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Presentagdo e ValorizagSo
do Patrim6nio Gultural

o Semin6rio ern M+uto (conclusf,o)

t

Texto de Orlando Mendes Fotos de Domingos,,El ias e art ;u ivo

Concluimos hoje a publicagio, iniciada no riltimo
nimero, da reportagem relativa ao "Semin6rio sobre
PreservagSo e Valorizagio do Patriminio Cultural" que,

durante cinco dias, reuniu quadros da Direcg6o Nacio'-
nal de Cultura que, a nivel nacional e provincial, actuam 3
no Ambito da campanha ali analisada nas suas fases
at6 | 980 e perspectivada para a pr6xima fase.

Nesta 0ltima parte da reportagem incluimos, ainda
que resumidas, as importantes contribuig6es dadas pe
los t6cnicos da UNESCO em v4rias interveng6es. Fo'
cando os aspectos fundamentais discutidos em grupos
de trabalho e depois em plen6rio, apresentamos tam'
b6m as principais conclus6es finais sintetizadas pelo
Director Nacional de Cultura.

A educagSo tradicional envolve
aspectos de magia e rituais, em
especial os de iniciagSo.

Foi considerado que o estudo
dos ritos de iniciagSo masculina
deve ser feito em relagdo aos seus
fundamentos, bs condigOes, Parti-
cularmente prejudiciais Para a
safde, da sua pr6tica, ao inqudrito
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sobre a extens6o do seu uso actual,
e ao esclarecimento Para que o
que neles esteja clinicamente jus-
tificdvel se canalize aos hospitais.

A andlise e combate aos ritos
de iniciagdo femininos constituem
tarefas muito delicadas, Porque
estSo profundamente ligadas a
intimidade das pessoas e forte-

mente enraizadas na tradigSo e o
seu conhecimento dificilmente 6
revelado porque o ret€m poucas
pessoas.

A representante da OMM no
semin6rio, esclareceu que esta
Organ izaqSo es td  de  posse dc '
elementos bastante concretos so-
bre estes rituais e que ser5o opor-
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tunamente analisados numa sua
pr6xima Confer0ncia.

As estruturas da Safde dever6o
participar num trabalho conjun-
to sobre os ritos de iniciagSo, pois
que disp6em de dados cientificos
que se lhes referem.

Por outro lado, para a recolha
de dados verdadeiros sobre os ri-
tos de iniciagSo, julga-se aconse-
lhdvel recorrer a jovens e adultos
que a eles tenharn sido sujeitos e
q,r", engajados e beneficiados pe-
lo procasso de transformagSo cul-
tural, estejam em condiqOes de as
relatar abertamente.

No que respeita a literatura
oral, foram transmitidas experi€n-
cias sobre a sua recolha a vdrios
nfveis, incluindo os Cfrculos de
Interesse das escolas. Reconhe-
ceu-se que para garantir genuini-
dade e fidelidade, ser6 necess6rio
considerar diversos factores e cui-
dados especiais: uso da gravagSo
em vez da escrita; preferOncia das
Aldeias Comunais onde o tipo de
vida organizada facilitar6 o traba-
lho; mesmo nas Aldeias Comunais,
ndo partir do principio de que a
recolha 6 objectivo final mas de
que 6 um meio de reflexSo e di-
vulgagSo; recorrer a velhos politi-
camente mais conscientes para que
mobilizem os ,narradores no seri-
tido de se n6o adulterar o contef-
do e a forma da narragSo; evitar
que o trabalho de recolha seja fei-
to por jovens, tendo em conta o
complexo da diferenqa de idades
estabelecido pela tradigSo.

Ainda sobre a recolha de lite-
ratura oral, reconheceu-se a neces-
sidade de uma coordenagSo muito
estreita entre as vdrias entidades
que actualmente a ela procedem
com espirito departamentalista, de
modo a que a pesquisa, a sistema-
tizag&o e a divulgaqSo obedegam a
critdrios cientificos e fnicos.

Foi dado conhecimento de que
as Forqas Armadas de Mogambi-
que (FPLM), vdo atrav6s do seu
Comissariado Politico, proceder a
recolha de tradiqSo oral, principal-
mente de literatura entre os seus
elementos.

