura>>53• 

3. 0 Movimento Moderno como hipotese de seculo 

A designada «crise>> do Movimento Moderno residiu, na nossa perspectiva, na pro
gressiva consciencia de que a actualiza~o de sintaxe operada, ao inves de uma resp9sta 
universal, constituiu, tao so, uma hipotese entre outras possiveis.e nao necessa.J,:iamentea 
melhor. Esta «Crise» manifestou-se em dois planos. Impulsionou a reescrita da hist6ria do 
Movimento Moderno e abriu novos itiner:irios para a pratica da arquitectura. 

No segundo ambito, proclamou-se o reencontro da arquitectura com a hist6ria, o 
meio, o homem comum e imperfeito. 0 campo historiografico concentrou-se, por sua 
vez, em trazer para a luz os silencios sob re os quais a narrativa unifica.dora d() Movi
mento Moderno se havia edificado. Como afuma Fernando Catroga, «so as inesperadas 
emergencias do recalcado (afinal, o que outrora foi conhecido) poem em causa a texrura 
criada pela retrospectiva>>54• Com efeito, demonstrou-se que a ideia de um «Movimento 
Moderno» havia assentado numa visiio espartilhada e seleccionada da teoria e da experien
cia arquitectonicas, inclusivamente da produzida pelos pr6prios «pipneiros». Alem disso, 
o maior conhecimento do percurso politico-ideol6gico dos principais representantes do 
Movimento Moderno55 problematizou a generalizada cren~a na sua «incorruptibilidade». 

50 PULS, Mauricio -Arquitetttra e filosofia, p. 95. 
51 GROPIUS, Walter - Bauhaus: novarqttitectura, p. 135. 
sz GROPIUS, Walter- &uhatu: novarqttitectrtra, p. 136-137. 
53 TAFURI, Manfredo - Projecto e utopia, p. 121. 
54 CATROGA, Fernando - Os passos do homem como restolho do tempo. Memoria e Jim do Jim da hislorin. 

Coimbra: Edi¢es Almedina, 2009, p. 25. 
55 Demonstrou-se que a aceiras;ao, por pane de Mies van der Rohe, da encomenda do projecto do Reichsbank 

Oulho de 1933), meses depois da subida de Adolf Hitler ao poder, nao configurou, como se julgava, um caso 
ex:cepcional. Documentaram-se inWneros percursos similares: «em Junho de 1934 [ ... ], Gropius escreveu varias 
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Na esteira de um revisionismo historiografico de postura indushia e.problematizante56, 

reconheceu-se a existencia, entre outras, de tendencias orgarucas, empiristas e expressio
nistas durante as quatro primeiras decadas do seculo XX57• Evidenciou-se, . assim;. que OS 

trilhos apontados por Walter Gropius, Le Corbusier OU Mies van derRohe nao forarµ OS 

Unicos caminhos possiveis ou disponiveis ·para a modernidade arquitect6nica. A primeira 
metade do. seculo XX esta longe de nos oferecer um hiato na utiliza.¢0 dos materiais 
autoctones, na valoriza<;ao do contexto, no recurso a monumenc:alidade e ao ornamento, 
na materializa¢o de um espas:o simbolica .e historicamenre vivenciado. A crescente aten ... 
¢o concedida, por exemplo, a Alvar Aalto inscreve-se nessa reahilita<rao «justiceira»• No 
conjunto do pensamento arquitect6nico, o radonalismo teria «apenas» o estatuto circuns
tancial de «horbulha», como lhe chama Pedro Vieira de Almeida58• 

Os ti'.tulos dos livros que se dao a estampa a partir da Segunda Guerra Mundial che
gariam, por si so, para elucidar a viragem interpretativa realizada. Robert Venturi celebra 
a Complexity and Contradiction in Architecture (1966). Charles Jencks redescobre Modern 
Movements [no plural] in Architecture (1973). Kenneth Frampton escreve Modem a:rchite~ 
ture: a critical history (1980). Tom Wolfe proclama o regresso From BatJha11s t.o our house 
(1993) e Josep Maria Montaner declara La modem idad srperada (1997). 

