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Ccmo com bastantc anteccd0ncia haviarnos anunciadc, dccorreu em

i r {aputo ,  de  21  a  2 i  dc . Iane i ro .  o  Sern inar io  sobre  Preservaq io  e  Va lor i -

zag lo  do  Pat r i rnon io  Cu i tu ru l .
promoyi t lo peio Sr:rv ico Nacionel  dc Nluseus e Ant iguic iades que se

integra na Direcqio ) iacional  de Cultura do l l in ist i r io da Educaqao e Cul-

tur l ,  a ele cst iveram presentcs todos os quadros quc'  a nivel  nacional

e  p rov inc ia l ,  ac tuam na prescrvag io  e  v : r lo r i zaq lo  de  bcns  cu l tu ra is ,  t ra -

bal lar iores do I , IEC, rcprcscntantr :s de outros organisnlos do trstado l iga-

clos au processo e aincl ; r  t iu Part . i r io,  de Organizrcocs Democrat icas de l las-

sas e dr Informaqiro.

I l c  r les tacar  a  par t i c ipar , i ro  da  U\ [SCO,  a t re rds  dc  do is  tecn i los  de

formagao super io r  e  de  grande pro jccqSo in te rnac ionu l .
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O respons6vel do Servlgo Naclonal de Mu.
seus e Antiguidades, Rlcardo Telxelra

Duarte, lendo uma comunicagdo

Foram object ivos pr incipais do
Seminario. reunir trabaihadores da
Cultura engajados na Campanha
de PreservaEso e Valorizaqeo Cul-
turai e fazer uma reflexSo conjun-
ta sobre o trabalho em curso no
Ambito da campanha, a formaq6o
de quadros moqambicanos, a divul-
gaq5o das realizaq6es e apoio as ta-
refas programadas em quaiquer
parte do pais. Por outras palavras,
com o Seminario se pretendia ava-
l iar  a apl icag5o da metodoiogia
adoptada e dos resultados obtidos
no decurso da campanha e propor,
face a exigencias e deficidncias, o
dimensionamento de responsabil i-
dades, tarefas, meios humanos e
materiais de execugeo.

Os documentos oficiais apresen-
tados, trataram essencialmenfe os
seguintes temas: Cfrculos de In-
teresse. Enquadramento da Cam-
panha no desenvolvimento econo-
mico das Aldeias Comunais, Inven-
tariagao e Arquivo de Objectos
Museologicos,  Montagem de um
Sistema de Arquivos sobre o Pa-
trimonio Cultural.

OBJECTIVOS E METODOLOGIA
DE UMA CAMPANHA

Em 1977 , no cumprimento de
orientaqdes do II I  Congresso da
FRtrLIlIO, comeeou a desenca-
dear-se uma campanha para Pre-
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servagSo e Valorizagao Cultural,
com os seguintes objectivos essen-
ciais:

- Preservar, isto 6, manter e
conservar todos os bens culturais
que definem o nosso passado his-
torico, quer constituam testemu-
nhos directos da personalidade
mogambicana quer resultem da
acgSo exercida pela ocupag5o co-
lonial ;

- Valorizar esses bens culturais
no sentido de que o seu estudo e
andlise determinem reflex6es cri-
t icas sobre a nossa Hist6ria, atra-
vds do conhecimento e interpreta-
g5o dos vaiores da sociedade tra-
dic ional- feudai  e 'da sociedade co-
lonial-burguesa;

- Do binomio preservagio-valo-
rizaqSo, partir-se para a transfor-
maq5o revolucionaria da nossa Cul-
tura, como condigSo para a forma-
q5o do Homem irlovo, consirtrtor
da Sociedade Sociai ista.

A reuni5o nacional de meacio; u
f ins de 1978, para pr imeiro baian-
Eo dos trabaihos de recolha e iden-
tif icaqSo de bens culturais, da rrr-rr,-
tagem de estruturas estatais dos
Museus e Antiguidades e sua co-
ordenagdo com outras'  estruturas
estatais a nivel  nacional ,  conduziu
d planificaq5o do trabalho para 4
fases da campanha:

Arqueologla 6 oblecto

-  1 .4 ,  em 1979:  Loca is ,  persona. -
gens, acontecimentos e objectos
historicos

- 2.a,  ern 1980: Manifestaq6es
artfsticas

-  3 .a ,  em 1981:  EducagSo t rad i -
c ional  e l i teratura orai

-4 .a ,  em 1982:  Produgdo i rad i -
c ional

Desde o inicio da campanha que
se estabeleceu o princfpio de ser
fundamental para a sua dinamica e
sucesso, o envolvimento da parti-
cipagao popular'. Como consequdn-
cia da prat ica deste pr incfpio,  sur-
giram acg6es concretas do engaja-
mento popular para a preservagio
dos bens cuiturais, de imediato cen-
tradas-na l impeza e protecgdo de
locais historicos que passaram a
ser v is i tados.

