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Resumo

O oceano Atlântico não é simplesmente uma grande extensão de água que separa 

as margens da Europa das margens das Américas: é uma área de contato que divide 

e une ao mesmo tempo, uma esfera epistemológica que contém conhecimento, 

expertise, ideias, bem como opiniões compartilhadas ou contestadas. Conexões 

transatlânticas produziram e continuam a produzir efeitos duradouros nas partes 

envolvidas; porém, de muitas maneiras, também criaram um ‘espaço intermediário’, 

um território independente que transcende a qualidade das mensagens transmitidas 

e seus efeitos sobre a cultura receptora. Ao tomar o oceano Atlântico como um 

território metafórico, este texto pretende refletir metodologicamente sobre a 

natureza transnacional de inúmeras discussões arquitetônicas que surgiram durante 

os séculos XIX e XX. De fato, arquiteturas não são apenas a manifestação material 

de uma disciplina e cultura profissional de longa data, mas também o resultado de 

discursos que se originam localmente, porém são frequentemente disseminados – 

e desenvolvidos – em escala global. Entendida como um instrumento de mediação 

entre diferentes atores envolvidos na concepção, na construção, mas também no 

uso da arquitetura, a crítica é de fato um elemento chave das redes de contatos e 

mecanismos de intercâmbio que definem os diálogos transatlânticos. Propagada por 

viagens, migração, difusão de imagens e tradução de palavras, a arquitetura é um 

veículo para a transmissão de valores culturais entre pequenos círculos tanto de 

especialistas e quanto de intelectuais, e em tal medida que afeta grandes segmentos 

do chamado ‘público em geral’. Este ensaio tem por objetivo discutir as implicações 

da disseminação de ideias arquitetônicas, de acordo com uma perspectiva que vai 

além da transatlântica e que toma o espaço divisório do oceano como uma metáfora 

para relações culturais cruzadas. Sejam transatlânticos, transnacionais ou globais, os 

‘diálogos’ arquitetônicos implicam uma confrontação de diferentes pontos de vista: 

a história que deles emerge é, portanto, baseada tanto em trocas factuais quanto em 

olhares cruzados.

Palavras-chave: Arquitetura. História da arquitetura. Relações transculturais. Trocas 

transatlânticas.
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Abstract

The Atlantic Ocean is not simply the large expanse of water that separates the shores 
of Europe from those of the Americas: it is an area of contact that at once divides 
and unites, an epistemological sphere that contains knowledge, expertise, ideas, as 
well as shared or disputed opinions. Transatlantic connections have produced and 
continue to produce lasting effects on the involved parties; but, in many ways, they 
have also created a ‘space in-between’, an independent territory that transcends 
the quality of the transmitted messages and their effects on the receiving culture. 
Taking the Atlantic Ocean as a metaphorical territory, this text intends to reflect 
methodologically on the transnational nature of numerous architectural discussions 
that emerged during the 19th and 20th centuries. Indeed, architectures are not 
only the material manifestation of a long-standing discipline and professional 
culture, but also the outcome of discourses that originate locally but are often 
disseminated – and evolved – at a global scale. Understood as an instrument of 
mediation between different actors involved in the conception, construction and use 
of architecture, criticism is, in fact, a key constituent of the networks of contacts and 
mechanisms of exchange that define transatlantic dialogues. Propagated by travel, 
emigration, diffusion of images and translation of words, architecture is a vehicle 
for the transmission of cultural values, both within small circles of experts and 
intellectuals and to an extent that affects large segments of the so-called ‘general 
public’. This essay aims to illuminate the implications of the dissemination of 
architectural ideas, according to a perspective that goes beyond the transatlantic 
one and that takes the Atlantic Ocean’s divide as a metaphor for cross-cultural 
relations. Whether transatlantic, transnational or global, architectural ‘dialogues’ 
imply the confrontation of different points of view: the history that emerges from 
them is, therefore, one that is based as much on factual exchanges as it is on crossed 
glances.

Keywords: Architecture. History of architecture. Architectural criticism. Cross-
cultural relations. Transatlantic exchanges.
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Resumen

El Océano Atlántico no es simplemente la vasta extensión de agua que separa las 
costas de Europa de las de América: es un área de contacto que divide y une al 
mismo tiempo, una esfera epistemológica que contiene conocimiento, experiencia, 
ideas, así como opiniones compartidas o disputadas. Las conexiones transatlánticas 
han producido y siguen produciendo efectos duraderos en las partes involucradas; 
pero, de muchas maneras, también han creado un ‘espacio intermedio’, un territorio 
independiente que trasciende la calidad de los mensajes transmitidos y sus efectos en 
la cultura receptora. Tomando el Océano Atlántico como un territorio metafórico, este 
texto pretende reflexionar metodológicamente sobre la naturaleza transnacional de 
numerosas discusiones arquitectónicas que surgieron durante los siglos XIX y XX. 
En efecto, las arquitecturas no son solo la manifestación material de una disciplina 
y cultura profesional de larga data, sino también el resultado de discursos que se 
originan localmente pero que a menudo se difunden – y evolucionan – a escala 
global. Entendida como un instrumento de mediación entre los diferentes actores 
involucrados en la concepción, construcción y uso de la arquitectura, la crítica es, de 
hecho, un componente clave de las redes de contactos y mecanismos de intercambio 
que definen los diálogos transatlánticos. Propagada por medio de viajes, emigración, 
difusión de imágenes y traducción de palabras, la arquitectura es un vehículo para 
la transmisión de valores culturales, tanto dentro de pequeños círculos de expertos 
e intelectuales como en un grado que afecta a grandes segmentos del denominado 
‘público general’. Este ensayo tiene como objetivo discutir las implicaciones de la 
difusión de ideas arquitectónicas, desde una perspectiva que va más allá de lo 
transatlántico y toma e, la división del océano como una metáfora de las relaciones 
interculturales. Ya sean transatlánticos, transnacionales o globales, los ‘diálogos’ 
arquitectónicos implican la confrontación de diferentes puntos de vista: la historia 
que surge de ellos es, por lo tanto, una basada tanto en intercambios fácticos como 
en miradas cruzadas.

Palabras clave: Arquitectura. Historia de la arquitectura. Crítica arquitectónica. 
Relaciones transculturales. Intercambios transatlánticos.
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Not long ago, while reading some short stories by Argentinian writer Osvaldo Soriano, 

an author probably best known for the novel Triste, solitario y final, I learned of the 

existence of the city of Cipolletti. Located in the Patagonian province of Río Negro, 

Cipolletti is one of the locations described by Soriano as the places of his childhood 

and boyhood, small cities and towns of Argentina’s immense province where his 

father’s work had brought him and his family (SORIANO, 1996). Filled with curiosity, I 

immediately wondered why Cipolletti has such an Italian-sounding name.

The city of Cipolletti was named after Italian engineer Cesare Cipolletti, a hydraulics 

specialist who is remembered for having built toward the end of the 19th century 

the dams over the Mendoza and Tunuyán rivers and, more importantly, for having 

designed a vast irrigation system around the Limay, Neuquén, Río Negro and Colorado 

rivers, only partially realized. Born in Rome and educated in the same city, while in 

Italy Cipolletti also directed, among others, the works for the construction of Florence’s 

aqueduct and those for the Villoresi canal, the latter destined to connect the Ticino 

and Adda rivers in Lombardy (D’AQUINO, 1981).

What caught my attention, though, was the retrievable data about Cipolletti’s birth 

and death: most sources indicate “Rome 1843” and “Atlantic Ocean 1908” as the 

places and dates of his birth and death. Indeed, Cipolletti died aboard the ocean liner 

‘Tomaso di Savoia’, in navigation from Genoa to South America, when the vessel was 

around the Canarias and while the engineer was returning to Argentina to complete 

works commissioned by the local government: I have not found precise information 

about this, but it seems likely that he had been buried at sea.[1]

FIGURE 1 – The ocean liner 

‘Tomaso di Savoia’.

Source: personal collection.
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Cipolletti’s life and death could not be more symbolic. As an actor of the transatlantic 

exchange, the bearer of (technical) knowhow transferred back and forth between 

Europe and the Americas, the champion of an expertise that could be applied in places 

so distant one from the other, he literally died in the middle of the two geographies 

he had contributed to intellectually connect. The ocean somewhat swallowed up his 

remains as well as his knowledge, becoming both his resting place and the emblem of 

a rich and successful process of transfer.

I started with Cipolletti’s case precisely because of the symbolism it carries. Cesare 

Cipolletti’s life and decease, in fact, remind us that the Atlantic Ocean is not 

simply the large expanse of water that separates the shores of Europe from those 

of the Americas: it is rather an area of contact that at once divides and unites, an 

epistemological sphere that contains knowledge, expertise, ideas, as well as shared or 

disputed opinions. Transatlantic connections have produced and continue to produce 

lasting effects on those who are involved; yet, in many ways, they have also created 

a ‘space in-between’, an independent territory that transcends the quality of the 

transmitted messages and their effects on the receiving culture.

This text takes the Atlantic Ocean as a metaphorical territory with the goal to 

embark on a methodological reflection about the transnational nature of numerous 

architectural discussions that emerged during the 19th and 20th centuries. It also 

aims at establishing some departure points for the debate that this collection of 

essays intends to foster. As a matter of fact, architectures are not only the material 

manifestation of a long-standing discipline and professional culture, but also the 

outcome of discourses that originate locally but are often disseminated – and evolved 

– at a global scale. And, if understood as an instrument of mediation between different 

actors involved in the conception, construction and use of architecture, criticism – the 

central subject of this volume – is a key constituent of the networks of contacts and 

of the mechanisms of exchange that define the so-called ‘transatlantic dialogues’.

