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~- Sob o signo de exposi~oes 
1nternacionais e nacionais 
A intens:ao de musealizar o imperio colonial portugues 
tern um lastro hist6rico significativo. Os diferentes pro-
jetos para a sua concretizas:ao nao s6 foram cristalizando 
leituras distintas daquele fen6meno hist6rico, como 
tambem veicularam objetivos cientificos, pedag6gicos e 
politico-ideol6gicos que se foram transformando, pese 
embora a resiliencia discursiva da pretensa «missao civi-
lizadora» de Portugal. Mobilizando esfors:os estatais e 
privados, as tentativas de criar um museu dedicado aos 
espas:os coloniais portugueses deram corpo a multiplas 
e variadas iniciativas, com diversos publicos e alcances, 
dispares niveis de consenso na sua genese e - aspeto 
relevante - de inconsequencia ap6s o seu lanc;amento. 

Em consonancia com o ocorrido noutras potencias 
coloniais europeias, e em articulac;ao com a necessidade 
de afirmac;ao e legitimas:ao dos respetivos imperios num 
clima de crescente competic;ao a escala global, o pro-
jeto de constituic;ao de um museu colonial em Portugal 
ganha consistencia na segunda metade do seculo xix. 
A colec;ao com que Portugal se fez representar na Expo-
sic;ao Universal de Paris de 1867 constituiu a base do 
Museu Colonial de Lisboa, cujas colec;oes foram expos-
tas ao publico pela primeira vez em 1870, no Arsenal 
da Marinha'. Criado sob a alc;ada da Direc;ao-Geral do 
Ultramar, o museu, cujo regulamento se fixou a 26 de 
janeiro de 1871, tinha como fim «colligir, classificar, con-
servar e expor ao exame publico os diversos productos e 
quaesquer objectos que possam servir ao conhecimento, 
estudo economico e aproveitamento das variadas rique-
zas das nossas possess6es ultramarinas»2

• Tambem aqui 
se revelou a distancia entre a legislac;ao e a realidade, 
particularmente not6ria no patrim6nio juridico relative 
ao imperio colonial portugues em Oitocentos. Pesem 
embora a reuniao de artefactos oriundos das col6nias, 
a articulac;ao com as diversas instituic;oes nacionais 
detentoras de colec;6es coloniais e a organizac;ao da 
representac;ao portuguesa em exposic;oes internacionais, 
o museu era uma entidade fragil, com falta de finan-
ciamento, de pessoal e de instalac;oes adequadas, o que 
implicava o encerramento por longos perfodosi. Estas 
dificuldades foram reconhecidas pelo ministro e secre-
tario de Estado dos Neg6cios da Marinha e do Ultramar, 
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fl u o museu colonial a quando, em marc;o de 1892, con ° . . . _ . 
S . d d d G fl de Lisboa (SGL), mstitu1c;ao pn-oc1e a e e eogra a 

1 el fundamenta na explo-vada que desempenhou um pap , . 
• , · 6 · sob o dom1mo portugues rac;ao c1ent1flca dos ternt nos 

em Africa. Da fusao do museu preexistente na SGL -
um museu etnograflco de pendor colonial que abrira ao 
publico em i884 _ com o que em 1892 lhe foi entregue, 
resultou o Museu Colonial e Etnograflco4. 

A soluc;ao acabaria por se revelar limitada e em nada 
mitigada pela criac;ao do Jardim e do Mus~u Agricola 
Colonial no inicio do seculo xx (1906) . Este, maugurado 
oficialmente em 1929, no Palacio dos Condes da Calheta, 
em Belem, centrava-se na exposic;ao de produtos agrico-
las e florestais coloniais, incluindo tambem, ainda que 
em menor grau, fauna, utensilios domesticos e artefactos 
culturaiss. Embora tenha contribuido para a representa-
c;ao portuguesa em grandes exposic;oes intemacionais6, 

0 Museu Agricola Colonial esteve longe de corresponder, 
em escopo e ret6rica persuasiva, ao que se esperava de 
um museu colonial. 

A partir das primeiras decadas do seculo xx, face 
ao declinio da importancia do Museu Colonial e Etno-
grafico no seio da SG L, as dificuldades em o manter, 
expor e atualizar, a impossibilidade de o desenvolver e 
expandir no edificio existente, bem como as potenciais 
vantagens de aproximar da tutela estatal uma estrutura 
museol6gica deste teor, recrudescem os apelos para a 
criac;ao, ou reorganizac;ao em novas e amplas instalac;oes, 
de um museu dedicado ao imperio colonial portugues. 
Tal como sucedera no seculo XIX, a reivindicas:ao deste 
museu e os ensaios para a sua organizac;ao emergiram 
na sequencia de grandes exposic;oes intemacionais, 
palcos de propaganda intema e extema de repert6rios 
coloniais. Com efeito, tais propostas procuravam tornar 
perene e estavel um conjunto de esfon;os e concretiza-
c;oes. mais ou menos temporarios. Alem disso, tiravam 
partido da maior consciencializac;ao, sintonia e pressao 
que as exposic;oes intemacionais despoletavam em tomo 
do tema. E disso exemplo o plano de organizac;ao de um 
«Museu Etnografico do Imperio Portugues»7, apresen· 
tado em 1934, no Primeiro Congresso Nacional de Antro· 
pologia Cultural, organizado em paralelo com a Primeira 
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0 senhor ministro do Ultramar inaugurando o Pa\"ilhi\o dn Ap-cnda-Geral na Feira Popular 

Outro aspecto da lnaugura,;ao 
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Exposic;:ao Colonial Portuguesa (Porto), por seu tumo 
sucedanea da representac;:ao do pais na Exposic;:ao Colo-
nial Internacional de Paris (1931) e na Exposic;:ao Inter-
nacional Colonial, Maritima e de Arte Flamenga, de 
Antuerpia (1930). A proposta de 1934, da autoria de Luis 
Chaves, considerava a organizac;:ao do museu por secc;:oes 
geograficas, a partir <las quais se sintetizava a presenc;:a 
e influencia portuguesa. Para tal, recorria, sobretudo, 
a cartografia e, em menor escala, a ilustrac;:oes, estatuas 
e lapides. Apesar de relativamente extenso, o documento 
apresentava um carater bastante abstrato, sem conexao 
com bens patrimoniais concretos. A forma como desig-
nou a sua proposta - «Um piano como qualquer outro»8 

- esclarecia, de resto, a sua natureza de exerdcio te6rico. 
Saliente-se, nao obstante, que, decadas depois, mais se 
viria a fazer com base em planos ainda menos s6lidos. 