Detectadas a deficiente comuni-
cagSo entre estruturas centrai e
da base, e a fa l ta de registo s iste-
matico dos bens culturais, estabe-
leceu-se uma metodoiogia dest ina-
da a:  cr iar  arquivos e deposi tos
museologicos nacionai, provinciais
e distritais e a diversos niveis da
base; inventariar monumentos. 1o-
cais,  personagens, .objectos histor i -
cos.  A ResolugSo n.o '  4179, de 3 de
Maio de 1979, da Comissdo Perma-
nente da Assembleia Popular.  de-

preservagio e conservagfro do patrlmrinio cultural: aspecto
eseavag6es na Estag5o de Manykenl
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O representante de Gaza,lendo o relafdrlo
provlnclal

terminou a criageo de Comiss6es
de Inventariag5o que, sob a presi-
d€ncia do respectivo Governador,
fizessem participar bs deputados
nas respectivas tarefas.

CIRCULOS DE INTERESSE

Os Circulos de Interesse sdo de-
finidos como as estruturas execu-
tivas de base na Campanha de
PreservagSo e ValorizagSo do Pa-
t r i m o n i o  C u l t u r a l ,  a t r a v d s  d o s
quais se faz a participaqao popular.

Eles deveriam ser instalados ao
nivei de Escoias, Aldeias Comu-
nais, Fabricas, Unidades de Pro,
dugSo e das Forgas Armadas de
Mogambique, (congregando jovens
e veihos, homens e muiheres, vo-
cacionados para a preservagdo do
patrimonio historico e cultural, de-
senvolvendo acq6es de estudo, re-
gisto, inventariaqSo, recolha e con-
servagSo de bens e valores cultu-
tais, participando no desenvolvi-
mento da histdria e cuitura nacio-
nal>.

Contudo, esta perspectiva nio
poderia resultar a curto prazo, da-
da a situpg5o herdada que ainda
hoje pesa como uma das caracte-
risticas do subdesenvolvimento,
com 90 por cento de analfabetos.
Daf que a formagdo de Cfrculos de
Interesse se venham limitando As
escolas.

Os Circulos de Interesse inte-
gram-se nas tarefas escolares obri-
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gatorias mas a participaqao dos
alunos neles 6 voluntdria.

Pdde constatar-se no decurso do
Semindrio que em algumas provfn-
cias houve pouco sucesso na cria-
qdo e dinamizagio de Cfrcuios de
Interesse nas escolas e uma das
raz6es foi apontada no relatorio do
Serviqo Provincial de Cultura da
Zambezia: nfraco conhecimento do
papel dos Circulos de Interesse na
formagSo do aluno por parte dos
professores>. No entanto, esta pro-
vincia referiu certas iniciativas das
mais v6lidas. Por exemplo, a pro-
vfncia de Sofala, ndo tendo referi-
do no seu relatorio especificamente
os Cfrculos de Interesse, deu con-
ta da reaiizaqSo de um estagio de
activistas de preservag6o para alu-
nos das escolas secundarias, com a
durag6o de 15 dias e a participagdo
de 29 alunos de diversos distritos.
O curso, pordm, embora tivesse
conseguido preparar minimamenle
os alunos, <<ndo teve o impacto de-
sejado>. Contudo, os.act iv istas saf-
ram com tarefas concretas que con-
sistiam no levantamento de dados
sobre a 1." fase da Campanha de
InventariagSo de Locais Hist6ricos.
A provincia de Manica reiatou que
as deficidncias no desempenho das
tarefas gerais obrigatdrias no cam-
po da preservagSo cultural advie-
ram da falta de programas para
os professores e da sua apiicagdo
mecAnica noutros casos. Apenas o
Instituto Agrdrio de Chimoio .o.t-
seguiu cumprir uma parte delas,
respeitante i recoiha de elementos

sobre a Histdria e a Cultura do lo-
cal onde a escola se situa, preser-
vag6o e valorizag5o de manifesta-
g6es artisticas e objectos de arte.