As it happens, these dialogues were fueled over the years by manifold phenomena, 

since the mobility of architectural culture was not always the exclusive result of the 

movement of individuals. The experience of architects, engineers or any professional 

whose activity was linked to construction often traveled along somewhat autonomous 

itineraries and with various means of transport, material as well as virtual. And with 

the experience of the designers and practitioners, one must remember, it was also the 

experience of the users that travelled, insofar as perceptions and expectations about 

architecture were shaped at once by local conditions and circulated knowledge.

We do know that among the different modes of circulation of professional knowhow 

that have characterized the history of architecture during the last centuries, one is 

certainly the diffusion of printed materials that propagated information on construction 

techniques, on design solutions and on aesthetic options to audiences composed of 

specialists and laypersons. Books and treatises, of course, had begun to acquire a 

prominent status within Western architectural culture since the Renaissance, when 

volumes such as Leon Battista Alberti’s De re ædificatoria or Vitruvius’s De architectura 

started to make their appearance on the architectural scene: however, the novelty 

that characterized the 19th and 20th centuries (even if the symptoms of change could 

already be detected at the end of the 18th century) was the level of distribution of these 

materials, favored by a larger editorial production but also by an expanded demand 

and a greater spending power among readers.

At the turn of the 19th century, thanks to the growing circulation of books and 

periodicals, specialized publications began to propagate technical and professional 

knowledge internationally. A fundamental contribution to the success of these texts 

consisted in being based on visual apparatuses capable of overcoming linguistic 

barriers and of creating a sort of lingua franca accepted beyond national borders. 
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The best example comes from books such as Recueil et parallèle des édifices de tout 

genre, anciens et modernes by Jean-Nicolas-Louis Durand (1800), Eléments et Théorie de 

l’architecture by Julien Guadet (1894), or Histoire de l’architecture by Auguste Choisy 

(1899), all volumes that became a standard reference for architectural students in 

Europe and the Americas at least until the 1920s.

All richly illustrated (Choisy’s Histoire de l’architecture included some 1,700 images), 

these publications suggested a universalistic understanding of architecture, one where 

general principles of construction or composition were offered to a multinational 

and multilingual public of apprenticing architects. Choisy’s use of axonometric 

projections, for example, facilitated the transmission of his pedagogical message, 

reducing the drawings almost to the value of diagrams. Similar considerations could 

be made for the success of the scholarly work of Liang Sicheng, often considered one 

of the ‘fathers’ of China’s modern architecture, who in his publications made available 

from the 1930s onwards utilized Western-imported techniques of representation, 

with which he had become familiar while studying in the United States, to document 

traditional Chinese architecture to local audiences (LI, 2002).

However, the circulation of printed materials is not the focus of this text. In fact, 

the dissemination of books and other publication outlets – for example journals – 

triggered problems of reception, many of which still require a thorough analysis. 

These problems related to the role of mediation played by particular actors, linked to 

the specific agendas carried by the actors themselves, as well as by those who acted 

on the receiving end. Moreover, they revolved around distinct geographies, places 

that became – borrowing an expression introduced by Petra Ceferin and Cvetka Požar 

(CEFERIN, POŽAR, 2008) – epicenters of architectural production, carrying identified and 

identifiable features and being recognized, at a certain point in time, as responding to 

the problems faced in given contexts.

In many ways, epicenters can also be defined as areas of overlapping interests and 

actions. The notion of ‘contact zone’, elaborated during the 1990s by literary and 

cultural historian Mary Louise Pratt and recently applied to the field of architectural 

studies by Tom Avermaete and Cathelijne Nuijsink, might be of use for the discussion 

on transatlantic cultural dialogues developed by this collection of essays (PRATT, 

1991; PRATT, 1992; AVERMAETE, NUIJSINK, 2021). For Pratt, whose background 

centered on the study of colonial settings, the ‘contact zone’ is the place where 

previously separated cultures come together. Her approach to the subject intended to 

challenge an understanding of the relations between center and periphery most often 

based on a generalized assumption: that centers tend to understand themselves as 

determining the peripheries, and rarely the other way around. Contact zones, Pratt 

argued, are spaces of encounter characterized by what she called the ‘interactive, 

improvisational’ dimension of the exchange (PRATT, 1991, p. 37).

What should be highlighted of Pratt’s argument is that within these encounters, spoken 

and written forms of communication produce dialogues, collaborations, mediations, 

appropriations, new expressions, as well as criticism, but also incomprehensions, 

miscomprehensions, and a heterogeneity of meanings – aspects on which it is 

important to insist. Indeed, talking of contacts and dialogues brings us to raise the 

issue of reception. The circulation of information that results from the dissemination 

of books and other printed materials triggers problems concerning how messages are 

received, primarily because of the challenging passage from one cultural context to 

another and, more specifically, from and to diverse linguistic environments. In the 

transition from language to language, for example, alterations of the original content 

and partial shifts in meaning frequently occur, a phenomenon that calls into question 

the ‘common’ ground on which dialogues between architectural cultures allegedly 

take place.
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When it comes to the movement of culture and knowledge beyond national barriers, 

these themes have been discussed in various scholarly realms, including sociology 

of education. In a text published in 2002 on the circulation of ideas, Pierre Bourdieu 

questioned the simplistic notion of intellectual life as ‘spontaneously international’, 

that is, free from prejudice, stereotypes and clichés (BOURDIEU, 2002). According 

to Bourdieu, international exchanges are intrinsically subject to ‘structural factors’ 

that generate misunderstandings: the most important of them relates to the fact 

that knowledge circulates outside its original context (what Bourdieu calls ‘le champ 

d’origine’) and is reinterpreted in relation to the structure of its host field (‘le champ 

d’accueil’), mainly because of the loss of its original meaning and function.

Translation can therefore be understood as the act of translating a text from one 

language into another as well as the transfer and adaptation from different cultural 

contexts of the notions or ideas it contains. Thus, the activity of translation involves 

addressing important questions regarding the capacity of reception by new readers and 

the need to adapt texts (and, in general, information) to new cultural environments. 

As scholar of comparative literature Susan Bassnett points out, translations usually 

serve different purposes (BASSNETT-MCGUIRE, 1980): for example, they imply some 

form of mediation between the cultural environments from which the original source 

comes and those of the reader; and they generate a phenomenon of selection, since 

only a part of the available knowledge is translated and since the choice of what is 

actually translated reflects existing social and cultural rules.

The history of modern architecture provides plenty of illustrations of adaptive 

translation and transformative reception of specialized texts, of literary operations 

marked by a critical selection and a crucial mediation of original contents. The best 

known is certainly the case of the English edition of Vers une architecture, Le Corbusier’s 

first publishing success, whose 1927 translation into English by Frederick Etchells 

produced a parallel interpretation of the Swiss-French architect’s thinking into the 

English-speaking world, one that was rectified only in 2007 when the Getty Research 

Institute released a new translation by John Goodman, accompanied by an essay by 

Jean-Louis Cohen (COHEN, 2007).

It is important to keep in mind that the substantial revisions that often characterized 

translated texts sometimes mirrored distinctive historical junctures, when concepts 

conveyed by published materials acquired a new sense once transported into a new 

context. For example, the translation into Italian of Lewis Mumford’s The Culture 

of Cities sums up many of these issues. Published in English before the war, the 

volume reached Italy’s readers only in 1953, showing little relation with the 1937 

original (ROSSO, SCRIVANO, 1999). Partly rewritten by the author, partly adapted by 

its translator, the book now responded to the specificities of both the postwar world 

and the Italian context, being updated with recent and contemporary examples and 

adapted to the publisher’s current social and political agenda (the publishing house, 

called Edizioni di Comunità, was owned by industrialist turned progressive politician 

Adriano Olivetti).

Another eminent example of how a book was heavily affected by its transposition 

in a new cultural setting is the ‘case’ of Aldo Rossi’s L’Architettura della Città, a text 

whose various international translations appeared at a considerable distance of time 

from the original Italian and with significant shifts in meaning. Rossi’s international 

translators faced several challenges in rendering his highly allusive and metaphorical 

language into different idioms – a consideration that could be extended to the various 

translations of Manfredo Tafuri’s books into different languages, and that perhaps can 

be used to explain, at least in part, the reasons of Tafuri’s international success. [2]
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Numerous passages in the English edition of L’Architettura della Città bear witness to 

this (ROSSI, 1982). For instance, Rossi’s recurrent use of the Italian expression ‘fatto 

urbano’ related to his own view of the city as a stratification of social, cultural and 

morphological events, playing with the double meaning of the Italian word ‘fatto’, 

both ‘fact’, something that exists in reality, and the past participle of the verb ‘fare’, ‘to 

make’; it also derived from the adaptation of the French ‘fait urbain’, the evidence of 

Rossi’s well-known familiarity with transalpine authors like the urbanist Marcel Poëte 

and the sociologist Maurice Halbwachs. In the English version, ‘fatto urbano’ became 

‘urban artifact’, an astute adaptation on the part of the translators but also a passage 

that, inevitably, rendered only in some measure the full meaning of the original 

expression. In short, the crux confronted across the Atlantic Ocean only reflected the 

major problem that, normally, affects translations: the difficulty to render a concept 

in another linguistic, and therefore conceptual, territory. It should come to no surprise 

that the locution ‘fatto urbano’ is expressed in eight different ways in L’Architettura 

della Città’s 1973 German edition (PELLNITZ, 2014).