Merecem destaque, tambem, as sinergias que se 
geraram em torno do projeto de um museu colonial 
entre 1937 e 1943, periodo marcado no plano nacional 
pela Exposic;:ao Hist6rica da Ocupac;:ao (Lisboa, 1937) e 
pela Exposic;:ao do Mundo Portugues (Lisboa, 1940); e, 
no piano internacional, pelas Exposic;:oes de Paris (1937), 
Nova Iorque e Sao Francisco (1939), nas quais o pais se 
fez representar. A correspondencia expedida em 1937 
pelo diretor-geral interino do Fomento Colonial, Rui de 
Sa e Carneiro, da conta de que se previa a construc;:ao 
em Lisboa de um «Palacio <las Col6nias», cujo programa 
se procurava entao estabilizar, estando planeadas, entre 
outras, instalac;:oes para a SGL, incluindo o seu museu9. 
A designac;:ao «Palacio <las Col6nias» nao era nova. Ela 
dera nome ao Palacio de Cristal, no Porto, quando rece-
beu a Primeira Exposic;:ao Colonial Portuguesa (1934)10

• 

Mas a ideia de um equipamento deste tipo recuava pelo 
menos a 1928, altura em que foi avanc;:ada pelo presi-
dente da SLG, Jose Capelo Franco Frazao". Tanto em 
1928 como em 1937, o palacio foi imaginado como 
uma construc;:ao que agregaria nao s6 um museu, mas 

2. Um imperio em Belem 
No inicio da segunda metade do seculo xx, Portugal 
ainda nao possuia uma estrutura permanente de natu-
reza publica dedicada a musealizac;:ao do seu imperio 
colonial. Na capital, a par do lastro material da Expo-
sic;:ao do Mundo Portugues, do fragilizado museu da 
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tambem as dependencias de outros organismos oficiais 
relacionados com o imperio colonial portugues. A ideia 
ressurgiria nas decadas de 1940 e 1950. 

Joaquim Rodrigues dos Santos Junior, antrop6logo 
e medico, docente da Universidade do Porto e chefe da 
Missao Antropol6gica de Moc;:ambique (1937-1956), foi 
encarregado em 1938, pelo entao ministro <las Col6nias 
Francisco Jose Vieira Machado, de visitar os museus etno'. 
graficos de pendor colonial de Paris, Tervuren, Amester-
dao, Berlim e Munique12

• E da sua autoria o docurnento 
«Bases para a Organizac;:ao de Um Museu Colonial Portu. 
gues», redigido em 193913 e apresentado no Congresso do 
Mundo Portugues, em 1940'4• Paralelamente, nesse ano ja 
se reunia na capital a comissao incumbida pelo ministro 
das Col6nias de estudar «a organizac;:ao do futuro Museu 
do Imperio»15• Os trabalhos foram suspenses em junho 
de 1940, «primeiro por motivo <las Celebrac;:oes Centena-
rias e, depois, pelas dificuldades derivadas da guerra»•G. 
S6 no inicio de 1943 se recuperaram'7 os varios pareceres 
que os membros da comissao haviam redigido em 1940 , 

correspondentes as diferentes secc;:oes do museu: 1.') geo-
grafia, hist6ria e politica; 2.') etnografia e arte colonial; 
3.') economia, fomento (agricultura, comercio, industria, 
obras publicas, administrac;:ao, medicina) e ciencias (geo-
desia, geologia, mineralogia, botanica e fauna)18• 

A troca de correspondencia coetanea entre a Direc;:ao-
-Geral de Fomento Colonial, o Institute de Meclicina Tro-
pical e a Escola Superior Colonial a prop6sito <las areas 
necessarias as respetivas instalac;:oes, as quais acresciam, no 
ultimo caso, uma casa para albergar os estudantes oriun-
dos das col6nias portuguesas'9, revela a intenc;:ao de fazer 
avanc;:ar o edifido que os congregasse ao mesmo tempo 
que o do museu colonial. Tanto o piano de organizac;:ao do 
museu como os prograrnas propostos para aqueles organis-
mos nao tiverarn seguirnento. No entanto, a intenc;:ao de os 
pensar em conjunto consolidou-se e, na decada seguinte, 
estaria no centro dos projetos pensados para Belem. 

SGL e dos entretanto fundidos Jardim e Museu Agri-
cola Colonial, algumas iniciativas avulsas, com temati-
cas que se intercetavam com o colonialismo portugues, 
iam orquestrando, em Lisboa, a visibilidade do imperio. 
Refiram-se, a titulo de exemplo: a Exposic;:ao de Arte Sacra 

. . . . . Z nJ Margtr1ll Je 
Estudo da locahzac;ao de novos ed 1fic10s pubhcos na . 0 tnUI ,;o 

Belem. Plano de con jun to (no o riginal, os novos eddicros a cons de ,o;.i 
dcstacados a vem 1elho). Luis Cristino da Silva. 29 de ,nJIO 

Eduardo Martins
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. . ' ri·a que teve lugar no Mosteiro dos Jer6nimos 
M1ss1ona , • . 

)
20, 0 pavilhao da Agencia-Geral do Ultramar, na 

(1951 ' 
Feira Popular11 ; os stands dedicados ao ultramar no edi-

ficio da Feira das Industrias22
, inaugurado em 1957; ou 

ainda as exposis:oes de tematica colonial, que se con-

tinuavam a organizar no Palacio Foz, sede do Secre-

tariado Nacional da Informas:ao, Cultura Popular e 

Turismo (SNl)23
, 

E na decada de 1950 que arranca a mais sistematica 

tentativa estatal de crias:ao de urn complexo que garan-

tisse nao apenas a curadoria da mem6ria do passado colo-

nial portugues, mas tambem a sua leitura no presente 

ea sua projes:ao futura. Este piano de grande escala foi 

liderado pelos ministerios do Ultramar (MU) e das Obras 

Publicas (MOP). Iniciado com o projeto do Palacio do 

Ultramar, cuja construs:ao o ministro <las Col6nias anun-

ciara em fevereiro de 195124, o piano incluiria, a partir 

de 1954, outros edificios a construir de raiz: o Museu do 

Ultramar, o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos 

(designas:ao que em 1954 substitui a de Escola Superior 

Colonial) e, ainda que apenas momentaneamente, o Ins-

tituto de Medicina Tropical2s. 0 modo como se estipulou 

o finandamento destes equipamentos merece realce. Os 

encargos com o Museu do Ultramar e com o Instituto 

de Medicina Tropical seriam suportados quase exclusi-

vamente pelas provincias ultramarinas; o custo de con-

cretizas:ao dos dois restantes seria compartilhado entre 

aquelas e o tesouro metropolitano26. 