Os problemas dos Circuios de
Interesse foram anaiisados no es-
tudo em grupos, verificando-se o
papel importante desempenhado
pelos ZIP e CAP, mas tendo havi-
do dificuldades na compreens6o
das orientag6es dimanadas respec-
tivamente da DNE e da DNC que
ndo se harmonizavam. Salientou-se
a importAncia fundamental da ac-
tuagSo da direcgso das escolas e
dos professores para a formagdo e
desenvolvimento dos Circulos de
Interesse e que estas t6m sido
maiores nas escolas prim6rias que
nas secunddrias e maiores nas es-
colas distritais que nas escoias das
cidades. Uma conclusdo foi que os
Cfrculos de Interesse devem ser
apoiados com documentag5o e ma-
nuais pr6ticos de trabalho. Tam-
bem se conclufu a necessidade de
se organizarem encontros periodi-
cos de CI, numa primeira fase a ni-
vel distrital, depois a nfvel provin-
cial e finalmente a nivel nacional.
Devemos referir que no Semin6rio
estiveram presentes duas alunas da
Escola Secunddria de Nampula, r€-
presentandp o seu Cfrculo de In-
teresse, tendo apresentado um do_

. cumento intitulado <A experi€ncia
dos Cfrculos de Interesss da pro_
vincia de Nampula>. E aqui se p6e
uma interrogagdo: porque se n5o
trouxeram ao Semindrio mais urn
ou outro Cfrculo de Interesse, par-

rio saque I que os seus bens
colonial

a

Muserr dc Nampula, um do-s principals do pals apesar
culturais foram sujeitos no f lm do tempo
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Aspecto de 'rm Jos grupos rie trabalho no Semlnlrlo

E:emplo de depdsi to museol6gieo (no l lusr- 'u r lc  Nanrpula) ,  bem apetreehado rn&c cE
eond igdes  ds  ins ta laS io  i i  de f i c ien tes

ral  nas Aldeias Comunais,  fc i  um
dos temas que rnais atenqlo mere-
ceram durante todo o t rabalho Co
Seminar io,  a part i r  do documento
,.O enquadramento da Carnpanira
dentro da estrategia giobal  do de-
senvolv imento economico e sociai
nas Aldeias Comunais -  Conside-
raE6es Gerais> e de um out io apre-
sentado peio art ista piast ico iv la lan-
gatana Nguenya, actuaimente t ra-
balhador da Comissdo |Jacional das
Aideias Comunais na provincia de
Nampula.

O pr imeiro dos documentos,  fa-
zendo embora correctas considera-
q6es te6r icas sobre o papei  da A1-
deia Comunal como <factor chavc
na estrategia giobai  adoptada peia
FRELIMO para a Dc;cada da ! ' i ro-
r ia sobre o Subdesenvolv imento e
para a construqSo cias rc iaqOes so,
cialistas de produgdo em ll lcqambt-
que)>, n5o eiucida sobre a i rnplartr-
taqSo da campanha nas Aideias Co-
munais.  Ja o docurnento <Ccntr i_
buig6es para o Trabaiho Clr i tural
nas Aldeias Comunais,r, de ^.rialan-
gatana Nguenya. nos oferece dados
vai iosos reiat ivos as condigdes em
que deve processar-se ai i  a cam-
panha, considerando a personai i -
dade do aide5o. a sua cbpacic lade
de vivencia da transformagdo cul-
tural ,  a sua part ic ipagdo em Circu-
los,de Interesse com apoio de nro-
fessores d.a escola da Aldeia.  Sobr-e
o engajamento cul tural  dos alde6es,
transcrevemos a seguinte passa-
gem: <Quando, por exempio.  o al-
de5o de Mogovoias viu a impor--
tAncia e a vaiorizaqdo que a nivei
nacional era dada a Kupuma-mu-
nu, resistente lenddrio a ocupagdo
coloniai  e 'mant ido na memoria po-
pular ao longo de anos, prontif i-
cou-se, de imediato,  a abr i r  uma
estrada de dois qui lometros que
fosse at6 ao local da campa de Ku-
puma-munu, a fim de que esta me-
lhor pudesse ser conhecida em to-
do o Mogambique>.

O docurnento contdm propostas
concretas e aponta ciaramente as
relaq6es a existir entre quadros da
PreservagSo e ValorizagSo do pa-
trimonio Cultural e os alde6es no
Ambito da campanha e adverte so-
bre erros prat i tos na ruptura cui-
turai  entre a v ida da Aldeia Comu-
nal  e das popr: laEoes cainncn3s:s
dispersas e a necessiciade de uin
debate profundo dos aspectos ne-

5 l
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t icuiarmente de Maputo.  cuja des-
IocaqSo ser ia mais fdci i  e pouco
dispendiosa?

Tambem e de notar que a maio-
r ia c ios Cfrculcts de Interesse a fun- '
c ionar no pafs,  ten como tema de
invest igaEdo e esiudo, a F{ istor ia.  o
que. sencio essenciai ,  parece des-
viar da preocupagio por outras in i -
c iat ivas e campos cul turais.  Con-
tucio,  em algumas provfncias.  co-
mo a de Tete,  foram f  ru luosas as
exper iencias com Ci icuios c jc ou-
t ros  in te resses :  p isc icu l tu ra .  repa-
ragdes, cer imica, escul tura.
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Considerando que os Circulos de
Interesse se sujeitam a um curri-
culo escolar, embora contribuam
efectivamente para a sensibil izaqSo
cul tural  dos alunos, n5o garantem
a continuidade das actividades de
fase para fase, pelo que a partici-
paqSo popular na preservagSo e
valorizagSo do patrimonio cultural,
deve ser procurada tambem nou-
trcs sectores da popuiag5o.