It is evident that these ‘deviations’ – if we can call them this way – of the original 

messages in the passage from one context to another did not concern exclusively the 

translations of texts: they were (and are) as well common to the cultural translation 

of visual materials, since this passage implies the adaptation of exported knowledges 

to environments characterized by different ‘reading tools’ and by different social and 

ethnic sensibilities. But translations – not simply textual, but also of concepts and 

ideas – establish and reflect power relations between the various involved parties, 

between the conditions found in the place of origin and those on the receiving end.

The career of Italian critic and historian Bruno Zevi, otherwise well investigated 

in relation to his historiographical contributions, can be interpreted as a project of 

construction of social and political legitimacy – in particular, upon his return to Italy 

in July 1944 from his American exile, with the Second World War being still fought 

in Europe. Dressing the clothes of the cultural mediator, in the postwar years Zevi 

pursued an agenda – perhaps only partially achieved – of cultural hegemony, for 

example by placing his persona at the center of a web of transatlantic connections 

and depicting himself as an essential point of contact between different architectural 

worlds; he also presented himself as a prime advocate for cultural change (DULIO, 

FIGURE 2 – Cover of Aldo Rossi’s 

The Architecture of the City.

Source: ROSSI, Aldo. The 
architecture of the city. 
Cambridge, Mass.: MIT 

Press, 1982.
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2008; SCRIVANO, 2013, pp. 83-94). Zevi did not hesitate to resort to various forms 

of manipulation in his effort to push himself into the limelight of transatlantic 

dialogues, for instance by circulating photographic images – like one taken on the 

occasion of the ceremony in Venice for the conferral to Frank Lloyd Wright of a degree 

honoris causa – where he is depicted facing the American architect alone: upon a 

closer examination, one can see that a coat of dark ink has effaced the presence of a 

surrounding crowd (SCRIVANO, 2021).

From the 1950s onwards, Zevi positioned himself at a central junction of the 

itineraries of international dissemination of architectural information, reaching 

widespread reputation thanks to the circulation of his writings [3]. By the mid-1960s, 

a seminal text such as his Saper vedere l’architettura had already been translated 

into English, Spanish, Hebrew, Slovenian, French, Hungarian, and Croatian. The case 

of the reception of Zevi’s work in Latin America provides a good illustration of the 

international readerships’ early access to his work – as much as it invites scholars to 

embark on researching a subject that remains, for the most part, little known (Zevi’s 

first writing for Latin American audiences appeared in Argentina in 1952, when a 

volume titled Duas conferencias was published by the University of Buenos Aires).

FIGURE 3 – Cover of Bruno Zevi’s 

Saper Vedere l’architettura.

Source: ZEVI, Bruno. Verso 
un’architettura organica. 
Saggio sullo sviluppo del 

pensiero architettonico 
negli ultimi cinquant’anni. 

Turin: Einaudi, 1945.

As historian and theorist Dipesh Chakrabarty has written in the second edition of his 

Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, a volume devoted to 

the debate on postcolonialism, rather than always leading to a mediation or, on the 

contrary, to a complete absence of communication, the transfer of information (and the 

consequent translation of it) often determines a connection between ‘dominant forms 

of knowledge’ marked by the coming to the fore of ‘partially opaque relationships’ 

(CHAKRABARTY, 2008, pp. 83-86) – sometimes with surprising results, one could add.

The so-called ‘Brazilian Style’ in West Africa was the outcome of multiple actions 

of cultural translation of styles and aesthetic preferences, within which the terms 
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‘dominant’ and ‘dominated’ seem to be repeatedly switching their respective 

attributions. The arrival of former slaves from Brazil (some emancipated, some expelled) 

to the African continent during the 19th century led to the adoption of building types 

and decorative solutions that hybridized Portuguese colonial architecture in South 

America. The moldings, the sliding doors, the wrought-iron gates, the pastel colors of 

the façades, and even the mosques that imitated the baroque churches of Bahia, like 

the Grand Mosque of Porto Novo, in Benin, were testimony not only of the intricate 

interlacements existing between European, South American, and African cultures, 

but also of the complex relationship that resulted from the translation of the visual 

imageries and technical skills that accompanied them (HALLEN, DE BENEDETTI, 1988).

The above-mentioned example calls attention to the fact that power relations affecting 

the dissemination of architectural models do not simply concern individuals, such as 

practitioners and building specialists, but also entire social groups. In this respect, the 

processes of circulation, translation and adaptation of architectural knowledge can 

also be viewed from a perspective that links them to the creation of new frameworks 

of formal, visual and stylistic expectations. As Pierre Bourdieu illustrated in La 

Distinction, a 1979 work dedicated precisely to the social construction of the aesthetic 

judgment, there is a close correspondence between the formation of class structures 

and the production of taste (BOURDIEU, 1979).

Taste and aesthetic opinion participate in a cultural conflict whose aim is the control 

of social space through an ‘accumulation of cultural capital’, as Bourdieu writes, while 

dominant social groups implement strategies of distinction by defining and trying to 

impose a ‘legitimate’ aesthetic sensibility, or bon goût, good taste. The implications 

of Bourdieu’s argument for the study of phenomena of circulation, translation and 

adaptation of architecture are relevant: to some extent, the diffusion of architectural 

knowledge does depend on the successful or unsuccessful implementation of these 

strategies of distinction. In the same way, as a byproduct of the competition between 

social groups, aesthetic judgment can be a factor of both integration and exclusion: 

in their movements between different cultural contexts, formal, visual and stylistic 

expectations are defined by the social conflicts of the contexts themselves, via 

mechanisms of both appropriation and rejection.

In the example of early 19th century America, the discussions about aesthetics applied 

to institutional as well as civilian buildings were mostly co-opted from Europe’s 

contemporaneous debate over new styles. [4] Around the 1820s, Germany had been 

FIGURE 4 – Richard Upjohn, 

Bowdoin College Chapel, 

Brunswick, Maine, 1844-1855.

Source: courtesy of 
the George J. Mitchell 

Department of Special 
Collections & Archives, 

Bowdoin College Library, 
Brunswick, Maine.
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at the center of a revival in mural painting, often of Romanesque derivation, which 

had materialized in novel currents in architectural design: mural painting was then 

exported to America by immigrated German painters and architects, as part of a 

much larger trend that saw German Romanesque style influencing American building 

activity (CURRAN, 1999). 

These and other imports into the United States, however, had ample reverberations, 

sparking at times significant controversy. A short novel published by Edgar Allan 

Poe in 1840, titled The Business Man (Peter Pendulum), portrays with great accuracy 

America’s mood in terms of architectural taste around the mid-19th century. It 

describes the harassment of wealthy city residents through the threat of erecting 

neighboring buildings in ‘inappropriate’ styles – “[…] an ornamental mud hovel [..]; 

or a Down-East or Dutch Pagoda, or a pig-sty, or an ingenious little bit of fancy work, 

either Esquimau, Kickapoo, or Hottentot,” Poe writes (POE, 1856, p. 331). In the writer’s 

fictional description, these constructions are to be demolished only upon proper 

payment. Poe’s ironic “Eye-Sore trade” (as he calls it) testifies to the slow diffusion of 

new aesthetic tendencies (those of 19th-century historicism, for example) and, more 

importantly from my point of view, unveils the consolidation of different forms of 

taste together with the not-so-subtle resistances this consolidation often faced. [5]

If you will, the above-described examples of dissemination of design and building 

practices as well as of consolidation of aesthetic preferences depict an interplay 

between ‘high’ and ‘low’ cultures, the same interplay exemplified by the case of the 

Brazilian village of Galópolis, in the outskirts of the city of Caxias do Sul, in the state 

of Rio Grande do Sul. Galópolis took the name from a businessman called Ercole Gallò 

(originally from Biella, in Northern Italy, a silk and wool industry center since the 

17th century), who established a woolen mill in proximity of a creek (BUENO, 2012). 

If the entrepreneur was a Piedmontese, the group of workers that formed the labor 

force was composed by immigrants from Veneto, by and large from Schio, a town near 

Vicenza where around the 1870s industrialist Alessandro Rossi had inaugurated one 

of Italy’s first workers’ villages. 

FIGURE 5 – The Wedding Cake 

House, Kennebunk, Maine, 

1825 ca.

Source: photograph by the 
author.
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While the workers’ degree of participation in the construction of the houses they 

went on to occupy once they moved to Brazil might be difficult to prove, one is left 

wondering whether the familiarity with specific housing typologies, on the part of the 

future occupants, had played a role in determining the ultimate design result [6]. The 

case of Galópolis seems to prove that, alongside a ‘high’ end approach practiced by 

intellectual and professional elites, there existed a ‘low’ end attitude, one where users 

and inhabitants rose to the rank of protagonists of the process of dissemination or 

cultural assimilation of building types.