Sem surpresa, imaginou-se este conjunto para Belem, 

em tomo da Pras:a do lmperio. Belem e a zona, nao ape-

nas da cidade de Lisboa, mas tambem de todo o pais, mais 

associada a mem6ria da experiencia colonizadora portu-

guesa27. 0 Mosteiro dos Jer6nimos e a Torre de Belem, 

ambos com genese num reinado crucial na construs:ao do 

espas:o colonial portugues (D. Manuel I, 1495-1521), anco-

raram ali um vinculo simb6lico que os seculos seguintes 

reconfiguraram, ampliaram e instrumentalizaram. 

Entre o inkio da decada de 1940 e o fim da decada 

de 1960, Belem foi objeto de uma imaginas:ao urbanfs-

tica e arquitet6nica que a elegeu como centro do impe-

rio colonial portugues. A area foi o palco natural tanto 

para a exposis:ao de 1940, como para as comemoras:oes 

do V Centenario da Morte do Infante D. Henrique (1960), 

e seria ainda reequacionada para urn novo investimento 

monumental, por ocasiao do V Centenario do Nascimento 

de Vasco da Gama (1969). Os edificios pensados para 

fechar, em conjunto com os Jer6nimos e o rio Tejo, a Pras:a 

do Imperio estiveram longe de esgotar o frenesim de 

projetos propostos para esta freguesia de Lisboa naque-

les decenios. 0 debate sobre os despojos da Exposis:ao do 

Mundo Portugues foi, desde logo, propulsor de escolhas 

com impacto no territ6rio. Entre aquilo que se decidiu 

preservar daquele evento efemero distinguem-se legados, 

ora mais evidentes - como e o caso do Museu de Arte 

Popular - , ora de menor escala - como os vestigios da 

secs:ao colonial que permaneceram no Jardim e Museu 

ESTUDO DE LOCALIZAClO DE NOVOS EDIFl'CIOS POBLICOS NA 
ZDNA MARl:INAL Dl HLl'M 

PUND or 01.JflllO U UCAU U 112,00D 

Eduardo Martins
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Agricola Colonial/do Ultramar (hoje Jardim Botanico 
Tropical). A heranc;a da exposic;ao de 1940 som~ram-se 
os pianos do arranjo urbanfstico da zona marginal de 
Belem, o enquadramento da Torre de Belem, o Museu de 
Marinha com o planetario, a reconstruc;ao do Padrao dos 
Descobrimentos e os edifkios do Ministerio do Ultramar 
(hoje sede do Ministerio da Defesa Nacional) e do Museu 
de Etnologia do Ultramar (renomeado depois Museu 
Nacional de Etnologia), erguidos no Restelo. Contiguos a 
Belem, ficaram, na Junqueira, a ampliac;ao do Hospital do 
Ultramar (renomeado Hospital de Egas Moniz, em 1974) 
e o Instituto de Medicina Tropical. 

3. O Palacio do Ultramar: 

o maior volume de construc;oes, em Belem d di 
' e cad ao imperio ocorreu nas decadas de 1950 e 196 . as 

. 0 , prec1sa mente numa altura em que se mtensificaram 0 8 · 
. . processo de descolomzac;ao no piano mternacional, aumen 8 

escrutinio intemacional sobre o imperio portugues tou 0 

, . t t l . ' cres. ceram as cnticas, an o no p ano nac1onal como no es 
· ' ti' 'd d d 1 - · · 1 tran. ge1ro, a con nm a e a so uc;ao 1mpena e tiveram . , . 

1 . . /d l'b _ 6 in1c10 as guerras co oma1s e 1 ertac;ao (19 1) Longed . , . · e confi. 
gurar um paradoxo, esta c1rcunstanc1a deve interp retar-
-se como parte do esforc;o de legitimac;ao e resiste' n • d c1a 0 colonialismo portugues, num contexto que cada vez . rna1s lhe era adverso. 

de «instrumento de compreensao» 
a «arma de necessidade inadiavel» 
O Palacio do Ultramar foi o primeiro edificio a ser pen-
sado na decada de 1950 para a Prac;a do Imperio. Estudou-
•se a sua implantac;ao no lado nascente28, no terreno que 
em 1940 recebera o Pavilhao de Honra e de Lisboa. 
A designac;ao do palacio refletia a preparac;ao da revisao 
constitucional de 1951, a qual extinguiria juridicamente 
o imperio colonial portugues, passando as «provincias 
ultramarinas» a integrar urna s6 «nac;ao plurirracial e 
multicontinental». 

0 programa imaginado para o interior da constru-
c;ao era bem elucidativo do quanto a mudanc;a na ordem 
juridica nada mais era do que um elemento de uma for-
mula para resistir a descolonizac;ao, que atingiria o seu 
apice nos anos seguintes. Com efeito, o «esboc;o de pro-
grama»29 do Palacio do Ultramar, redigido no fim do 
anode 1951, estipulava as func;oes e tematicas <las varias 
zonas do edificio, retomando em parte o que se preparara 
entre 1940 e 1943 para o Museu do Imperio. 0 autor do 
«esboc;o», Rui de Sa Carneiro, havia assumido, em 1939, 
os cargos de secretario-geral do Ministerio das Col6nias e 
de diretor-geral do Fomento Colonial, passando, em 1943, 
a subsecretario de Estado das Col6nias. Exerceu esta fun-
c;ao ate 1950, tendo depois continuado a colaborar com 0 
Mi~isterio das Col6nias/do Ultramar em assuntos pon-
tua1sio. Este engenheiro fora o diretor-geral interino do 
Fomento Colonial que, em 1937, tentara levar por diante 
o plano de um «Palacio das Col6nias». Tinha integrado, 
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ainda, a comissao incumbida de estudar a organiza~ao 
do Museu do Imperio. Coube-lhe apresentar, no inicio 
de 1940, o piano da secc;ao que dentro daquele rnuseu 
reuniria as atividades englobadas na designac;ao generica 
de «economia e fomento» (obras publicas, comunicac;oes, 
explorac;ao da terra, fontes de energia, industrias e comer-
do colonial). 