A caracteriza<;ao do Movimento Moderno como hipotese, como um dos mundos 
possiveis na arquitectura do seculo xx conduz-nos a recuperas:ao do conceito de «estilo». 

cartas a Goebbels, defendendo a <(germanidade" da nova arquitectura e chamando-lhe uma sintese (<das tradic;6es 

classica e g6tica", alem de ter projectado sal6es de exposic;Oes para os nazis. Wassill Lucha,rd,~. H<r.r:h~rt Bayer, 
Hugo Haring e outras figuras descomprometidas dos anos vinte realizaram um trabalho muito. auvid()so._ Le 
Corbusier passou 0 ano de 1941 em Vichy, tentanto persuadir 0 regime fantoche a dai--lhe traballio; Ftank tloyd 

Wright viajou com a maior alegria pela Rllssia num dos mais infelizes periodos da sua bistofla - dtirahte as 
purgas; PhiUp Johnson, apoiando todos os grupos demagogicos, um ap6s OllttO, ch~ou mcsmo a visitar Hidet 
em Danzing, pouco depois deste ter invadido a Polonia». C£ JENCKS, Charles - Movimentos modm ws erii 
arquitecturq.Trad. do ingles. Lisboa: Edic;6es 70, 1985, p. 48. (ed. original: 1973). 

56 Veja-se, nomeadamente: NORBERG-SCHULZ, Christian - Intenciones en arquitectura. Trad. ~o ingles; 
2.a ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, 1998. (ed. original: 1963); TAFURI, Manfred.a - Teorias e hi°n-Jria 
da arquitectunz. Trad. do italiano. 2.a eel Lisboa: Editorial Presem;:a, 1988. (ed. original: 1968); JENCKS; 
Charles - Movimentos modernos em arquitectura. Trad. do ingles. Lisboa: Edi~6es 70, 1985. (ed. original: 1973}; 
DE FUSCO, Renato - Historia de la arqrtitemmz <o"mnpordnea. Trad. do iro.liano. Mad~id: Celeste.Juli~iones, 
reimp. 1994. (ed. original: 1974); TAFURI, Manfredo; DAL CO,. Fran1=esco - Archiummi .contmzppr<!_Tteti, 
Milao: Electa, 1992. (ed. original: 1976); FRAMPTON, Kenneth - Historia crftica de la arqt1i!~~111ra 11!o4ema. 
Trad. do ingles. 3.a ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, 1987. (ed. original: 1980);'KOSTOF, Spir~ -Ahr.story 
of architecture: settings and rituals. 2.a ed. Nova lorque/Oxford: Oxford University Press, 1995. (ed. origiflal! 
1985); SOLA-MORALES, Ignasi de- Difnmd.as. Topografia de la ttrquitectr1ra contmipordnra. Barcelona: Edito~ 
rial Gustavo Gili, 1995; MARIA MONTANER, Josep -A modemidade st1pmr.da. Arqt1ittc11mr, art~ e ptnstmrmtil 
do seculo XX Trad. do espanhol. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, 2001. (ed. original: 1997); NORBERG
SCHULZ, Christian - Los principios de la arquitectura modenza: sabre la nueva tradicion del siglo XX Trad. do 
ingles. Barcelona: Editorial Revette, 2005. (ed. original: 2000); ALMEIDA, Pedro Vieira de -A arqiiiucttmt no 
Estado Novo: uma leitura crltica. Os concursos de Sagm. Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p. rn7.:..201:f:;;PORTAS, 
Nuno -Arqttitecttmz(s). Hist6ria e critica. Ensino e profissiio. Porto: FAUP, 2005. 