If the circulation of information pertaining to architecture contributes to raising 

social and cultural expectations, it also participates in the construction of imaginaries 

and mythologies. For sure, the most powerful among the myths that have fueled the 

transatlantic exchanges is that of America. It is not by chance that Jean-Louis Cohen, 

in his pioneering works on the dissemination of American culture and its impact on 

European architecture during the 20th century (of which the volume Scenes of the World 

to Come is the most famous), hinged exactly on the mechanisms of mythification to 

draw his famous distinction between Americanism and Americanization (COHEN, 

1995). For Cohen, while Americanization is the name given to a profound social process 

both shaped by the postwar political and economic hegemony of the United States 

and characterized by the effective transfer of policies, products, modes of production 

and consumption – often implying the material engagement of American business or 

government activities –, Americanism, dealing primarily with the transfer of images 

and models expressing particular desires and expectations, functioned thanks to the 

construction of an imagery, both indirect (based on the circulation of books, journals, 

photographs, films) and first-hand (when visitors and travelers reported their own 

experiences of the New World).

Myths gave often rise to aversion and disapproval: the history of Americanism is also 

the history of its opposite, anti-Americanism, a sentiment that has survived the times 

and that persists today. From the years of the anxieties provoked by the verticality of 

FIGURE 6 – Workers’ village in 

Galópolis, Caxias do Sul, Rio 

Grande do Sul, end of 19th 

century.

Source: photograph by the 
author.
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New York City and Chicago or the mixed reception that accompanied the introduction 

of Fordism and Taylorism, anti-Americanism has been the reaction to a change 

perceived as eroding values deemed immutable. However, this oppositional stance 

rests on the confusion in not recognizing Cohen’s distinction, that is, in not separating 

the soft power of the myth from the dynamics of geo-politics.

In a book published in 2017 and titled Civilisation. Comment nous sommes devenus 

américains (Civilization: How we Became Americans), former revolutionary turned 

writer and philosopher Régis Debray equates Americanization with globalization, 

attributing to this conflated category most of the evils of the contemporary world 

(DEBRAY, 2017). Imagining the transformations that have marked his native France 

since the end of the Second World War as if he were someone who had awakened from 

a long period of hibernation – the text evokes the character interpreted by comedian 

Louis de Funès in the 1969 motion picture Hibernatus – Debray espouses an almost 

apocalyptic view of the transatlantic (and, by extension, transnational) exchange: “Tout 

nomadise, tout se croise, tout se diffuse, […], mais tout ne vas pas partout” (Everything 

is nomadic, everything crosses paths, everything spreads, […], but not everything goes 

everywhere), he writes in one of the book’s passages (DEBRAY, 2017, p. 16).

Debray’s words perhaps descend from the uncertainties that mark the present time 

and from a feeling of anxiety that undermines the existing universes of values. A sense 

of anxiety that has, nevertheless, given way to various reflections on the problematic 

relationship that links the concept of locality to that of globality. For example, it was 

precisely from the observation of the current processes of globalization, and of the 

‘return to nationalism’ that arose as a reaction to them, that the French philosopher 

and sinologist François Jullien developed in his 2016 book Il n’y a pas d’identité 

culturelle. Mais nous défendons les ressources d’une culture (There is no Cultural Identity: 

But we defend the Resources of a Culture) a critique to the notion of cultural identity, 

supporting instead the need for a balance between principles of universality and the 

defense of singularities through new notions of ‘cultural resource’ (JULLIEN, 2016).

In the title of this essay, I use the expression ‘crossed glances’. I derive it from the 

Carnets du voyage en Chine, a book published in 2009 that collects the notes taken by 

philosopher and semiologist Roland Barthes during a trip to China that took place in 

1974 (BARTHES, 2009). The book does not simply chronicle the journey undertaken 

with other French left-leaning intellectuals – Julia Kristeva, Philippe Sollers, Marcelin 

Pleynet, and François Wahl, among other – but it also offers a series of reflections on 

the question of cultural exchange and, more importantly, on the exploration of the 

‘other’, on the looking at realities that appear so distant from those of the observer.

In the Carnets, Barthes confesses his partial sense of loss, describing his discovery of 

China as marked by an ‘opacité complète’, a sort of ‘total opacity’. This is quite an 

interesting remark coming from a semiologist, particularly from someone trained at 

analyzing and interpreting signs, the same author who had published in 1970 the 

much-celebrated L’Empire des signes (The Empire of Signs) dedicated to Japanese 

culture seen through the eyes of a European (BARTHES, 1970). Barthes’s notes seem 

to be struggling in sorting out problems of understanding and interpretation: “Un bon 

regard est un regard qui louche”, he writes at one point, “a good look is a cross-eyed 

one” (BARTHES, 2009, p. 196).

I am not implying that any exploration of ‘transatlantic dialogues’ is characterized by 

the difficulties Barthes experienced in China. The study of the processes of cultural 

exchange, together with the actual, proven and demonstrable, transfer of information 

(and related problems, of course), must, however, also take into account the projections 

of views and images, concrete as well as ideal, that individuals or groups of people 

might produce or be subject to. And, since we are talking of ‘projections’, we must 

accept too the possibility that shadows, clouds or blurs exist.
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Propagated by travel, emigration, diffusion of images and translation of words, 

architecture is a vehicle for the transmission of cultural values, both within small 

circles of experts and intellectuals and to an extent that affects large segments of 

the so-called ‘general public’ (JANNIÈRE, SCRIVANO, 2020). Whether transatlantic, 

transnational or global, architectural ‘dialogues’ imply the confrontation of different 

points of view: the history that emerges from them is, therefore, one that is based as 

much on factual exchanges as it is on crossed glances.
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Recentemente, ao ler alguns contos do escritor argentino Osvaldo Soriano, um 

autor provavelmente mais conhecido por seu romance Triste, solitario y final, tomei 

conhecimento da existência da cidade de Cipolletti. Localizada na província de Río 

Negro, na Patagônia, Cipolletti é um dos locais descritos por Soriano como lugares 

da sua infância e adolescência, pequenas cidades da imensa província argentina 

onde o trabalho do seu pai havia levado a ele e sua família (SORIANO, 1996). Com 

muita curiosidade, imediatamente me perguntei por que Cipolletti tinha um nome 

tão italiano.

A cidade de Cipolletti recebeu este nome em homenagem ao engenheiro italiano 

Cesare Cipolletti, especialista em hidráulica lembrado por ter construído, no final do 

século XIX, os diques sobre os rios Mendoza e Tunuyán e, mais importante que isso, 

por ter projetado um grande sistema de irrigação em torno dos rios Limay, Neuquén, 

Río Negro e Colorado, que foi construído apenas parcialmente. Nascido em Roma, 

onde fez seus estudos, enquanto esteve na Itália Cipolletti dirigiu, entre outras obras, 

a construção do aqueduto de Florença e do canal de Villoresi, este último destinado a 

conectar os rios Ticino e Adda, na Lombardia (D’AQUINO, 1981).

O que chamou minha atenção, no entanto, foram as informações encontradas 

sobre nascimento e morte de Cipolletti: a maioria das fontes indicam “Roma 1843” 

e “Oceano Atlântico 1908” como locais e datas de seu nascimento e morte. De fato, 

Cipolletti morreu a bordo do transatlântico Tomaso di Savoia, navegando de Gênova 

para a América do Sul, quando o navio estava perto das Ilhas Canárias e o engenheiro 

voltava à Argentina para completar as obras contratadas pelo governo local: não 

encontrei informação precisa sobre isso, mas presumo que ele deve ter sido sepultado 

no mar. [1]
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A tradução do inglês 
para o  português foi 
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com revisão técnica de 

Guilherme Bueno. 

A tradução do português 
para o espanhol foi feita 

por Joana Mello 

FIGURA 1 – O transatlântico 

Tomaso di Savoia.

Fonte: coleção pessoal.
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A vida e a morte de Cipolletti não poderiam ter sido mais simbólicas. Um ator do 

intercâmbio transatlântico, portador de conhecimento (técnico) transferido entre a 

Europa e as Américas em um movimento de ida e volta, detentor de uma expertise 

que podia ser aplicada em lugares tão distantes um do outro, Cipolletti morreu 

literalmente no meio de duas geografias as quais ele havia contribuído para conectar 

intelectualmente. O oceano de alguma forma engoliu seus restos mortais assim como 

seu conhecimento, tornando-se tanto seu lugar de repouso e quanto o símbolo de um 

rico e bem-sucedido processo de transferência.

Iniciei com o caso de Cipolletti exatamente por causa do simbolismo que traz consigo. 

A vida e a morte de Cesare Cipolletti de fato nos fazem lembrar que o oceano Atlântico 

não é simplesmente a grande extensão de água que separa as margens da Europa das 

margens das Américas: é uma área de contato que divide e une ao mesmo tempo, 

uma esfera epistemológica que contém conhecimento, expertise, ideias, bem como 

opiniões compartilhadas ou contestadas. Conexões transatlânticas produziram e 

continuam a produzir efeitos duradouros nas partes envolvidas; porém, de muitas 

maneiras, também criaram um ‘espaço intermediário’, um território independente 

que transcende a qualidade das mensagens transmitidas e seus efeitos sobre a 

cultura receptora.