As continuidades mais evidentes entre o Museu do 
Imperio e o Palacio do Ultramar registaram-se, por um 
lado, ao nivel da concec;ao do edificio como um equipa-
mento multifuncional, onde, a par da componente expo• 
sitiva permanente, se garantiam areas para exposi'roes 
temporarias, conferencias, atividades de lazer e convivio. 
Por seu tumo, no que diz respeito ao discurso expositivo 
sobre o espac;o colonial portugues, verificou-se a manu-
tenc;ao da contextualizac;ao hist6rica, da caracteriza~ao 
geografica, da explanac;ao dos recursos e dos pilares da 
economia. Mas a decada que separava os dois pro~a-

. b , C am os servi~os mas gerou diferenc;as tam em. rescer 
a sec'rao de de «informac;ao e propaganda». Nasceu um 1, . . te museoo· 1mprensa e outra de tunsmo. A componen . , 
a relaova a gica ligada a hist6ria natural desapareceu, e , Ca . 

R · de Sa r 
etnografia, que, no inicio do anode 1951• Ul d para 

al , • 31 foi af asta a 
neiro ainda previa instalar no p aao ' osiro 

al alerias da exp , o Museu do Ultramar. Nas s as e g -•erido a . a agora coru, 
permanente do palacio, o destaque sen oouco», 

1 . ento econ «ocupac;ao cientlfica», ao «desenvo vun 
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Jh desenvolvimento moral 
aos «regimes de traba o», ao « . _ 
e intelectual» e ao «bem-estar flsico»P. Ta1s expressoes 
erarn sintomaticas do modo como Portugal se adaptava 
a um novo contexto. Face as pressoes de reforma ~u as 
explicitamente anticoloniais, bem como a crescente mter-
nacionalizac;ao das questoes imperiais (sendo o «trabalho 
indfgena» alvo de particular atenc;ao), o pais a~roximou-s: 
do desenvolvimento planificado que caractenzou as poh-
ticas coloniais francesa e britanica ap6s a Segunda Guerra 
Mundial, conquanto com claras distinc;oes e a varios 
niveis apenas de forma semantica. Com uma t6nica por 
ora sobretudo econ6mica, este intervencionismo estatal 
concretizou-se no lanc;amento, a partir de 1953, dos desig-
nados pianos de fomento e reclamou uma base cientifica 
e tecnocrata, para a qual foi decisiva a reorganizac;ao, em 
1945, da Junta das Missoes Geogiaficas e de lnvestigac;oes 
Coloniais, agente da pretendida «ocupac;ao cientifica» do 
ultramar11. 

De acordo com Rui de Sa Carneiro, eram objetivos do 
Palacio do Ultramar evidenciar o «valor [econ6mico] poten-
ciaJ» dos territ6rios ultramarinos; mostrar a «acc;ao civili-
zadora» dos portugueses; dar a conhecer o «ambiente de 
vida no ultramar»; proporcionar aos portugueses do ultra-
mar vindos a metr6pole «apoio carinhoso» no «exame 
[ ... ] e considerac;ao dos seus problemas»; estimular a 
«aproximac;ao entre os 'portugueses da metr6pole e os 
de Alem-Mar'». 0 palacio entendia-se, assim, como «um 
instrumento de compreensao que realiza a sua tarefa 
por meio: de informac;ao (documental ou verbal), (e] de 
aproximac;ao (das pessoas ou dos interesses)»34• Para a 
compreensao do peso da dimensao social do palacio deve 
ter-se em conta o crescirnento sem precedentes da migia-
c;ao de portugueses para Angola e Moc;ambique entre 
1947 ea segunda metade da decada de 1960, resultado da 
politica de colonizac;ao e do crescimento econ6mico que 
aqueles territ6rios conheceram entaois. 

Contratado Luis Cristino da Silva para a elaborac;ao 
do projeto arquitet6nico do Palacio do Ultramari6, o pri-
meiro esboceto ficou concluido em agosto de 195217. 
0 palacio teria uma planta em L, com uma <las alas para 
a Prac;a do Imperio e outra para a Avenida da fndia. Na 
primeira, o arquiteto instalou o vestibulo de honra e uma 
grande nave destinada a acolher as varias galerias e salas 
da exposic;ao permanente: «Portugal ultramarino e a 
nac;ao, sintese geografica e hist6rica <las provincias ultra-
marinas, inventario e aproveitamento dos recursos, ape-
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trechamento cientifico e tecnico, a valorizac;ao e d 
fi · efesa d Homem». Sob a nave 1canam as zonas de «inr o iornia , 

imprensa turismo e propaganda», bem com ~0es, 
, . o as ofi . 

nas, armazens, servic;:os de pessoal, etc. Este corpo CJ. 
1 . . d ' retna tado por uma torre, contemp ana am a as instala · 

b . , I , ~oesda 
administrac;:ao e a na, ao mve terreo, para os . . 

, Jardrns 
que deveriam «apresentar, a semelhanc;:a do Jardirn C • 

h , . d fl , d olo. nial vizin o, espec1es e ora, e ate e fauna da 
' . ' s nos. 

sas provfncias ultramannas, procurando-se [ ... ] sugerir 
ambiente daqueles lugares». A ala da Avenida da lndiao 
definida como «zona cultural e social», albergaria as e ' 

' · b'bl' t xpo. sic;:oes temporanas, uma 1 10 eca, um cineteatro, urn 
anfiteatro, salas de espetaculos e conferencias, um bare 
um restaurantei8• 0 programa sofreria ainda uma altera. 
c;ao, em setembro de 1952, face ao «desejo manifestado» 
pelo ministro do Ultramar: a inclusao de instala~oes para 
a Agencia-Geral do Ultramarl9. 