57 Salientam-se, pelo seu caracter pioneiro, as seguintes obras: ZEVI, Bruno - Vma unarchirettunt organica. 
Torino: Einaudi, 1945; ZEVI, Bruno - Frank Lloyd W1·ight. Trad. do imliano; 4.a ed. Barcelona: Editorial Gus
tavo· Gill, 1990. (ed. original: 1947); ZEVI, Bruno - HistOria da arq11itectura modemtt. 'frad. do,italiano. Lisboa: 
Arcadia, 1973. (ed. original: 1950). 

58 ALMEIDA, Pedro Vieira de - 0 tronco d_a arquitectrtra. Do racionalimro como borbrrlha. Porto: Centro de 
Estudos Arnaldo Araujo da CESAP/ESAP, 2002, p. 40. 
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Apesar da sua condena<;ao pelos intelectuais organicos do .Movimemo, como modalidade 
«superficial» e «acidental» (ou seja, como hiptitese),, a inter-r lac;ao de um trio ·de aspectos 
potenciou, julgamos, a transforma<;ao do Movimento Moderno em «estilo»,. ttansformaCf5.o 
de que tiveram consciencia os. seus proprios protagonistas59• 

Por um lado, destaca-se a sobrevivencia, bem adentro do seculo XX, da cultura arqui~ 
tect6nica .do seculo XIX, marcada - tanto no que conceme ao desenho de ediffoio~ ~omo 
a sua aprecia~o - pelo entendimento da constru¢o como questao meramente. formal e 
exterior, desvafo.dzando-se a componente tect6nica (dissocia~o esrruturalfachada; a imi-: 
ta<;ao como procedimento op,erat6rio; debate dominado pela no~o de «estilo»). ·Com ou 
mais ou menos . puj,an<;a, a mundividencia oitocentista prolongou-se na generalidade .dos 
paises europeus e exportou-se, tambem, para algumas escolas norte-americanas60• 

Em segundo lugar, sublinhamos o papelda mencionada .«historiografia. operacional»?1 

do Movimento Moderno, contrciria quer a aplie::ac;ao de uma concep~o abrangente de 
«moderno~>, quer ao reconhecimento da sua genealogia plural. Levando mais longe a pro., 
pensfo didactica do . Movimento Moderno para a auto-codifica<;ao (lembr~-se os «cinco 
pontos» de Le Corbusier), recuperou o conceito de «estilo», procurando, assim, tornar 
credivel uma imagem de unidade e de irreversibilidade: 

A ideia de estilo, que comes;ou a degenerar quando os «revivals» destrulram as regras do 

Barroco, voltou a ser algo real e fertil. Hoje nasceu ja um Uni.co estilo moderno. [ ... ] Este 

estilo contemporaneo que existe .em todo o mundo e unicirio e indusivo, niio fragmencirio 

nem contradit6rio como tanta da produ<;ao da primeira geras:ao de arquitectos modernos. 

[ ... ]A sua imporcinda pode comparar-se comjusti<;a a dos estilos do passade.62: · 

[0] «novo estilo do seculo XX, que, precisamente por serum autentico eStilo,' e nao0.uma 
moda passageira, e universal»; «O estilo de Gropius e dos outros pioneiros continuar:f 'a ser 
valido»63• . . 

0 Moviment<_> Moderno e um estilo genuino .e independente. Este facto e muito pro11~i~spr., 
Ha mais de cem anos que nao existia nenhum estilo nessa acepcrao64• . . ... - ·c 

A literatura publicada acabou por se matricular no tem:no intermedio da ~ritica., situ,aclo 
entre a hist6ria e o manifesto. Deste modo, a interpreta<feo oferecid,a sobre a genese e () . deseii;-: 
volvimento da arquitecrura moderna resvalou para uma leitur~ immiqµeista (~ «decaclentismp 
revivalista»- oitocentista vs a «regenera<feo» novecentista), factualisra, deIJ1~msµa,tiva (su~sao 
de comencirios ilustrados a ediflcios) e formalista (amllise limitada a d~cri¢es formais e/~u a 
compara<feo/contraste de soluc;Oes formais entre o «antes» e o «agora»). 