Este texto toma o oceano Atlântico como um território metafórico com o objetivo de 

embarcar em uma reflexão metodológica sobre a natureza transnacional de inúmeras 

discussões arquitetônicas que emergiram durante os séculos XIX e XX. Também visa 

estabelecer alguns pontos de partida para o debate que esta coletânea de ensaios 

pretende fomentar. De fato, arquiteturas não são apenas a manifestação material de 

uma disciplina e cultura profissional de longa data, como também o resultado de 

discursos que se originam localmente, porém são frequentemente disseminados – e 

desenvolvidos – em escala global. E, se entendida como um instrumento de mediação 

entre diferentes atores envolvidos na concepção, na construção, mas também no uso 

da arquitetura, a crítica – tema central desta publicação – é de fato um elemento 

chave das redes de contatos e mecanismos de troca que definem os chamados 

‘diálogos transatlânticos’.

Acontece que, no decorrer dos anos, esses diálogos foram alimentados por diversos 

fenômenos, pois a mobilidade da cultura arquitetônica não foi sempre resultado 

exclusivo do movimento de indivíduos. A experiência de arquitetos, engenheiros ou 

qualquer profissional cuja atividade estivesse ligada à construção, com frequência 

viajava por itinerários um tanto autônomos e em vários meios de transporte, tanto 

materiais quanto virtuais. E com a experiência daqueles que projetam e dos que 

executam, devemos lembrar, viajava também a experiência de usuários, na medida 

em que as percepções e expectativas relativas à arquitetura eram moldadas ao mesmo 

tempo pelas condições locais e pelo conhecimento que circulava.

Sabemos que entre os diferentes modos de circulação de conhecimento que 

caracterizaram a história da arquitetura durante os últimos séculos, um deles é 

certamente a difusão de material impresso que propagava informação sobre técnicas 

construtivas, soluções de projeto e opções estéticas para públicos compostos de 

especialistas, mas também de leigos. Livros e tratados haviam iniciado a adquirir uma 

posição proeminente na cultura arquitetônica ocidental desde a Renascença, quando 

obras como De re ædificatoria de Leon Battista Alberti ou De architectura de Vitruvius 

começaram a aparecer na cena arquitetônica. Entretanto, a novidade que caracterizou 

os séculos XIX e XX (mesmo que os sintomas de mudança pudessem ser detectados 

já no final do século XVIII) foi o nível de distribuição desses materiais, favorecido por 

uma produção editorial maior, mas também por uma demanda ampliada e maior 

poder de compra entre os leitores.
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Na virada do século XIX, graças à crescente circulação de livros e periódicos, 

publicações especializadas começaram a propagar internacionalmente conhecimento 

técnico e profissional. Uma contribuição fundamental para o sucesso desses textos 

consistia no uso de instrumental visual capaz de ultrapassar as barreiras linguísticas 

e de criar uma espécie de língua franca aceita para além de fronteiras nacionais. O 

melhor exemplo vem de livros como Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens 

et modernes de Jean-Nicolas-Louis Durand (1800), Eléments et Théorie de l’architecture 

de Julien Guadet (1894), ou Histoire de l’architecture de Auguste Choisy (1899) – obras 

que se tornaram referência padrão para estudantes de arquitetura na Europa e nas 

Américas ao menos até a década de 1920.

Todas ricamente ilustradas (Histoire de l’architecture, de Choisy, incluía cerca de 

1.700 imagens), essas publicações sugeriam uma compreensão universalista 

da arquitetura, na qual os princípios gerais de construção ou composição eram 

oferecidos a um público multinacional e multilinguístico de arquitetos principiantes. 

O uso por Choisy de projeções axonométricas, por exemplo, facilitava a transmissão 

de sua mensagem pedagógica, ao reduzir os desenhos quase ao valor de diagramas. 

Observações semelhantes podem ser feitas sobre o sucesso do trabalho acadêmico 

de Liang Sicheng, frequentemente considerado um dos ‘pais’ da arquitetura moderna 

na China. Em suas publicações, iniciadas na década de 1930, Sicheng usava técnicas 

de representação importadas do Ocidente, com as quais ele havia se familiarizado 

quando estudava nos Estados Unidos da América, para documentar a arquitetura 

tradicional chinesa direcionada ao público local (LI, 2002).

Entretanto, não é a circulação de materiais impressos, propriamente, o tema no qual 

eu quero colocar minha atenção. Na realidade, a disseminação de livros e meios de 

publicação – por exemplo, periódicos – suscitaram problemas de recepção, muitos 

dos quais ainda aguardam uma análise aprofundada. Esses problemas estavam 

relacionados ao papel de mediação desempenhado por determinados atores, 

vinculados às agendas específicas conduzidas pelos próprios atores, assim como por 

aqueles que atuavam no lado da recepção. Além disso, giravam em torno de geografias 

distintas, lugares que se tornaram – usando uma expressão introduzida por Petra 

Ceferin e Cvetka Požar (CEFERIN, POŽAR, 2008) –  epicentros de produção arquitetônica, 

carregando características identificadas e identificáveis e sendo reconhecidos, até 

certo ponto no tempo, como resposta aos problemas enfrentados em determinados 

contextos.

Em muitos aspectos, epicentros podem ser definidos também como áreas de interesses 

e ações superpostos. A noção de ‘zona de contato’, elaborada durante a década de 1990 

pela historiadora literária e cultural Mary Louise Pratt e recentemente aplicada ao 

campo de estudos arquitetônicos por Tom Avermaete e Cathelijne Nuijsink, pode ser 

útil na discussão de diálogos culturais transatlânticos desenvolvida nesta coletânea 

de ensaios (PRATT, 1991; PRATT, 1992; AVERMAETE, NUIJSINK, 2021). Para Pratt, cuja 

formação centrou-se no estudo de ambientes coloniais, a ‘zona de contato’ é o lugar 

onde culturas anteriormente separadas se encontram. Sua abordagem sobre o tema 

pretendia desafiar uma compreensão das relações entre centro e periferia baseada, 

frequentemente, em uma premissa generalizada: tais centros tendem a entender a 

si próprios como determinantes da periferia, e raramente o contrário. De acordo com 

Pratt, zonas de contato são espaços de encontro caracterizados pelo que ela chamou 

de dimensão ‘interativa, improvisada’ de troca (PRATT, 1991, p. 37).

O que deve ser destacado do argumento de Pratt é que, nesses encontros, formas 

de comunicação faladas e escritas produzem diálogos, colaborações, mediações, 

apropriações, novas expressões, assim como crítica, mas também incompreensões, 

mal-entendidos e uma heterogeneidade de significados – aspectos, esses últimos, 

sobre os quais é importante insistir. De fato, falar sobre contatos e diálogos nos 
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conduz a levantar a questão da recepção. A circulação de informação resultante da 

disseminação de livros e outros materiais impressos desencadeia problemas relativos 

a como as mensagens são recebidas, principalmente por causa da desafiadora 

passagem de um contexto cultural para outro e, mais especificamente, de e para 

diferentes ambientes linguísticos. Na transição de um idioma para outro, por exemplo, 

frequentemente ocorrem alterações no conteúdo original e mudanças parciais no 

significado, um fenômeno que levanta a questão do terreno ‘comum’ no qual os 

diálogos entre culturas arquitetônicas supostamente ocorrem.

Com relação ao movimento de cultura e conhecimento para além de barreiras 

nacionais, esses temas têm sido discutidos em vários domínios acadêmicos, incluindo 

a sociologia da educação. Em um texto publicado em 2002 sobre a circulação das 

ideias, Pierre Bourdieu questionou a noção simplista de vida intelectual como 

‘espontaneamente internacional’, ou seja, livre de preconceitos, de estereótipos e 

de clichês (BOURDIEU, 2002). De acordo com Bourdieu, intercâmbios internacionais 

estão intrinsecamente sujeitos a ‘fatores estruturais’ que geram mal-entendidos: o 

mais importante se refere ao fato de que o conhecimento circula fora do seu contexto 

original (o que Bourdieu chama de ‘le champ d’origine’, o campo de origem) e é 

reinterpretado em relação à estrutura do seu campo de recepção (‘le champ d’accueil’), 

principalmente devido à perda do seu significado e da sua função original.

Nesse sentido, a tradução pode, portanto, ser entendida como a ação de traduzir um 

texto de um idioma para outro, assim como a transferência e a adaptação de noções 

e ideias que o mesmo contém, considerando os diferentes contextos culturais. Assim, 

a atividade de tradução envolve a abordagem de questões de importantes relativas à 

capacidade de recepção por novos leitores e a necessidade de adaptar textos (e, em 

geral, informações) para novos ambientes culturais. Conforme assinala a estudiosa 

de literatura comparada Susan Bassnett, traduções geralmente servem a diferentes 

propósitos (BASSNETT-MCGUIRE, 1980): por exemplo, implicam alguma forma de 

mediação entre os ambientes culturais, respectivamente, aquele de onde vem a fonte 

original e aquele do leitor; e geram um fenômeno de seleção, posto que somente 

parte do conhecimento disponível é traduzido e visto que a escolha do que é, de fato, 

traduzido reflete regras sociais e culturais existentes.

A história da arquitetura moderna oferece inúmeras ilustrações de tradução 

adaptativa e recepção transformativa de textos especializados, de operações literárias 

marcadas por uma seleção crítica e uma mediação crucial de conteúdos originais. O 

caso mais conhecido é, certamente, o da edição em inglês de Vers une architecture (Por 

uma arquitetura), o primeiro sucesso de publicação de Le Corbusier, cuja tradução de 

Frederick Etchells, em 1927, produziu uma interpretação paralela do pensamento do 

arquiteto Franco-Suíço para o mundo falante daquele idioma. Essa versão foi retificada 

somente em 2007, quando o Getty Research Institute publicou uma nova tradução por 

John Goodman, acompanhada de um ensaio de Jean-Louis Cohen (COHEN, 2007).