A dificuldade colocada pela irnplantac;:ao do palacio 
(em particular, a sua relac;ao com os Jer6nirnos), o debate 
em torno da sua caracterizac;ao formal e os pareceres 
das en tidades envolvidas na apreciac;ao dos dois aspetos 
- Conselho Consultivo da Direc;:ao-Geral dos Edificios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN)40 , do MOP, e Junta 
Nacional de Educac;ao (JNE)4 ' , do Mirlisterio da Educa~ao 
Nacional (MEN) - acarretaram uma demora significativa 
na fixac;ao de uma soluc;ao consensual. No entanto, o defi• 
nitivo fracasso da empreitada tera ficado a dever-se menos 
as questoes urbanisticas e esteticas e mais as de conteudo. 
0 progiama gizado por Rui de Sa Carneiro em 1951 sur-
giria, aos olhos do fun dessa decada, como desajustado e 
carecendo de uma retificac;ao integial. 

Com efeito, em dezembro de 1959, numa altura em 
que o anteprojeto se encontrava aprovado ea imprensa ja 
anunciara que a construc;ao se completaria em tres anos4

', 

o subsecretario de Estado do Fomento Ultramarino, Car-
los Krus Abecasis, identificava varias causas para a revisao 
do projeto43• Por um !ado, apontava fragilidades de ot<l~m 
utilitaria: a separac;ao artificial de func;oes entre O edifi-
cio do palacio e o do Museu do Ultramar, previsto para a 
mesma prac;a; a possibilidade de resolver, por interrnedio 
do edificio da Feira das Indu strias Portuguesas, entre· 

fun -es 
tanto in augurado nas proxirnidades, algurnas <las ~o 

. . • cia deste 
atribuidas ao palacio; a questionavel pertu1en 
• . d dado que 
mvestunento nos moldes em que fora pensa o, d 

. . · uano a 
dana resposta a prioridades discutive1s, contlll . 

0 
do 

nao satisfazer «algumas reais necessidades do servi~ 
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ultramar em Lisboa»H. Se estes aspetos aconselhavam a 
revisao do anteprojeto, outros, de natureza conceptual, 
tomavam-na «imperativa». 

Nas palavras de Krus Abecasis, urgia transformar 0 

palacio numa «obra de finalidade eminentemente politica 
e doutrinaria». E, para essa, a pertinencia era tida como 
indiscutivel, pois «na presente conjuntura intemacional, 
em que a batalha ideol6gica travada em tomo do destino 
dos territ6rios ultramarinos assumiu propor~oes extraor-
dinarias e fei~ao decisiva, o Palacio do Ultramar tal como 
acaba de definir-se e arma de necessidade inadiavel»45, 
A gravidade do tom e um born indicador do modo como 
o contexto se agudizara. A independencia de varios Esta-
dos asiaticos ap6s a Segunda Guerra Mundial, somava-se 
um crescente nfunero de Estados africanos, resultantes 
do gradual desmantelamento dos imperios frances, bri-
tanico, belga e espanhol. Os movimentos de liberta~ao 
nadonal ganhavam uma for~a crescente tambem nos ter-
rit6rios africanos sob dominio portugues e a curto prazo 
iam eclodir conflitos armados em Angola (1961), que 
nos anos seguintes se estenderiam a outros territ6rios. 
Alem disso, como resultado da integra~ao de Portugal em 
organismos intemacionais decisivos, com destaque para 
as Na~oes Unidas e suas agendas (apenas efetivada em 
1955), o imperio colonial portugues passou a estar sujeito 
a um nivel crescente de exame e inspe~ao. 0 estatuto poli-
tico das provincias ultramarinas e dos seus habitantes, 
as praticas de trabalho for~ado e a discrimina~ao racial 
foram particulares alvos de critica e supervisao46• 

Face a este contexto, compreende-se que o Palacio do 
Ultramar se perspetivasse como um «instrumento de 
combate ideol6gico», redirigindo as suas mensagens aos 
publicos criticos da continuidade da solu~ao imperial, no 
espa~o nacional e no estrangeiro. Para o visitante portu-
gues, serviria de forma~ao doutrinaria, capaz de lhe incu• 
tir a legitimidade e atualidade da «missao de Portugal no 
mundo». Por seu tumo, teria de «instilar no espirito do 
visitante estrangeiro imbuido do preconceito anticolonia-
lista a duvida sobre a legitirnidade da aplica~ao das suas 
ideias feitas ao caso portugues, e depois, subtilmente, 
gradualmente, a persuasao de ser a presen~a portuguesa 
no ultramar, merce de singular conteudo humano, total-
mente distinta do fen6meno colonial, que precedeu de 
seculos e ao qual, por isso mesmo, esta apta a sobreviver, 
no prosseguimento de uma obra de integra~ao inter-racial 
[ ... ] que, como facto de paz e contributo para uma civili-

za~ao a escala universal, vale infinitamente mais do que o 
imperativo meramente utilitario da coexistencia»47• 

Os espa~os de lazer e convivio considerados no pro-
grama anterior teriam de ser sacrificados em prol dos 
dedicados ao estudo, investiga~ao, debates e exibi~oes. 
0 peso conferido ao passado cederia lugar a demonstra-
~ao da «validade atual e futura» da presen~a de «Portugal 
no mundo», expressao agora sugerida para substituir o 
termo «Ultramar», na designa~ao do palacio. Na revisao a 
levar a cabo, os aspetos sociol6gicos e culturais deveriam 
sobrepor-se aos meramente tecnicos e econ6micos48• 

Visava-se, assim, fundamentar a diferen~a entre a expe• 
riencia portuguesa e o fen6meno colonial. A explora~ao 
econ6mica, tipica deste, contrapunha-se a primeira, de 
ordem civilizacional, ocorrendo nos moldes plasticos e 
respeitosos que o luso-tropicalismo adotado pelo discurso 
oficial caracterizava como essencialmente portugueses. 