FORMAQAO DE QUADROS

Apesar de e porque desde o ini-
cio se pretendeu.que a campanha
fosse essencialmente uma acqSo de
participagSo popular, a formaqSo
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Um dos trabalhadores enlprnhados nas la-
refas de eonservagflo e restauro dc predlos
na llha de Mogqmbique e (lue conseguenL
mesnlo sem apoio t6cnlco, encontrar solu-

- 
g6es correctss para problenras

d Tu"--
damental. O primeire. curso foi o
de animadores culturais (agentes
de PreservagSo e Valorizagao Cul-.
tural), com a duragdo de dois anos,
dado no Centro de Estudos Cultu-
rais e que formou 15 quadros, Es-
tdo presentemente projectados 0s
seguintes glaus de formaq6o:

- curso de agentes de preser-
vagSo cultural, de 3 anos, com
habil itagSo minima para in-
gresso, a 6." classe; iniciar-se-
-a em .1981, com 15 alunos;

. :
- curso de auxilidres de inves-

tigagSo, a ser frequentado, a
part i r  de 1986, por 10 alunos
habil itados com aquele curso
e um ano de prdtica.

A nivel provincial tambem se
organizam periodicamente estagios
de curta duragdo, de canacitaqio
de agentes distritais de presc'rva-
geo cultural, em que participam
Respons6veis Distritais de Cultu-
ra, Professores de Hist6ria, alunos
das escolas, membros "do Partido
e das Forqas da Defesa e Segu-
ranga e deputados.

Concluiu-se que as provincias
devem poder activar a formagdo
de quadros e que e preciso aumerr-
tar a capacidade cie formac5o de
quadros a nfvel centra!. poderd
pedir-se apoio a organizaq6es
internacionais para a formaqio de
quadros superiores c- mddios, sen-
dcr preferivel virern tecnicos ensi-
nar no pais que irem alunos ao
exterior para ali se formarern.

Foi salientada a dedigagdo dos
trabalhadores que desempenham
tarefas na conservagSo,de pr6dios
da Ilha de Mogambique e que,
mesmo sem apoio ticnico,, encon-
tram soluqdes priit icas correctas,
demonstrando ; iniciativa criadora
e capacidadc de real izagSo.

coMUNrcAQoES
NAO PROGRAMADAS

Um responsdvel do N{useu de
Hist6ria Natural falou em plena-
rio sobre a necessidade de preser-
var o nosso patrimonio natural.
constituido por anirnais bravios e
plantas, corais e conchas, e que e
parte integrante do patr imonio
cu l tu ra l .

F,ugenir:sz Rzewuski, professor
cooperante da Faculdade de l,ctras
da Universidade Eduardo Nloncl la-
ne, .apresentou um tri:balhcl s0-
bre a prescrvdEao de marruscr i tc-rs
literi lr ios c, historicos em cscrita
arabe, que resui t ; r ram dcl  inter-
cf i rnbio '  economico c cr . t l t t r r i r l  cnt t 'c

'ril
O professor Eugenlusz Rzewuskl, apresen.

tando a sua eomunlcag:io
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diversos povos orientais e africa-
nos na zona que inclui Mogambi-
que. Apresentou alguns exemplos
de poemas de linguas suahili ma-
nuscritos em escrita 6rabe.

O antrop6logo portugu6s Jos6
Fialho expOs alguns aspectos da
magia ho sul do pafs relacionados
com a vida na agricultura, dando
interpretag6es originais, resultan-
tes de contactos e observag6es, que
permitem explicar certos tipos de
relag6es entre homem e mulher na
sociedade tradicional.

O Director do Gabinete Nacio-
nal da UNESCO, no falar de
cooperagSo internacional, bilate-
ral entre a RPM e paises amigos
e internacional entre a RPM e
organizag6es internacionais, como,
a ONU e Organizagdes Ndo-Gover-
namentais, referiu-se ao novo con-
ceito de cooperagSo em que se
p6em duas quest6es: dar, o qu6?;
receber, o qu6?. Conclufu que
para pedir apoio internacional i
preciso estar-se habilitado a apre-
sentar as realidades pelo menos a
nivel provincial, para que se fun-
damentem correctamente as neces-
sidades.