É importante lembrar que revisões substanciais, que frequentemente caracterizam 

textos traduzidos, às vezes refletem conjunturas históricas distintas, quando conceitos 

transmitidos por publicações adquirem novo sentido ao serem transportados para 

novo contexto. Por exemplo, a tradução para italiano de The Culture of Cities (A Cultura 

das Cidades), de Lewis Mumford, resume muitas dessas questões. Publicada em inglês 

antes da guerra, a obra chegou aos leitores italianos em 1953, apresentando pouca 

relação com o original de 1937 (ROSSO, SCRIVANO, 1999). Parcialmente reescrita pelo 

autor, parcialmente adaptada pelo tradutor, o livro respondia às especificidades tanto 

do mundo do pós-guerra quanto do contexto italiano, com atualizações de exemplos 

recentes e contemporâneos, e adaptado à então agenda social e política da editora 

(Edizioni di Comunità, cujo proprietário era o industrial Adriano Olivetti, que se 

tornara um político progressista).
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FIGURA 2 – Capa de The 

Architecture of the City, de Aldo 

Rossi.

Fonte: ROSSI, Aldo. The 
architecture of the city. 

Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1982.

Outro exemplo importante de como um livro pode ser fortemente afetado por sua 

transposição para um novo ambiente cultural é o ‘caso’ de L’Architettura della Città (A 

Arquitetura da Cidade), de Aldo Rossi, um texto cujas diversas traduções internacionais 

foram publicadas com considerável distância no tempo do original italiano e com 

importantes alterações de significado. Os tradutores de Rossi enfrentaram vários 

desafios para transpor para outros idiomas sua linguagem altamente alusiva e 

metafórica – uma consideração que poderia ser estendida às diversas traduções dos 

livros de Manfredo Tafuri para diferentes idiomas, e que talvez possam ser usadas 

para explicar, ao menos em parte, os motivos do sucesso internacional de Tafuri. [2]

Inúmeras passagens na edição em inglês de L’Architettura della Città mostram isso 

(ROSSI, 1982). Por exemplo, o uso recorrente por Rossi da expressão em italiano 

‘fatto urbano’, relacionada à sua própria visão da cidade como estratificação de 

eventos sociais, culturais e morfológicos, jogando com o duplo sentido da palavra 

em italiano ‘fatto’, que significa ‘fato’, algo que existe na realidade, como também 

é o particípio passado do verbo ‘fare’ [em português, verbo ‘fazer’, particípio ‘feito’]. 

Também deriva da adaptação da expressão em francês ‘fait urbain’, que demonstra 

a conhecida familiaridade de Rossi com autores transalpinos, como o urbanista 

Marcel Poëte e o sociólogo Maurice Halbwachs. Na versão em inglês, ‘fatto urbano’ 

tornou-se ‘urban artifact’ [artefato urbano], uma astuta adaptação por parte dos 

tradutores, mas também uma passagem que, inevitavelmente, traduziu apenas em 

certa medida o significado completo da expressão original. Em suma, o ponto crucial 

confrontado do outro lado do oceano Atlântico apenas refletiu o principal problema 

que, normalmente, afetas as traduções: a dificuldade de transpor um conceito para 

outro território linguístico e, portanto, conceitual. Não deveria surpreender que a 

locução ‘fatto urbano’ seja expressa de oito maneiras diferentes na edição em alemão 

de 1973 de L’Architettura della Città (PELLNITZ, 2014).

É evidente que esses ‘desvios’ – se podemos chamar assim – da mensagem original 

na passagem de um contexto para outro não se referia exclusivamente à tradução de 

textos: eram (e são) comuns também à tradução cultural de materiais visuais, pois 

essa passagem implica a adaptação de conhecimentos exportados para ambientes 

caracterizados por diferentes ‘ferramentas de leitura’ e diferentes sensibilidades étnicas 



47

CADERNOS

43

PAOLO SCRIVANO

Olhares cruzados: arquitetura e crítica a atravessar geografias
Crossed Glances: Architecture and Criticism astride Geographies 

Miradas cruzadas: arquitectura y crítica a través de las geografías

e sociais. Porém, traduções – não simplesmente textuais, mas também de conceitos e 

ideias – estabelecem e refletem relações de poder entre as várias partes envolvidas, 

entre as condições encontradas no lugar de origem e aquelas da ponta receptora.

A carreira do historiador e crítico italiano Bruno Zevi, bastante pesquisada em relação 

às suas contribuições historiográficas, pode ser interpretada como um projeto de 

construção de legitimidade social e política – especialmente quando retornou do 

exílio nos EUA para a Itália em julho de 1944, com a Segunda Guerra Mundial ainda 

em curso na Europa. Assumindo-se como mediador cultural, nos anos do pós-guerra 

Zevi perseguiu uma agenda – talvez alcançada somente em parte – de hegemonia 

cultural, por exemplo ao colocar sua persona no centro de uma rede de conexões 

transatlânticas e retratando-se como um ponto de contato essencial entre mundos 

arquitetônicos diferentes; ele também se apresentava como um dos principais 

defensores da mudança cultural (DULIO, 2008; SCRIVANO, 2013, pp. 83-94). Zevi não 

hesitou em recorrer a várias formas de manipulação em seu esforço para colocar-se 
nos holofotes dos diálogos transatlânticos, por exemplo, ao fazer circular imagens – 

como a tirada por ocasião da cerimônia em Veneza para conferir a Frank Lloyd Wright 

o título honoris causa – onde aparece, somente ele, em frente ao arquiteto norte-

americano: em um exame mais minucioso, pode-se ver que uma camada de tinta 

escura apagou a presença de uma multidão ao redor (SCRIVANO, 2021).

A partir da década de 1950, Zevi posicionou-se como um ponto central de junção de 

itinerários de disseminação internacional de informação arquitetônica, alcançando 

ampla reputação graças à circulação de seus escritos [3]. Em meados da década de 

1960, um texto seminal como o seu Saper vedere l’architettura (Saber Ver a Arquitetura) 

já havia sido traduzido para inglês, espanhol, hebraico, esloveno, francês, húngaro 

e croata. O caso da recepção na América Latina do trabalho de Zevi oferece uma 

boa ilustração do acesso inicial dos leitores internacionais ao seu trabalho – como 

também convida estudiosos a embarcarem na pesquisa de um tema que permanece, 

em grande parte, pouco conhecido (o primeiro texto de Zevi para o público latino-

americano surgiu na Argentina em 1952, quando a obra intitulada Duas conferencias 

foi publicada pela Universidad de Buenos Aires).

FIGURA 3 – Capa de Saper vedere 

l’architettura de Bruno Zevi..

Fonte: ZEVI, Bruno. Verso 
un’architettura organica. 
Saggio sullo sviluppo del 

pensiero architettonico negli 
ultimi cinquant’anni. Turin: 

Einaudi, 1945..
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Conforme escreveu o historiador e teórico Dipesh Chakrabarty na segunda edição do 

seu livro Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, dedicado 

ao debate sobre o pós-colonialismo, em vez de sempre levar à mediação ou, ao 

contrário, à completa ausência de comunicação, a transferência de informação (e 

sua subsequente tradução) com frequência determina uma conexão entre ‘formas 

dominantes de conhecimento’ marcada pela proeminência de ‘relações parcialmente 

opacas’ (CHAKRABARTY, 2008, pp. 83-86) – por vezes com resultados surpreendentes, 

pode-se acrescentar.

O chamado ‘Estilo Brasileiro’ na África Ocidental resultou de múltiplas ações de 

tradução cultural de estilos e preferências estéticas, entre as quais os termos 

‘dominante’ e ‘dominado’ parecem estar repetidamente alternando suas respectivas 

atribuições. A chegada de antigos escravizados do Brasil (alguns emancipados, outros 

expulsos) ao continente africano durante o século XIX levou à adoção de tipos de 

construção e soluções decorativas que hibridizaram a arquitetura colonial portuguesa 

na América do Sul. As esquadrias, portas de correr, portões de ferro forjado, as cores 

pasteis das fachadas, e até as mesquitas que imitavam as igrejas barrocas da Bahia 

– como a Grande Mesquita de Porto Novo, no Benin –, eram testemunho não apenas 

dos intricados entrelaçamentos existentes entre as culturas europeia, sul-americanas 

e africanas, mas também do complexo relacionamento resultante da tradução 

de imagens visuais e habilidades técnicas que os acompanhavam (HALLEN, DE 

BENEDETTI, 1988).

O exemplo mencionado acima chama a atenção para o fato de que relações de poder 

que afetam a disseminação de modelos arquitetônicos não se referem somente a 

indivíduos (tais como profissionais e especialistas em construção), mas também a 

grupos sociais inteiros. A esse respeito, o processo de circulação, tradução e adaptação 

de conhecimento arquitetônico também pode ser visto de uma perspectiva que os 

conecta à criação de novos referenciais de expectativas formais, visuais ou estilísticas. 

Como Pierre Bourdieu ilustrou em La Distinction (A Distinção - Crítica social do 

julgamento), um trabalho de 1979 dedicado precisamente à construção social do 

julgamento estético, há uma estreita correspondência entre a formação de estruturas 

de classe e a produção do gosto (BOURDIEU, 1979).