Cumpre frisar que as reflexoes de Carlos Krus Abe-
casis se situavam na antecamara do que veio a ser a 
valoriza~ao das dimensoes sociais nas politicas desen-
volvimentistas levadas a cabo nas col6nias portuguesas 
em Africa durante o decenio de 1960. Esta valoriza~ao, 
longe de abrir caminho para a emancipa~ao politica ou 
para uma redu~ao significativa das desigualdades, ser-
viu para (re)legitimar a altemativa portuguesa e, mano-
brando as expectativas de progressismo politico e de 
autodetermina~ao, aprofundar os dispositivos de con-
trolo e coer~ao49. Ao mesmo tempo, as reflexoes de Abe-
casis demonstravam a crescente relevancia reconhecida 
as ciencias sociais nas politicas e praticas coloniais5°, 
de que sao exemplos a cria~ao de disciplinas de Socio-
logia (1955) e Antropologia Cultural (1956) no Instituto 
Superior de Estudos Ultramarinos, como resultado da 
crescente participa~ao dos professores do instituto em 
f6runs de coopera~ao cientifica interimperial51, hem 
como o lan~amento, a partir de 1957, de missoes de 
investiga~ao social no territ6rio africano, pelo Centro 
de Estudos Politicos e Sociais, criado no ano anterior na 
Junta de Investiga~oes do Ultramar (JIU)52

• 

0 volume de altera~oes tomava inviavel uma adap-
ta~ao do anteprojeto existente. Para o subsecretario de 
Estado do Fomento Ultramarino, havia que «recome~ar 
de raiz»53• Naquele momento e perante os recursos finan-
ceiros ja mobilizados, a aten~ao seria colocada no Insti-
tuto Superior de Estudos Ultramarinos e no Museu do 
UltramarH. 0 primeiro, renomeado Instituto Superior 
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de Ciencias Sociais e Politica Ultramarina em 1962, aca-
bou, porem, por ser instalado num im6vel que remontava 
ao seculo xv111, o Palacio Bumay, na Rua da Junqueira55• 

O museu chegou a concretizar-se ainda q , ue coart d reconfigurado, renomeado e com outra local· a o, 1zai;:ao. 

4. Museu (de Etnologia) do Ultramar: 
um programa sem espa~o, um museu 
sem edificio, uma etnologia sem ultramar 
Em julho de 1960, Eduardo de Arantes e Oliveira, entao 
ministro <las Obras Publicas, alertava a Dires:ao-Geral dos 
Edificios e Monumentos Nacionais de que o esboi;:o do 
arranjo urbanistico do conjunto formado pelos edificios 
do Museu do Ultramar e do Instituto Superior de Estudos 
Ultramarinos, da autoria do arquiteto Luis Cristino da Silva, 
nao tinha «qualquer base segura no que respeita ao Museu, 
nem sequer quanto a areas globais»s6• Os esfors:os anterio-
res realizados com esse objetivo nao haviam sido reexami-
nados. Outros, como o «esquema provis6rio, servindo de 
base a um estudo preliminar do programa de construs:ao»l7, 
elaborado em 1955 por uma comissao nomeada pelo minis-

I 
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tro do Ultramar para o estudo das bases daquele museu 
e presidida por Rui de Sa Carneiro, nao tiveram desenvolvi'. 
mentos8• Destino semelhante viria a ter o programa para 

0 Museu do Ultramar elaborado airida em 1961s9. 
0 processo arrancou de novo no fim do anode 1g62 e 

implicou mais de uma decada ate a construs:ao do edificio 
se iniciar. 0 relativo sucesso que esta nova tentativa adqui-
riu explica-se, em boa parte, pelo desenvolvimento, desde 
a segunda metade do decenio de 1950, de uma «etnologia 
ultramarina», tanto no quadro do Instituto Superior de 
Estudos Ultramarinos, como no da JIU, inseparavel do 
trabalho e dinamismo de Jorge Dias (1907-1973). 

. do po,o ~(aconde, 
Expos1sao Vida c Arte I forrnasao. 
Secretariado Nanonal da n 
Lisboa. 1959. 
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-
. a capital da antropologia portuguesa e parte inte-

F1gur . . . . d l 
ante dos circuitos epistemicos mtemaaona1s a etno o-

gr J o1·as foi diretor da Sec~ao Etnografica do Centro 
gia, orge 

Estudos de Etnologia Peninsular desde 1947 e respon-
de el ela leciona~ao das primeiras disciplinas de «efe-
sav p 16 . . . 'd d 
tivo conteudo antropo gtco existentes na umvers1 a e 
ortuguesa»6°. Tendo come~ado a docencia de Etnologia, 

p 952 na Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
em 1 , 
bra, passa, a partir de 1956, para a Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e para o Instituto de Estudos 
Ultramarinos, onde tambem dirigiu o Centro de Estudos 
de Antropologia Cultural, criado em 196261

• 

Alem disso, entre 1957 e 196!, ao abrigo da Missao 
de Estudos das Minorias Etnicas do Ultramar Portugues, 
promovida pelo Centro de Estudos Politicos e Sociais 
(criado em 1956 na JIU)61, Jorge Dias orientou varias cam-
panhas de investiga~ao no planalto Maconde, no norte de 
M~ambique. Se a atividade patrocinada e desenvolvida 
por esta rnissao63 nao pode ser dissociada dos prop6sitos 
de vigilancia, preven~ao e controlo da «subversao», tao 
cruciais no colonialismo tardio portugues6\ foi tambem 
a partir dela que se constituiu o nucleo inicial de pe~as 
do futuro Museu de Etnologia do Ultramar. Inaugurada 
em fevereiro de 1959 nas instala~oes do SNI, a exposi~ao 
«Vida e Arte do Povo Maconde», na qual se mostravam 
fotografias e objetos recolhidos no contexto das campa-
nhas em curso, viria a ser reconhecida como um dos mar-
cos fundamentais da pre-hist6ria daquele museu65• No 
ano seguinte, a partir desta cole~ao e de outras entretanto 
adquiridas, Jorge Dias organiza um «pequeno Museu de 
Etnografia do Ultramar», no Instituto Superior de Estu-
dos Ultramarinos, que foi inaugurado a 1 de julho de 
1960 pelo ministro do Ultramar66• 

E neste contexto que, aquando da cria~ao do Centro de 
Estudos de Antropologia Cultural, em abril de 1962, 
Adriano Moreira, professor e diretor do Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos, entao na qualidade de ministro 
do Ultramar, irlclui, entre as atribui~oes do organismo, 
a de «conservar, classificar e estudar os objectos adquiridos 
pela Missao de Estudos das Minorias Etnicas do Ultramar 
Portugues e aqueles que forarn adquiridos ou o vierem 

ser no futuro, tendo em vista a arnplia~ao do museu 
mtegrado no Instituto Superior de Estudos Ultrarnari-
;os, que sera sempre dirigido pelo director do Centro»67. 

m novembro do mesmo ano, o mesmo ministro criou 

na JIU, e em «coopera~ao com o Centro de Antropologia 
Cultural, a missao organizadora do Museu do Ultramar, 
com o fim de recolher, estudar e catalogar todo o material 
e documenta~ao que deva ser reunido no Museu do Ultra-
mar»68. Desta forma dava-se, por fim, um carater efetivo a 
urna das competencias que, desde 1945, se confiara a JIU, 
a de «organizar o Museu Colonial Portugues»69. 