ALDEt r . \S  COMUNAIS

A impiantaqSo da Campanha de
PreserragSo e Valorizaglo Cultu-



gativcs -e Positivos das transforma- treito entre estes e os das escolas Depostito Museol6gico Central no
q6es culturais. das sEdes de di:tritos e de provin_ Servigo Iriacional de Museus e An_Pcx outro ladc. o estudo e o de- cia.
bate no Seminario, evidenciaram tiguidades e em 1990 a de Dep6si_
que a actuagao da campanha nas ARQUIVOS E D;POSITOS tos Provinciats, estendendo-se aos
Aldelas Comu:rais tem sido muito MUSEOLOGICOS distritos. A- organizagao e funcio-
reduzida, devico principalmente E DIvULGAqAo namenio de um dep6sito museo_
rro ni: cnvol;iinento das estrnfir-
ras .ln.i nronrir< rraoir. ,..,.r" Ii l- Dois documcntos b{sicos toru^ ldgico' util izam o livro de cntrada

;i;r; ;;i i l;;.T';r.;i; f,nin aprescntados no plen6rio abordan- de pec:rs museol6gicas, o livr.o de
ser nas Aldeias Comunais, 

" 
l;; 9o este tema e intitulados: <Inven- Inventdrio, o Registo de Empresti-

ondc o trabalho de preservaqi" :1lX"i?_"- 
arquivo de objcctos mu- mos, e ficha do catilogo cientifico.

cultu:li se exercerS prioritaria- ::_?'oqtto:' c <A montagem de um
;r:.nie, mobiiizancio-sc os prJiu!- titru-a dc arqttivos tou"te o fuiii- A circLlagSo de inforrtaqoes faz-

sorej. ,ls alfabetizadores 
" 

o. 
-"al]_ rnonio Cultural" se de arquivo para arquivo. Ao

cadoi-:: Ce aduitos para a dirigirem A inventariagao tem por finali- Arquivo Central afluem todas as
correetamente. A criagSo de Cir- dade a classificagdo, or-denagdo 

" 
recolhas efectuadas na base e riele,

cuios de Interesse nas Aideias Co- protecAao de objectcs museoldgicos ap6s ur::. trabalho de aniilise e es-
inunais foi considerada fundamen- (bens culturais). Neste Ambitolini tuao, se canalizam os elemenios eiai_ assim como o intercimbio es- ciou-se em lg7g a montagem do br"". J.";; de documenios tem
:t srr1 rte l l ist{ ir ia ( i tonjal na l lha dc uo{smbiquc, simbolo do podcr coloolat, 

" 
ou" 

t ido escti to, rnas tenta-se, aPesar
mercce as maiorcs ltenq6es cc prescrvageo das giandes dificuldades na obien-

g5o de mater ia i  sof ist icado exigido.
a organizaqAa de arquivos soncros
e iotoqraf iccrs.

Os arqr-r i ' ros dispoem ja Ce inven-
tar iac5o e registo de locais c,  monu-
menios histor icos,  de dangas e ins-
tr t tmentos musicais,  que r3rrrbora
neo compietas esteo enr processo
dinAmico e que. l tSo corresponcien-
do a t rabalhos de pesquisa mas i l
um ievantamento.  pcderSo servir
a  inves t igaqSo.

Este tema foi dos qlle mais inte-
resse despertaram entre os part ic i -
pantes e muito benef ic iou das con-
tr ibuiq6es dadas peios deiegados
t6cnicos da UI ' IESCO.

Os reiator ios das Provincias assi-
nalaram de maneira gerai  a impor-
tAncia da quant idade e qual idade
do trabalho real lzado na inventa-
r iag5o. c iassi f icaqio e preser\-aqeo
de monumentos e locais de interes-
se histor ico,  incluindo Bases das
FPL}, I .  for t ins mi l i iares coloniais,
locais de massacres,  ant igas pr i -
s6es .  ig re jas  e  mesqu i tas ;  e  ram-
bem de fontes arqueologicas,  t f -
nrulos e pinturas rupestresi 'perso-
nagens da Histor ia t radic ionaj :  de-
posi tos de cestar ia.  o lar ia,  escul tu-
r&, instrumerl tos mui icais,  iados
de man i fcs taqdes ar r fs r i cas .  como
danqas. musica e adornos.
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