Gosto e opinião estética participam de um conflito cujo objetivo é o controle do espaço 

social através de uma ‘acumulação do capital cultural’, de acordo com Bourdieu, 

enquanto grupos sociais dominantes implementam estratégias de distinção ao 

definirem e tentarem impor uma sensibilidade estética ‘legítima’, ou bon goût, bom 

gosto. As implicações do argumento de Bourdieu para o estudo do fenômeno da 

circulação, tradução e adaptação da arquitetura são relevantes: em certa medida, 

a difusão do conhecimento arquitetônico depende da implementação exitosa ou 

malsucedida dessas estratégias de distinção. Do mesmo modo, como subproduto da 

competição entre grupos sociais, o julgamento estético pode ser um fator tanto de 

integração quanto de exclusão: em seu movimento entre contextos culturais diferentes, 

as expectativas formais, visuais ou estilísticas são definidas pelos conflitos sociais dos 

próprios contextos, através de mecanismos tanto de apropriação quanto de rejeição.

No exemplo do início do século XIX nos USA, as discussões sobre estética relativas 

a edificações institucionais bem como civis eram, principalmente, cooptadas do 

debate contemporâneo na Europa sobre novos estilos [4]. Em torno da década de 

1820, a Alemanha havia estado no centro de um reflorescimento da pintura mural, 

muitas vezes de derivação românica, que havia se materializado em novas correntes 

de projeto arquitetônico: a pintura mural foi então exportada para a América por 

imigrantes alemães, pintores e arquitetos, como parte de uma tendência muito mais 

ampla que viu o estilo românico alemão influenciar a atividade construtiva norte-

americana (CURRAN, 1999).
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FIGURA 4 – Richard Upjohn, 

Bowdoin College Chapel, 

Brunswick, Maine, 1844-1855.

Fonte: cortesia de George 
J. Mitchell Department 

of Special Collections & 
Archives, Bowdoin College 
Library, Brunswick, Maine..

Essas e outras importações nos USA, entretanto, tiveram ampla reverberação, por 

vezes gerando controvérsias significativas. O conto publicado por Edgar Allan Poe, em 

1840, intitulado The Business Man (Peter Pendulum) (O homem de negócios), retrata 

com grande exatidão o ambiente norte-americano em termos de gosto arquitetônico 

em meados do século XIX. O autor descreve o tormento de moradores ricos da cidade 

pela ameaça da construção na vizinhança de edificações em estilos ‘inapropriados’ 

– “[...] uma cabana de barro ornamental [...]; ou em um pagode ou em um moinho 

holandês, ou um chiqueiro, ou um pequeno e engenhoso trabalho extravagante, ou 

alguma cabana Esquimau, Kickapoo ou Hottentot”1 escreve Poe (POE, 1856, p. 331). Na 

descrição ficcional do autor, essas construções devem ser demolidas apenas mediante 

pagamento apropriado. A ironia de Poe ao “comércio que estorva olho” (como ele o 

chama), testemunha a lenta difusão de novas tendências estéticas (p.ex., as do 

historicismo do século XIX) e, o que é mais importante no meu ponto de vista, revela 

a consolidação de diferentes formas de gosto, junto com a nada sutil resistência 

enfrentada muitas vezes por essa consolidação. [5]

1 A tradução em português da citação foi extraída de "O Homem de Negócios" - Google Play Livros, p.6. https://
play.google.com/books/reader?id=NxwJEAAAQBAJ&pg=GBS.PA18.w.2.1.18_247&hl=pt_BR (Nota de Tradutor).

FIGURA 5 – The Wedding Cake 

House [A Casa do Bolo de Noiva], 

Kennebunk, Maine, ca. 1825.

Fonte: fotografia do autor..
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Se você quiser, os exemplos acima descritos de disseminação de projetos 

arquitetônicos e práticas construtivas, bem como de consolidação de preferências 

estéticas, retratam uma interação entre culturas ‘alta’ e ‘baixa’, a mesma interação 

exemplificada pelo caso do vilarejo de Galópolis, nos arredores da cidade de Caxias 

do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Galópolis recebeu o nome do empresário 

chamado Ercole Gallò (originário de Biella, no norte da Itália, um centro industrial de 

lã e seda desde o século XVII) que estabeleceu uma fábrica de lã nas proximidades de 

um riacho (BUENO, 2012). Enquanto o empresário era da região de Piemonte, o grupo 

de trabalhadores que formavam a força de trabalho era composta de imigrantes da 

região de Vêneto, a maioria de Schio, uma cidade perto de Vicenza, onde em torno da 

década de 1870 o industrial Alessandro Rossi havia inaugurado uma das primeiras 

vilas operárias da Itália.

FIGURA 6 – Vila operária em 

Galópolis, Caxias do Sul, Rio 

Grande do Sul, final do século 

XIX..

Fonte: fotografia do autor..

Embora possa ser difícil comprovar o grau de participação dos trabalhadores na 

construção das casas que iriam ocupar ao se mudarem para o Brasil, fica a pergunta 

se a familiaridade com tipologias habitacionais específicas, por parte dos futuros 

ocupantes, teve um papel na determinação do resultado final do projeto [6]. O caso de 

Galópolis parece provar que, em paralelo a uma abordagem de cultura ‘alta’ praticada 

pelas elites intelectuais e profissionais, existia mais ou menos ocasionalmente uma 

atitude de cultura ‘baixa’, na qual usuários e habitantes elevaram-se ao ranque de 

protagonistas no processo de disseminação ou assimilação cultural de tipologias 

construtivas.

Se a circulação de informação relativa à arquitetura contribui para elevar expectativas 

sociais e culturais, também participa na construção de imaginários e mitologias. 

Certamente, o mais poderoso dentre os mitos que alimentaram os intercâmbios 

transatlânticos é o mito da América. Não por acaso, Jean-Louis Cohen, em seus 

trabalhos pioneiros sobre a disseminação da cultura norte-americana e seu impacto 

na arquitetura europeia durante o século XX (dos quais o mais famoso é Scenes of 

the World to Come2), articulado exatamente aos mecanismos de mistificação para 

traçar sua famosa distinção entre americanismo e americanização (COHEN, 1995). 

Para Cohen, a americanização é o nome dado a um profundo processo social, tanto 

conformado no pós-guerra pela hegemonia política e econômica dos USA quanto 

2 Catálogo da exposição apresentada no Canadian Center of Architeture em 1995.
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caracterizado pela efetiva transferência de políticas, produtos, modos de produção e 

consumo, geralmente implicando o engajamento material de atividades empresariais 

ou governamentais norte-americanas. Por outro lado, o americanismo, relacionado 

sobretudo à transferência de imagens e modelos expressando desejos e expectativas 

específicos, operou graças à construção de um imaginário, tanto indireto (baseado na 

circulação de livros, periódicos, fotografias, filmes) quanto direto (quando visitantes e 

viajantes reportavam suas próprias experiências no Novo Mundo).

Muitas vezes, os mitos deram origem a aversão e desaprovação: a história do 

americanismo é também a história do seu oposto, o antiamericanismo, um sentimento 

que sobreviveu ao tempo e ainda hoje resiste. Dos anos das ansiedades provocadas 

pela verticalização das cidades de Nova York e Chicago ou a recepção mista que 

acompanhou a introdução do Fordismo e do Taylorismo, o antiamericanismo tem sido 

a reação à uma mudança percebida como a erosão de valores considerados imutáveis. 

Entretanto, essa postura de oposição baseia-se na confusão de não reconhecer a 

distinção de Cohen, ou seja, em não fazer a separação entre o soft power do mito e a 

dinâmica da geopolítica.

Em um livro publicado em 2017 com o título Civilisation. Comment nous sommes 

devenus américains, Régis Debray, o ex-revolucionário que se tornou escritor e filósofo, 

equaliza americanização com globalização, atribuindo a essa categoria amalgamada 

a maior parte dos males do mundo contemporâneo (DEBRAY, 2017). Imaginando as 

transformações que marcaram sua França natal desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial como se ele fosse alguém que tivesse acordado de um longo período de 

hibernação – o texto evoca o personagem interpretado pelo comediante Louis de 

Funès no filme Hibernatus, de 1969  – Debray adota uma visão quase apocalíptica do 

intercâmbio transatlântico (e, por extensão, transnacional): “Tudo é nômade, tudo se 

cruza, tudo se difunde, [...] mas nem tudo vai a toda parte" [em tradução livre], ele 

escreve em uma passagens do livro (DEBRAY, 2017, p. 16).

As palavras de Debray talvez se originem das incertezas que marcam o tempo presente 

e de um sentimento de ansiedade que mina os universos de valores existentes. Um 

sentimento de ansiedade que, entretanto, abriu caminho para diversas reflexões 

sobre o relacionamento problemático que conecta o conceito de localidade ao de 

globalidade. Por exemplo, foi precisamente da observação dos processos atuais de 

globalização, e do ‘retorno ao nacionalismo’ que surgiu como reação a esses, que o 

filósofo e sinólogo francês François Jullien, em seu livro de 2016 intitulado Il n’y a 

pas d’identité culturelle. Mais nous défendons les ressources d’une culture (Não há 

identidade cultural) desenvolveu uma crítica à noção de identidade cultural, apoiando 

em vez disso a necessidade de um equilíbrio entre princípios de universalidade e a 

defesa de singularidades através de novas noções de ‘recurso cultural’ (JULLIEN, 2016).