59 Walter Gropius, por exemplo, atribuiu a generalizada ideia da existencia de um «estilo Bauhaus» a incor
recta interpreta¢o da sua obra. GROPIUS, Walter - D11uha11s: 11ovarq11it«fTwt. p. 32-33. 

60 SOLA-MORALES, Ignasi de - De la memoria a la abstracci6n: la imitaci6n arquitect6nica en la tradi
ci6n beaux arts. In Inscripciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 31-43. 

61 MARIA MONTANER, Josep-Arquitetura e critica. Ed. revista. Barcdona:.Editorial Gustavo Gili,2007, 
p. 47-74. (ed. original: 1999). 

62 HITCHCOCK; JOHNSON - El Estilo Internacional, p. 31. 
63 PEVSNER - Os pioneiros do desenho modemo, p. 171. 
64 PEVSNER -An outline of European architectitre, p. 220. 
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Finalmente, cumpre realc;ar o processo mediante o qual se estab leceu um.a .eqqi
valencia entre Movimento Moderno e «Estilo Internacional». A expressao teve ·origem 
em 1932, no funbito da Exposic;ao Internacional de Arquitecrura Moderna, reallzada no 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque65• Os organizadores do evento ~ o. historiador 
Henry-Russell Hitchcock e o arquitecto Philip Johnson ..,... foram os co-rcsponsaveis pelo 
catalogo (Modern Architects)· e os autores do livro 1he International Style: architecturefi~om 
1922. Este,· editado no meSJiUO ano em clara fundamenta<;a.066 e complemento da amostra 
exibida no MoMA, atingiu uma enorme repercussao e consagrou a nomenclatura. · 

0 modo como se concretizou a montag m da exposirrao denoca a in,tenc;ao, alias 
assumida, de estabelecer um denominador comum, de definir os. «prmdpios» do novo 
«estilo» arquitect6nico: a expressao de volumes, mais do que. massas; a regularidade ·d4 
composic;ao, em vez da simetria; a ausencia de ornamenta<.rao67• Em prol deste objectivo, 
seleccionaram-se, cuidadosamente, autores e obras, marginalizando as posturas modernas 
(construtivistas, futuristas, expressionistas e orgamcas) que colidiam com o' figurino•acla-
mado: uma arquitectura cubica, padronizada, horizontalizante, de roberruras planas,, .de 
fachadas envidrac;adas e despidas. 

Os edifkios eleitos foram fotografados frontahnente, a preto e branco, r forc;ando a 
desejada homogeneidade. As parcas reproduc;6es de construc;6es discordantes actuavam 
como. anti·modelos. A sua presenc;a era pedagogica. 0 que a breve prazo se viria a tor
nar um chavao na resistencia aos «caixotes» - o apelo a favor de uma distin~o entre 
o «verdadeiro» e «falso» moderno - cultivou-se tambem, como se constata, nas falanges 
modernas de ponta. No catalogo editado afirmava-se: «Um esrudo destes prindpios em 
relac;c1o a maioria dos modelos e fotografias da presente expo,si~ao permitirao ao visitante 
compreender 0 que se quer dizer com Estilo Internacion~ e como e qµe :ele difere do 
modernista ou meio-modemo estilo decorativo»68. 

Em The International Style: architecture fi·om 1922, as «dissidencias» ap<µ:~cl,:µ:n clara
mente denunciadas nas legendas das respectivas ilustrac;6es. Lembre-se o predio de ren
dimento projectado por Lois Welzenbacher (Innsbruck, Austria, 1930), escarnecido pela 
sua «esquina curvada, [que] nem pode justificar-se funcionalmente, nem parece que seja 
necessaria»69

• A respeito do nova-iorquino arranha-ceus McGraw-Hill (Hood e Fouilhoux, 
1931}, dedarou-se que «o pesado coroamento ornamental resulta numa larn:enclvel ~ il6-
gica ruptura com 0 sistema de regularidade geral e acrescenta massa intltil ao conjilnt6»70: 

«0 desenho · e acertado, se ctceptuarmos a grossura das carpintarias ·de niaekira e '.da 
cornija»71 

- alvitrou-se acerca do clube de estndantes riscad9 por Sven Markell~ e' Uno 

65 Sohre esta exposic;<io, C£ KHAN, Hasan-Uddin - Estilo I111emacional .. , p. 65-87; RILEY, Terence - Ihe 
international style: exhibition 15 and the Museum of Modern Art. Nova lorque: Rizzoli, 1992; MARIA MONTA
NER, Josep - Depois do Movimento Modmro, p. 13-14. 