PARTICIPAQAO
INTERNACIONAL

No Semindrio'estiveram presen-
tes, a convite oficial, participando
em todas as sess6es pleniirias e de
trabalho, fazendo diversas inter-
venq6es de alto valor tdcnico e
recomendaq6es sobre nossos pro'
blemas especificos, dois delegadoq
da UNESCO: Franqois Leblanc,
Secretdrio Executivo da ICOMOS
(Conselho Internacional para Mo-
numentos e Locais Hist6ricos) e
Krzysztof Pawlowski, um dos cin-
co vice-presidentes da ICOMOS,
consultor tdcnico da UNESCO e
especialista em restauro de monu-
mentos.

Na sua primeira interveng6o,
K. Pawlowski falou da fundagSo
da UNESCO, organismo das Na-
g6es Unidas para a educagSo, ci6n-
cia e cultura e do seu desenvolvi-
mento e ainda da preogupagSo
internacional em promover o res-
tauro de bens historicos e cultu-
rais destruidos ou danificados du-
rante a 2.^ guerra mundial. Refe-
riu-se a diversas Convengdes que
formularam regras de protecA6o
dos monumentos hist6ricos e indi-
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cavam bens cu l tu ra is  a  serem
inclufdos na lista mundial de pro-
tecgSo.

A ConvengSo de Vars6via esta-
beleceu'se para a protecg6o do
patrim6nio mundial e fazer reco-
mendagdes sobre a salvaguarda
d o s  c o m p l e x o s  h i s t 6 r i c o s .  A
UNESCO considerou importante
sensibilizar a comunidade interna-
cional sobre o problema da protec-
g5o de bens culturais mas ndo po-
dia cumprir as suas obrigag6es
internacionais sem o apoio de
outras organizag6es especializadas,
entre as quais o Conselho Interna-
cional de Museus e o Centro Inter-
nacional de ConservagSo e Restau-
ro dos Monumentos Historicos
(Centro de Roma), organizagdo
intergovernamental  que envolve
cerca de 80 paises.

A formagSo da ICOMOS como
associagSo permanente especiali-
zada na protecq5o de monumentos
hist6ricos, foi encorajada em 1964
pela UNESCO e a sua Assembleia
Constitutiva realizou-se em Var-
s6via em 1965. A ICOMOS tem
por finalidade promover a conser-
vaqdo, protecqdo, uti l izagSo e valo-

rizaqSo de monumentos, comple-
xos e locais hist6ricos. Desde 1970
e uma das organizag6es n5o-gover-
namentais admitidas pela UNES-
CO com estatuto de consultora e
associada, sobretudo na protecAso
do patrim6nio mundial, fornecen-
do peritos para esse efeito. Emr
Paris, onde tem a sua sede, fun-
ciona tamb6m o seu Centro de
DocumentagSo. Em 1980 a ICO-
MOg contava com 60 Comit6s
N a c i o n a i s :  5  e m  A f  r i c a ,  1 8  n a
America, 3 na Asia, I na Austrd-
l ia, 33 na Europa, esperando-se
que brevemente seja constitufdo
um Comit6 Nacional em Mogam-
bique. Alem disso, organizou Uma
rede de Comitds Internacionais
especializadas e m arquitectura
verngcula, madeiras, documenta-
qdo, jardins e locais hist6ricos, pe-
dras, fotogrametria, sismologia e
turismo cultural.

Actualmente 6 o Comite Inter-
nacional do Patrim6nio Cultural
que decide sobre a inclusSo na l is-
ta mundial de bens culturais que
agora se estende jd a complexos
culturais e da Natureza no mundo
inteiro. A inclusdo de um bem cul-
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tural no patrimonio cultural mun-
dial concede-lhe apoio na inventa-
riag6o, fornecimento de peritos e
ajuda em equipamentos, formag6o
de quadros, emprdstimos. O facto
de um bem cultural estar inscrito
no patrim6nio mundial, ndo deso-
briga o respectivo pais de prote-
ger esse bem, mas, pelo contrdrio
lhe outorga maiores responsabili-
dades. O orgamento anual para es-
te efeito e de apenas um milh5o
de ddlares (cerca de 32 mil con-
tos). A l ista dos bens culturais'.
mundiais deve ser acompanhada
de uma list'a de bens em perigo.

Na sua intervengdo, F. Leblanc
considerou dois dominios:  (1)
IntrodugSo aos problemas de pre-
servagSo: o que s6o os bens mate-
riais, bens culturais m6veis, bens
culturais im6veis, as causas das
deteriorag6es dos bens culturais, o
que d preservaqSo; (2) A est6tica
e os monumentos hist6ricos: a
arqueologia, a est6tica museologi-
ca, cinema e teatro, a arquitectura
contemporAnea.