No título deste ensaio, uso a expressão ‘olhares cruzados’. Eu a adaptei dos Carnets 

du voyage en Chine (Cadernos de Viagem à China), um livro publicado em 2009 com 

uma coletânea de notas escritas pelo filósofo e semiólogo Roland Barthes durante 

uma viagem à China em 1974 (BARTHES, 2009). O livro não é apenas uma crônica 

da viagem, realizada com outros intelectuais franceses de esquerda – incluindo Julia 

Kristeva, Philippe Sollers, Marcelin Pleynet e François Wahl –, mas também oferece 

uma série de reflexões sobre a questão do intercâmbio cultural e, mais importante 

que isso, sobre a exploração do ‘outro’, ao olhar para realidades que parecem tão 

distantes daquelas do observador.

Nos Carnets, Barthes confessa seu senso de perda parcial, descrevendo sua descoberta 

da China como marcada por uma ‘opacité complète’, uma espécie de ‘opacidade 

completa’. Essa observação é bastante interessante vinda de um semiólogo, 

especialmente de alguém treinado na análise e interpretação dos signos, o mesmo 
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autor que publicou em 1970 o muito celebrado L’Empire des signes (O Império dos 

Signos), dedicado à cultura japonesa vista pelos olhos de um europeu (BARTHES, 

1970). As notas de Barthes parecem estar se esforçando para resolver problemas de 

compreensão e interpretação, como ele escreve em determinado ponto: “O bom olhar é 

um olhar duvidoso” (BARTHES, 2012, p. 216).

Não estou sugerindo que qualquer exploração de ‘diálogos transatlânticos’ seja 

caracterizada pelas dificuldades experimentadas por Barthes na China. Porém, o 

estudo de processos de intercâmbio cultural, junto com a transferência de informação 

efetiva, provada e demonstrada (e problemas relacionados, claro), também deve 

considerar as projeções de visões e imagens, concretas e ideais, que indivíduos e 

grupos possam produzir ou estar sujeitos às mesmas. E, como estamos falando de 

‘projeções’, devemos aceitar também a possibilidade de que existam sombras, nuvens 

e borrões.

Propagada por viagens, emigração, difusão de imagens e tradução de palavras, 

a arquitetura é um veículo de transmissão de valores culturais, tanto dentro de 

pequenos círculos de especialistas e intelectuais quanto em uma medida que afeta 

grandes segmentos do chamado ‘público em geral’ (JANNIÈRE, SCRIVANO, 2020). Sejam 

transatlânticos, transnacionais ou globais, os ‘diálogos’ arquitetônicos implicam a 

confrontação de diferentes pontos de vista: a história que emerge deles é, portanto, 

baseada tanto em intercâmbios factuais quanto em olhares cruzados.

Referências

AVERMAETE, Tom; NUIJSINK, Cathelijne. Architectural Contact Zones: Another Way 

to Write Global Histories of the Post-War Period? Architectural Theory Review. v. 25, 

n. 3, pp. 350-361, 2021.

BARTHES, Roland. L’Empire des signes. Geneva: Skira, 1970.

BARTHES, Roland. Cadernos da Viagem à China. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

Tradução de Ivone Castilho Benedetti.

BASSNETT-MCGUIRE, Susan. Translation Studies. London - New York: Methuen, 1980.

BOURDIEU, Pierre. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Éditions de 

Minuit, 1979.

BOURDIEU, Pierre. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. 

Actes de la recherche en sciences sociales. n. 145, pp. 3-8, December 2002.

BUENO, Ricardo. Galópolis e os italianos. Patrimônio histórico preservado a serviço 
da cultura. Porto Alegre: Quatro Projetos, 2012, pp. 20-37.

CEFERIN, Petra; POŽAR, Cvetka. (Eds.) Architectural Epicentres: Inventing Architecture, 
Intervening in Reality. Ljubljana: Architecture Museum of Ljubljana, 2008.

CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical 
Difference: With a New Preface by the Author. Princeton, N.J. - Oxford: Princeton 

University Press, 2008.

COHEN, Jean-Louis. Scenes of the World to Come: European Architecture and the 
American Challenge, 1893-1960. Paris: Flammarion, 1995.

COHEN, Jean-Louis. Introduction. In Le Corbusier. Toward an Architecture. Los 

Angeles: The Getty Research Institute, 2007, pp. 1-78.

PAOLO SCRIVANO

Olhares cruzados: arquitetura e crítica a atravessar geografias
Crossed Glances: Architecture and Criticism astride Geographies 

Miradas cruzadas: arquitectura y crítica a través de las geografías



53

CADERNOS

43

CURRAN, Kathleen. The Romanesque Revival, Mural Painting, and Protestant 

Patronage in America. The Art Bulletin. v. 81, n. 4, pp. 693-722, December 1999.

D’AQUINO, Umberto. Cipolletti, Cesare. In Dizionario Biografico degli Italiani. 
v. 25, 1981. Available at: <https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-cipolletti_

(Dizionario-Biografico)> Accessed on: November 7, 2024.

DEBRAY, Régis. Civilisation. Comment nous sommes devenus américains. Paris: 

Gallimard, 2017.

DULIO, Roberto. Introduzione a Bruno Zevi. Rome - Bari: Laterza, 2008.

HALLEN, Barry; DE BENEDETTI, Carla. Afro-Brazilian Mosques in West Africa. Mimar: 
Architecture in Development. n. 29, pp. 16-23, September 1988.

JANNIÈRE, Hélène; SCRIVANO, Paolo. Public Debate and Public Opinion: Notes for a 

Research on Architectural Criticism. CLARA Architecture/Recherche. n. 7, pp. 18-29, 

2020.

JULLIEN, François. Il n’y a pas d’identité culturelle. Mais nous défendons les 
ressources d’une culture. Paris: L’Herne, 2016.

LI, Shiqiao. Writing a Modern Chinese Architectural History: Liang Sicheng and Liang 

Qichao. Journal of Architectural Education. v. 56, n. 1, pp. 35-45, September 2002.

PELLNITZ, Alexander. Rossi e la Germania. Traduzione e ricezione del libro 

“L’Architettura della Città”. In DE MAIO, Fernanda; FERLENGA, Alberto; MONTINI 

ZIMOLO, Patrizia. (Eds.) Aldo Rossi, la storia di un libro. L’architettura della città, dal 
1966 ad oggi. Venice: Università Iuav di Venezia - Il Poligrafo, 2014, pp. 213-221.

POE, Edgar Allan. The Works of the Late Edgar Allan Poe. Volume IV: Arthur Gordon 
Pym and Miscellanies. New York: Redfield, 1856.

PRATT, Mary Louise. Arts of the Contact Zone. Profession. n. 91, pp. 33-40, 1991.

PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London - 

New York: Routledge, 1992.

ROSSI, Aldo. The architecture of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982.

ROSSO, Michela; SCRIVANO, Paolo. Introduzione. In MUMFORD, Lewis. La cultura delle 
città. Turin: Edizioni di Comunità, 1999, pp. XI–LV.

SCRIVANO, Paolo. Bruno Zevi, A Transnational Cultural Mediator. In CASSANI 

SIMONETTI, Matteo; DELLAPIANA, Elena. (Eds.) Bruno Zevi: History, Criticism and 
Architecture after World War II. Milan: Franco Angeli, 2021, pp. 180-193.

SCRIVANO, Paolo. Building Transatlantic Italy: Architectural Dialogues with Postwar 
America. Farnham - Burlington, Vt.: Ashgate, 2013.

SORIANO, Osvaldo. Piratas, fantasmas y dinosaurios. Buenos Aires: Norma, 1996.

PAOLO SCRIVANO

Olhares cruzados: arquitetura e crítica a atravessar geografias
Crossed Glances: Architecture and Criticism astride Geographies 

Miradas cruzadas: arquitectura y crítica a través de las geografías



54

CADERNOS

43

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E DIREITOS AUTORAIS

A responsabilidade da correção normativa e gramatical do texto é de inteira 

responsabilidade do autor. As opiniões pessoais emitidas pelos autores dos artigos são 

de sua exclusiva responsabilidade, tendo cabido aos pareceristas julgar o mérito das 

temáticas abordadas. Todos os artigos possuem imagens cujos direitos de publicidade 

e veiculação estão sob responsabilidade de gerência do autor, salvaguardado o direito 

de veiculação de imagens públicas com mais de 70 anos de divulgação, isentas de 

reivindicação de direitos de acordo com art. 44 da Lei do Direito Autoral/1998: “O prazo 

de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 

setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação”.

O CADERNOS PROARQ (ISSN 2675-0392) é um periódico científico sem fins 

lucrativos que tem o objetivo de contribuir com a construção do conhecimento nas 

áreas de Arquitetura e Urbanismo e afins, constituindo-se uma fonte de pesquisa 

acadêmica.  Por não serem vendidos e permanecerem disponíveis de forma online 

a todos os pesquisadores interessados, os artigos devem ser sempre referenciados 

adequadamente, de modo a não infringir com a Lei de Direitos Autorais. 

Submetido em 13/11/2024

Aprovado em 25/11/2024

PAOLO SCRIVANO

Olhares cruzados: arquitetura e crítica a atravessar geografias
Crossed Glances: Architecture and Criticism astride Geographies 

Miradas cruzadas: arquitectura y crítica a través de las geografías