66 0 projecro da exposicyao rrasceu, na realidade, da ideia de lan9If um livro popular sabre ru:quitectura 
moderna. CE RILEY, Terence - Ihe imrmarional style, p. 12-13. 

67 MODERN ARCHITECTS. Nova lorque: Museum of Modern An, 1932, (cat:ilogoJ, p. 14-15; HITCH-
COCK; JOHNSON - ElEftilo Intemacional, p. 32. 

68 MODERN ARCHITECTS, p. 15. 
69 HITCHCOCK; JOHNSON - El Estilo Intmu1cio1u1.l, p. 249. 
70 HITCHCOCK; JOHNSON -El Estilo Int~nutcio11al, p. 179. 
71 HITCHCOCK; JOHNSON - El Estilo Internacional, p. 197. 
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Ahren (Estocolmo, 1930). Avalia¢es aruilogas foram lacradas, com· maior ou menor vio .. 
lencia, sobre mais punhado de obras. 

Exposi~ao, cacllogo e livro obedeciam, como se conclui, a uma so logica: os imoveis 
eram julgados de acordo com o afastamento/obediencia face ao clnone estipulado. Tal 
metodo de analise, puramente formal, era, afinal~ o das a narrativa acade
mica da codifica¢o estilistica que os arautos do Movimento Moderno censuravam. Os 
organizadores nao se esquivaram a admitir que «e dificil evitar uma cetta aparencia' de 
dogmatismo»72, nem mesmo a sugerir ao jeito de letreiros como «desenho facil de 
estandardizar>l3 a c6pia dos «hons» exemplos. 0 consentimento, ou are ·incentivo,· da 
aplica~ao de formulas visuais preconcebidas contradizia a principal maxima moderna: o 
funcionalismo. 

Entendem-se, com facilidade, as razoes da mutilas:<l.o da 
Moderno no cenario norte-americano. lnteressava importar as contt·i1J11ic;!C>es euro1,eias; 
suprimindo-lhes a dimensao revolucionaria. Ao subalternizar a ve1rda.ae1ra ra<lloamiacte 
do Movimento uma nova metodologia de pensar, projectar e implantar 
encarando-a como factor social -, o «Estilo Internacional» constituiu, tao so, a sua 
domesticada, apta para consumo interno e pronta para devolver ao remetente. 

por um lado, o ano de 1932 sagrou a visibilidade e o da nova arc1ut1tec1rura, 
por outro, veio a traduzir-se no primeiro passo para o seu enfraquecimento. 0 pairal1ell~~mo 

com 0 dadaismo e not6rio. Quando a indlistria artistica absorveu e incorporou 0 

declarando a anti-arte como arte, expondo-a em museus e rotulando-a coma movimento 
artfstico, o dadaismo esgotou-se como antagonismo encerrado em si mesmo. De modo 
analogo, o Movimento Moderno encarnou o seu pr6prio a casca estillstica~ 

4. Desafios historiograficos em aberto 

As consequendas da revisao do conceito de «moderno» permanecem, em boa pa.rte, 
por aplicar ao quadro arquitectonico dos regimes autoriwios e . Mais urgente 
do que obter um consenso ou compromisso entre as duas do percurso do 
Movitnento Moderno no pos-Segunda Guerra Mundial (continuidade vs rupturaftrans:... 
forma~ao da tradi~ao moderna), seria, pois, complexificar a da sua «crise»·nas 
ditaduras modernas, durante as decadas de trinta e quarenta. 