Os bens culturais m6veis sdo
p i n t u r a s, esculturas, cerdmica,
mobiliSrios, tdxteis, ob j e c t o s
arqueol6gicos e domdsticos. Os
b e n s  i m 6 v e i s  s 6 o  e l e m e n t o s
arquitecturais e neles estdo tam-
bem incluidos as pinturas rupes-
tres. A distingSo entre bens m6-
veis e imoveis 6 importante por-
que a sua preservagSo envolve t6c-
nicas e compet€ncias especificas.

As causas principais de deterio-
ragSo sdo naturais e humanas. A
preservag6o 6 o processo que leva
ao prolongamento da vida dos bens
culturais para sua utilizag6o agora
e no futuro.

F. Leblanc descreveu pormeno-
rizadamente as t6cnicas de preser-
vaq5o dos monumentos hist6ricos.

Mais tarde, o mesmo cientista
falou de principios para a conser-
vag6o em que considerou: metodo-
logia da conservag5o de valores
culturais; tratamentos, processos
de reparagSo; tipos de interven-
geo. Foi principalmente elucidati-
va a indicag5o dos tipos de inter-

veng6o: preveng6o, protecg5o, con_
solidag6o, restauragdo, reprodugdo,
reconstrugSo, reuti l izagdo. Na sDa
opinido, parte dos monumentos
hist6ricos da IIha de Mogambique
deve ser reutilizada se se quer que
seja salva; a dificuldade neste tipo
de intervengSo 6 encontrar uma
utilizagSo compativel com o pr6-
prio monumento hist6rico.

Na sua segunda intervengdo
K. Pawlowski relatou experiOncias
de restauraqdo e conservaq6o de
monumento historicos na Pol6nia.
Merece especial atengSo a protec-
g5o a cidades e bairros historicos
em que toda a Sociedade colabora.
O 1." pardgrafo da lei de protec-
g5o de -bens culturais diz que ela
6 uma obrigagdo do Estado, um
dever dos cidadSos. A lei estabele-
ce a fungSo de protector social que
coopera com as estruturas do Esta-
do. Este tipo de protecgso social
tamb6m se faz atrav6s do Mecena-
to Social de ProtecASo dos Monu-
mentos Histdricos e m eue, por
exemplo uma f6brica pode tomar
a seu cargo a responsabilidade da
conservagSo de um monumento
hist6rico.

Este flt imo ponto tem implica-
g6es com uma situaqSo apontada
durante o debate em plendlio e
referente a responsabil idade que
deve atribuir-se a estruturas so-
bre a conservagSo de locais histo-
ricos na sua drea, por exemplo cle
uma empre'sa ou fdbrica reiati-
vamente a um local histdriccl que
lhe fica pr6ximo. Trata-se do caso
especffico da responsabil idade qne
poderia ser assumida pela Hidro-
el6ctrica de Cahora Bassa em reia*
qdo a conservaqSo do zimbabvve
existente no Songo. A-proposi to,
um participante opinou que nesse
caso, a HCB devia apoiar f inan-
ceiramente mas que o Servigo Na-
cional de Museus e Antiguidades
n5o poderia estar ausente de tra-
balhos desta natureza para,  'o s
quais a tdcnica 6 indispensdvel.

CONCLUSOES FINAIS

O Director Nacional  de Cultura,
SalomSo Manhiga, que presidiu aos
trabalhos do Seminario. proferiu
no final algumas considerag6es.
Saudou os tecnicos internacionais
pelas'ricas contribuig6es que trou-
xeram ao Seminiirio. Salientou o

Exemplo de pr6dlos
na Ilha
de Mogamblque
culo restauro
se reveste
de mellndre
e exlge eompet6nela
t6cnlca
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significado da camPanha de Pre-
servag5o e valorizag6o do patrirno-
nio cultural, pera a reconstrugitt
do pais, para o combate aos asPec-
tos negativos da tradigdo c Para a
visSo cient i f ica do rnundo e da vi-
da. ...Gatrhdmos novas expcri6n-
cias, novas erlc'rgias, para prosse-
gr.rir com o nosso trabalho. Os nos-
sos agradecim€trtos b UNtrSCO
por tcr patrocinado cste Sernina-
rio,' -- disse Salomio Manhiga.