Em abril de 1963, os esfor~os de uma organiza~ao 
centralizada do museu sao refor~ados pelo entao subse-
cretario de Estado da Administra~ao Ultramarina, Joa-
quim Moreira da Silva Cunha, com a constitui~ao de uma 
cornissao responsavel por «fazer um inventario de todos 
os objectos na posse de servi~os e organismos dependen-
tes do Ministerio que, pelo seu valor etnografico, devam 
ser incorporados nas colec~oes ja preparadas para consti-
tu.irem o nucleo inicial do Museu»70• 

E, pois, sem surpresa que Jorge Dias, diretor do 
Centro de Antropologia Cultural e, por inerencia, dire-
tor do museu, membro ativo da «missao organizadora» 
de 1962 e da comissao de 1963, assina, a 8 de junho de 
1963, o documento que viria a servir de prograrna para 
o Museu de Etnologia do Ultramar7'. A 19 de mar~o de 
1965, aquando da cria~ao formal do Museu de Etnologia 
do Ultramar, este era perspetivado como (apenas) urn 
«sector ou departamento» de um «futuro Museu do Ultra-
mar» mais amplo71, ja previsto desde 194573. A nomen-
clatura de «Museu do Homem Portugues», bem como a 
menos frequente de «Museu do Povo Portugues», riva-
lizou, em particular entre 1963 e 1965, com a de «Etno-
logia do Ultramar». A expressao «Museu do Homem 
Portugues» tinha raizes oitocentistas no quadro museo-
16gico portugues. Fora apanagio do etn6logo Jose Leite de 
Vasconcelos (1858-1941) e sintese da sua agenda para o 
Museu Etnol6gico Portugues (atual Museu Nacional de 
Arqueologia)74 que, sob sua proposta, se criou em 1893. 
A vitalidade da designa~ao neste periodo parece explicar-
•se, por um lado, pelo facto de dar corpo a urna visao cara a 
Jorge Dias, que concebia o museu como urn espa~o onde, 
alem dos artefactos expressivos da «cultura do nosso povo 
[ ... ] nas varias partes do mundo onde se fixou», estivesse 
tambem incluida a cultura popular metropolitana. 0 seu 
documento de 8 de junho de 1963 foi, desde logo, intitu-
lado «Mem6ria acerca do Museu do Povo Portugues ou do 
Homem Portugues». Por outro lado, a terminologia nao 
colidia com os interesses do regime. Ela permitia corro-
borar o argumento central do Estado Novo face aqueles 
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que reconheciam no regime a perpe~a~~o de um~-or~em 

1 'al• Portugal constituiria uma so na~ao «multuraaal e ro~ . . 
multicontinental», sendo artificial a separa~ao entre metro-
pole e ultramar. 0 povo portugues detinha uma aleg~da 
«voca~o universalista». Recorde-se que fora este o motivo 
pelo qual Carlos Krus Abecasis sugerira a altera~ao da 
designa~ao do Palacio do Ultramar, para «Palacio de Portu• 
gal no Mundo». E tambem Jorge Dias tera perfilhado este 
ideario. Na sua «Mem6ria» de 1963, pode ler-se: 

«1 ... J o Museu do Homem Portugues deve ter como finali-
dade suprema documentar a forma~ao do povo portugues 
desde a proto-hist6ria, e exprimir de maneira particular 
a sua expansao ultramarina e os varios contactos que ao 
longo do tempo foi estabelecendo com os multiplos povos 
com que conviveu, de maneira a dar uma visao da hist6-
ria sui generis de um povo 1 ... J que se expandiu pelos cinco 
continentes da Terra, dando origem a variadissimas formas 
de cultura e acabando por constituir uma patria plurirracial 
extremamente original 1 ... ]. 

Um museu nestas condi~oes vem preencher uma lacuna 
extremamente importante, pois ate hoje o nosso pais, tendo 
realizado a obra de expansao mais extraordinaria da Hist6-
ria da Humanidade, nfo se preocupou em mostrar aos seus 
e aos estranhos o que foi a vida do seu povo e dos povos 
com quern contactou e chamou a sua dvilizai;ao. Nao deve 
ser, portanto, um mero museu etnografico ultramarino -
embora isso tivesse certamente muito interesse dentifico. 
Portugal e verdadeiramente urn caso singular da hist6ria 
europeia: nao e urn pais com col6nias, como a Belgica e a 
Holanda, mas urna patria que se expandiu por varios con-
tinentes e acabou por constituir uma na~ao multi-racial 
e multi-confessionaJ.»75 

Jorge Dias concebia esta institui¢o como «museu de 
estudo», desde logo pela associa~ao ao Centro de Estudos 
de Antropologia Cultural. Deveria ser «um organismo 
vivo, onde se trabalha, onde se aprende e onde se ensina 
e educa» e foi nesse sentido que ideou a sua organiza~o. 
o dinamismo do museu ficaria assegurado, desde logo, 
pelo modo como planeou, no res do chao, a adaptabili-
dade da grande sala destinada a exposi~ao permanente. 
Nela, as «subdivisoes realizar-se-ao por meio de paineis 
m6veis, segundo as necessidades das exposii;oes que ai 
se forem levando a cabo, de acordo com os mais moder-
nos conceitos de museologia». A extensao do museu a 
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sociedade aprofundar-se-ia por uma «outra 
8 1 para exposi~oes temporarias, de tipo mo a~ l'llenor 

nografic 
regional», apetrechada para poder acolhe O 0u . . _ r confe , c1as, proJe~oes de filmes e «sessoes de musica ren. 
A dim - d tud . . gravada» ensao e es o e mvestiga)ao estava co · 

ncentrada no subsolo e no segundo piso, incluindo uma bib!' 
. 1· d . b. d ioteca espec1a 1za a, arqmvos, ga metes e trabalho um , a casa 