Tal itinerario historiografico deveria contemplar, a nosso ver, a problematiza¢o, a luz 
do que adma se expos, de tres teses dominantes: a) a adop¢o de um moderno «pragma
tico», «superficial», «parcial» seria uma caracteristica exclusiva dos regimes autoricirios/ 
totalitarios, interessados em construir uma imagem de sem, no entanto, 
querer abra~ a essencia (metodol6gica e ideol6gica) do Movimento Moderno; b) a 
oposic;ao entre o «fazer moderno» e o «fazer nasceria da reac~ao dos 

72 HITCHCOCK; JOHNSON - El Estilo Internacional, p. 33. 
73 Afumai;ao tecida sobre a esta<;ao de servi<;:0 da Dapolln, obra de Hans Hoitko'>\'Sli'V 

1930). C£ HITCHCOCK; JOHNSON - El Estilo Internacional, p. 127. 
74 Nesta linha destacam-se: ALMEIDA, Pedro Vieira de Raul Lino, Acquitecto Moderno. In Raul 

Lino. ExposifiiO retrospectiva da sua obra. Lisboa: Funda~o Calousre 1970, p. 115-188; SOLA-
-MORALES, Ignasi de - Clasicismos en la arquitectura moderna. In Editorial Gustavo 
Gili, 2003, p. 143-157. 
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autoritarismos/totalitarism.os ao purismo apat.rida do Movimenro Moderoo; . c) d pois 
de um pedodo de maior ou menor. «tolerancia» ao mpderno, estes sistemas .politic;:p,s 
teriam encontrado a «sua» arquirectura, aplicada com uma maior ou m.,enor cqlab9ra<?o 
ou repressao dos «dissidentes», mas que, em todo . o caso,. se pauraria po.J: um.a .re@sa, 
do moderno e pelo consequente «deslize» ou .«retr9cesso» para receitas oon,serv;;td<Jf3:s_.(c> 
«Casamento», mais ou menos for~do, da arquitect:ura com o meio, a his~6t:i!;l ,e a, tr~di<},ao, 
induindo a inve~tada). 

Apresenramos, emseguida, tres propostasinterpretativas akernativas.Notar~o qu.e,~la,s 

servem de condusao ao presente artigo. Assim acontece porque: <;las sintetiza.m as idei~ 
fund.amentais atras expostas. Quer isto dizer que, na nossa optica, a :ehave :da renQNa<;ao 
da leitura do patrim6nio arquitectonico dos regimes autoricirios/rotalitariQs ,ireside ·no 
desmontar do «Movimento. Moderno» e no consequente recoohe<:,h.nento de qtt.e fo,ram 
mUltiplos os caminhos da modernitlade arquitecr6nica.. 

Em relac;ao. ao primeiro ponto, considera-se suficient;emep.te demonstrado_ qt,ie 
a adopi;ao parcial do catecismo do Movimento Moderno (o «mod~rno d~ fil~ha9:~>,,.~ 
formalismo) constituiu um fon6meno de dhnensoes internacic;>nais qµe, Jonge de: se:li ·UIJ;l;a 
propriedade cultivada pqr este ou aqµ,ele extremo do espe~tro politico, ~nfigurou,~ames 
de mais, um dilema interno do pr6prio Movimento. Record~-se, ;i ciciµJ,9 , p;:µad igm.itico, 
a reac9ao francesa - dada. a estampa, desde 0 inicio da deca,da de trinta, nas paginaula; 
reputada revista !'Architecture d'Aujourd'hui - contra «"le nouveaµ form_aHs1D~';,li;;£orm~::: 
lisme des "grandes parois nues" enrobant les constructions, des pastid;t~i; "cit?$ pQn,tQJJ.,s 

de navires [ou] des reservoirs d'eau", des "fenetres.,ho_rizontales", d( ces M.tinie.Qt~ qu.\ 
se presentaient "sous forme de grands cubes blancs ou CQlores, .trpues .de. fenetres_ ~t. de 
portes d'un aspect uniquement plastique"». Insistia-se entao na destrim;a entre «[les] hons 
modernes ( tradicionalistes) et les formalistes group es autour de Le C orbusien>75• 