Salientou que n5o e er DNQ que
faz a Cultura mas i todo o povo
que deve estar envolvido no Pro-
cesso cultural; deve existir articu-
lagio enttrc todar:; as cstruturas,
porque todas <ievem assumir quc
tem" r'esponsabil idades culturaisi
6 rnuito bom que haja muitas
c'struturas que realizem acgfrcs
cultur.ais, mas que se estabc'leEuin
mecanismos de comunicagSo entre
todas elas; ha nccessidade de espc-
cializagAo em relagSo a determina-
das taref;rs culturais. Foi tudo isto
que o Seininaricl ncs mostrou. De-
vemos lutar contra o subdesenvol-
vimcirto rncrtta] e encontrar solu-
g6es popularcs.

O Director Nacional  de Cultura
indicou quc' o trabalho deve ser
reaiizado de maneira cientf f ica
e para isso dcve usar-se uma nova
dininr ic 'a na formaqio c ic qrradros

S$", ': .

com prL.paragso cientifica e t6cni-
c a e q u e o s e u n f v e l e o s e u
nfmero devem ser aumentados.
E necessdria a'formagSo dcelerada
de quadros com boa formagSo polf-
tica, tecnica e cientifica. Acrescen-
tou que a Cultura n6o deve andar
a reboque, deve acompanhar todo
cr processo de construqSo da nova

Sociedade. Isso obriga a reflex{o
constante e i 'andlise dos traba-
lhos. Recomendou a divulgagdo
dos resultados do Semindrio a to-
dos os nfveis e em todos os secto-
res nacionais e tamb6m a nfvel
internacional.

ALGUMAS REFLEXOES

O Semindrio sobre PreservagSo
e Valorizaglo do Patrim6nio Cul-
tural, ap€sar de algumas defici€n-
cias organizativas que decerto
poderSo ser facilmente corrigidas
no futuro, constituiu um impor-
tante acontecimento de trabalho
colectivo, desinibido e aberto. De-
ve ser repetido com frequ6ncia
peri6dica, porque as trocas de
expbridncias no campo cultural, em
que ainda existem muitas lacunas
por preencher, se tornam indis-
pens6veis a todos os nfveis. Mere-
ce-nos todavia reparo que em rela-
g5o quer ao Semin6rio quer i pr6-
pria Campanha, o significado de
valorizaqio aparega sempre sem o
peso real que deve ter. Pois por
valorizagSo se entenderd um amplo
sentido de continuidade do patri-
m6nio cultural que ndo 6 est6tico
e constantemente se constr6i e se
transforma. E portanto importan-
te que a campanha dinamize a
criaq5o cultural, porque, como bem

solidarledade internaelonallsta

0 Dlrectnr Naclonal
Maqhlga, proferlndo
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SIGNIFICADO DO INTERNACIO.NALISIIO
NA FRENTE CULTURAL

Krzysz0of Pawlowshl
eonsultor tdcnlco
tla UNESCO
como especlallsta
em restauro
de monumentos
hlstOrlcos,
nes-ta gua lntervengf,o

Prestes a terminar o Semin6rio, K. Pawlowski fez
uma intervengao-alocugSo que pelo seu alto rignifica-
do devemos destacar.

O Seminirio foi muito frutifero e instrutiuo para ol
t6cnicos estrangeiros, porque apontou problemae esps-
cificos desta Area africana que interessam i ICOMOS
e i UNESCO. Esses t6cnicos v6o fazer os possiueis
para que seja prestada uma ajuda is necessidades e
A base das experiOncias colhidas elaborar um modelo
de ac96o para o continente africano.

O Seminirio mostrou que o patrim6nio cultural faz
parte da superstrutura ideol6gica. 'E muito importante
que a jovem Repriblica Popular de Mocambiqqe nao
se Esquega dos seus aspectos hist6ricos. Os resulta-
dos deste Semin6rio j6 estSo a ser divulgados e deyem
ser divulgados. Partilhamos a opiniio de que Floser.
vagSo n6o 6 tarefa de agentes culturais mas de todar
as entidades politicas. Bens culturais, patrim6nio cuh
tural - o conceito deve ser visto em toda a sua globa.
lidade. Devemos tamb6m falar do patrim6nio natural,
de grande import6ncia. Quando encaramos o problema
da preservagio do patrim6nio cultural, n6o devsmos
pensar s6 no glorioso, mas valorizat tamb6m os benc
que estio ligados a momentos tristes. E falar tamb6m

da presenagio da llha de Mocambique cujo patrimo-
nio esti em perigo. Recordo que virios movimentos
reyolucionirios t6m protestado contra o passado hist6
rico dor reus paises. Nos primeiros anos da Revolugio
Sovi6tica assim aconteceu e conhecemos a resposta
de Lenlne que exigiu que se protegesse o patrim6nio
criado pelo poyo russo, i custa do povo.
' Por yezes sucede qus quando se yaloriza um monu-
mento hist6rico, devemos pensar om readapti.lo is
nouar nececsidades. lsto 6, passar da fase da protec-
gio passiva i da utilizacSo activa. Na Pol6nia aten-
de-se i rcualorizagio - todas as aca6es que visam
dar yida noua ao monumento, que n6o 6 somente a
conseryagio, para p&lo ao seryigo do pouo. Para uma
proseryagio eficaz, 6 prcciso utilizar meios t6cnicor
mais modernos, e por isso entende-se n6o apenas um
sistema que permita o tratamento e proce6samento
computados, baseado em fichas muito minuciosas pre-
paradas por $pecialistas, mas que a ficha possa ser
utilizada sem preparagSo especializada. O sistema de
irwentirio canadiano e polaco sbrve para este efeito.

Apreci*mos muito o destaque dado i preservagio
da tradieio oral. € um trabalho muito importante que
enuolve decerto o aspecto linguistico.

Fiquci contente por ouvir um ec'o das experi€ncias
no meu pais que consisle na protecaSo dos monumen
tos hist6ricos pelas empresas. ,E importante, mas por
outro lado, deye assogurar-se qus os trdbalhos sejam
feitos correctamente, de modo que os trabalhos de
revalorizag6o sejam controlados por organismos com-
petentes. Estamos prontos a contribuir .oara a elabo-
rag6o de um projecto-lei a este respeito. tendo se em
bonsideragio as recomendag6es da UNESCO. Falou-
-se da necessidade de elaborar textos de apoio sobre
conservagio de monumentos hist6ricos. Penso que
6 preciso ir mais longe, elaborar manuais que cubram
todo este dominio.

Seria preciso criar aqui alguns centros de estudo
e laborat6rios, os quais pudessem servir rio imbito
iegional desta zona de Africa. Os vossos problemas
deuem ser internacionalizados. Vamos transmitir estas
ouest6eE e U,ilESCO e 6 tamb6m necess6rio transmi'
ti-las aos paises amiqos. Um dos primeiros passos se'
ria publicar os nBsultados deste Seminirio.

A luta continua e os conservadores do patrim6nio
cultural deyem lutar tamtr6m para conseguir uma vit6-
ria - eoncluiu o conhecido t6cnico polaco.

disse o Reitor da Universidade
Eduardo Mondlane e membro da
ComissSo Perrnanente da Assem-
bleia Popular, Fernando GanhSo,
no improviso de abertura solene
do ,Semindrio, <<da simbiose da
cultura dos nossos antepassados
com a cultura que dia a dia cons-
trufmos, nasce a verdadeira cultu-
ra mogambicana>. Hoje jd 6 passa-
do de amanhS,

Neste ponto de vista, gosta-
rfamos tambdm de sugerir que pa-

TEMPO -8-291

ra a produgdo de artes pldsticas
que actualmente se desenvolve no
pais, carecida agora de suficiente
mercado consumidor interno, se-
jam criadas condig6es financeiras
de aquisigEo de pegas representa-
tivas da contemporaneidade da
nossa arte, pelos Museus. E ainda
lembrar que os nossos artistas plSs-
ticos devem conservar algumas
das suas obras, para que o nosso
patrim6nio artistico n6o sofra la-
psos de continuidade na hist6ria.

Bem basta o desvio que, durante os
riltimos anos do colonial-capitalis-
Do, foi feito por estrangeiros, da
maior parte das pegas de pintura e
escultura que lhe foram vendidas
e levadas para longfnquos museus
e colec96es particulares.

Uma refer€ncia a verdadeira
festa nacional e internaciqnalista
com que encerraram os tra'balhos
do Semindrio, em alegria de dan-
ga e canqSo.
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