Em segundo lugar, a dicotomia entre moderno e regional/nacional nao constituiu nem 
um. exerdcio de ret6rica gerado a posteriori por vozes conserv:icf.ora;~, nem rao-:poucQ /1,una 
querela exdusiva de regimes politicos onde a componente na,cionalistq. se ~cerbou, COlJilt 

particular intensidade. Pelo contrario, tal antago.llismo - forjado a <;usra da ,rna.rg;nali:?f!.ctaQ 
de outras propostas modernas que se <:tfastaram da .reverencia racicmalisra,. privilegiando 
uma aproximas:ao .expressionista ou orgfuiica - comes;ou por ser cultivado pelo pr6p.riQ 
Movimento Moderno, reduzido, de modo estrategico, a si116nimo.de «~stilo.lpt~rnac(o.

nal» e esvaziado, nesse preciso momento (com alguma ironia), do seu conceud~ ;Socif!lisra/ 
comunista. 

Por Ultimo, sea revisao do conceito de «moderno» permitiu.reconhece.r amodernidad~ 
de propostas que se afastaram da tabula rasa e se dedicaram a reu.tilizas;,;io, dos m4te.ti~is 
locais e as reinterpretas:oes da hist6ria e da tradic;ao (precisamente a linha 'de pesqui~a qµe 
seria aclamada a partir da Segunda Guerra Mundial), nao podemos contin,uar a at;talis:;u: 
a arquitectura dos autoritarismos/ totalitarismos segundo criterios de correspondencia 
face ao modelo (alias ut6pico) do Movimento Moderno. Julgamos, por isso, pertinente 
equacionar a arquitectura dos regimes ditatoriais do seculo XX como uma via alternativa 

75 Arrigo de Marie Dormoy publicado em Dezembro de 1931 na revjsta L'Archi1~c11,re d'Aujottrd'hui. 0 
referido artigo e analisado, por ocasiao do 60. 0 anivers:irio do pi:;ri6dico, por Jean-Oaude Vig co em Architecte 
d'aujourd'hui ou artiste? L'Architectiere d'Aujottrd'hui. Paris. N.0 272 (Dez. 1990) p. 66. 
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de modernidade que, nao rejeitando globalmente as bandeiras do Movimento Moderno 
(novas possibilidades tecnicas e uma metodologia associada a nos:6es de progresso e efici
cia), o procurou «nacionalizar>>. Por outras palavras, conquanto seja posslvel questionar a 
forma mais ou menos cdtica com que os regimes autoriclrios/totalicirios concretizaram o 
«matrim6nio» da arquitectura com o meio e a tradi¢o, cumpre rec~nhecer que este itine
rario de pesquisa e trabalho nao constituiu um apancigio seu. Pelo contrario, foi comum 
a outras familias de arquitectura moderna que se distanciaram do «Estilo Internacional», 
justamente aquelas que a historiografia ea critica da arquitectura recuperaram e valoriza
ram quando se tornou evidente a crise do Movimento Moderno. 

Urge, assim, complexificar a visao que descreve um salto de um estadio caracterizado 
por um antagonismo de trilhos (a-hist6ria vs historicismo) para um momenta de pacifica 
reconciliayao. 0 modelo fornecido pela geometria euclidiana - duas rectas ou nunca se 
cruzam (paralelas) ou se tocam apenas uma Unica vez (intersecyao num ponto) - e, neste 
caso, um fraco recurso para explicar a realidade hist6rica. 0 acordo entre ambos os cami
nhos foi sendo testado e praticado - com um grau superior ou inferior de liberdade de 
experimentayao; com um maior ou menor posicionamento critico; com objectivos mais 
ou menos desalienantes - antes da decada de cinquenta e nos diversos horizontes polf tico
ideol6gicos. 
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