-forte e uma «sala grande com vitrines onde estao ob· · , till' - d Jee. tos expostos so para u za)ao e especialistas»,6. 
Tomando-se a «Mem6ria acerca do Museu do p ovo 

Portugues ou do Homem Portugues» como um prograrna 
de organiza~ao substantiva do interior do museu, 0 MU 
deddiu que o projeto de arquitetura seria estudado pelos 
tecnicos desse ministerio77• Os anos seguintes ficararn 
marcados pela dificuldade em consensualizar urn local 
para a implanta)ao do edHkio. Havendo-se ja desistido 
do lado poente da Pra)a do Imperio, sucederam-se outras 
duas localiza~oes em Belem: os terrenos do Jardim Agri-
cola do Ultramar, em 1963; e a Avenida da fndia, noter-
reno situado entre a Prac;a do Imperio e a Pra~ Afonso 
de Albuquerque, a partir de 196f8• A primeira hip6tese 
foi reprovada pela JNE em julho de 1964, «por afectar a 
beleza desse jardim e subtrair grande parte a sua area»i9_ 
A segunda veio a colidir com a pretensao, manifestada 
pela Camara Municipal de Llsboa em 1969, de naquele 
espa~o erguer um «monumento a Vasco da Gama e outros 
navegadores», por ocasiao das comemora~oes, nesse ano, 
do V Centenario do Nascimento de Vasco da GamaSo_ 
A irnplanta~ao junto a Pra~ Afonso de Albuquerque 
reuniu ainda as duvidas do Conselho Superior de 0bras 
Publicas, que recomendou, «alem da revisao da parte do 
Plano Director [de Lisboa] afectada pela localiza~ao do 
novo museu, o estudo pormenorizado do enquadramento 
urbanistico do Mosteiro dos Jer6nimos»81• Raul Chorao 
Ramalho, a quern se confiou o estudo do enquadramento 
urbanistico do museu, conduiu, a 20 de dezembro de 
1969, que o edificio nao deveria ser avaliado isolada-
mente, sendo necessario dotar «toda a zona marginal, 
da Avenida da f ndia, desde Alcantara a Alges», de um 
«estudo de conjunto»8• . Todos estes fatores influirarn na 
escolha de outra hip6tese de irnplanta~o, menos sujeita 
a condicionalismos. 

A cada nova localiza~ao, o projeto de arquitetura tinba 
de ser recome~ado e sujeito a aprecia~ao nao apenas dos 
tutelares das pastas do Ultramar e das Obras Publicas (os 
quais nao deixaram de exprimir as suas impressoes este-
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. ao longo do processo) e do diretor do museu, como 
ttcas . • . d tr d • b'm as das diversas mstanc1as que, en o a orga-
t~m :os ministerios das Obras Publicas e da Educa~ao 
nica , . I 1· - A . . al eram responsave1s pe a sua ava 1a~ao. ss1m 
Naaon , 

d quer com o projeto para o «Museu do Homem 
suce eu 

es» pensado para o Jardim do Ultramar, assinado 
PortUgu 6 1 ' L ' . G . 

d novembro de 19 3 pe os arquitetos uc1mo ma 
a 27 e 
da Cruze Antonio Saragga Seabra83

, quer com o antepro-
. to do edifkio para o Museu de Etnologia do Ultramar a 
::plantar na Avenida da India, concluido por este ultimo 
arquiteto a 15 de mar~o de i~66s~. 

A problematica da locahza~ao, ja de si complexa e 
motivadora de atrasos, juntou-se a nao menos intrin-
cada discussao que a atravessou: a rela~ao do Museu de 
Etnologia do Ultramar com outras institui~oes museol6-
gicas. A 18 de julho de 1964, a prop6sito da aprecia~ao 
do projeto, a JNE chamava a aten~ao para o facto de «Sua 
Excelencia o ministro da Educa~ao [ter) homologado um 
parecer do Exmo. Director Geral do Ensino Superior e das 
Belas-Artes - parecer em que se pondera a convenien-
cia, nao de se criar um novo museu, mas de se proce-

der a uma ampla reorganiza~ao da Sec~ao Etnografica do 
Museu Etnol6gico, no sentido de nela se poderem inte-
grar, alem de outras, as pe~as ja recolhidas e a recolher 
pelo Ministerio do Ultramar»8s. A potencial pertinencia 
da conjuga~ao do novo museu com o Museu Etnol6gico, 
instalado no Mosteiro dos Jer6nimos (atual Museu Nacio-
nal de Arqueologia), foi suficiente para o ministro das 
Obras Publicas, a 22 de julho de 1964, suspender os tra-
balhos e colocar o assunto a considera~ao do MU86• 

Em outubro de 1966, ao avaliar um novo projeto de 
arquitetura para o museu, a JNE insistiu que era do «maior 
interesse que no projecto definitivo ficasse esclarecido se o 
museu tern capacidade de vir a englobar um conjunto que 
possa representar, no futuro, a hist6ria do Homem por-
tugues ou se em qualquer caso, ha a ideia de ele vir a ser 
futuramente ampliado»87. O ministro das Obras Publicas 
decidia interromper os trabalhos, em novembro de 1966, 
para que a duvida se esclarecesse, ponderando a pertinen-
cia de «uma solu~ao de integra~ao pura e simples» das 
duas estruturas museol6gicas88• Ja Joaquim Moreira da 
Silva Cunha, entao na qualidade de ministro do Ultramar, 
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lamentava os «tantos obstaculos» que esta iniciativa encon-
trava, colocando-se, assim, em risco as «preciosas» colei;:oes 
do museu, «armazenadas em condii;:oes tao precirias»89, 
Com efeito, ao nucleo inicial de pei;:as dispostas no Insti-
tuto Superior de Estudos Ultramarinos foram sendo adicio-
nadas outras colei;:oes. Desprovido de instalai;:oes pr6prias, 
o Museu de Etnologia do Ultramar manteve-se itinerante, 
ocupando distintas localizai;:oes em Lisboa (Palacio da Jun-
queira, Museu Agricola do Ultramar, predio na Rua Rodrigo 
da Fonseca e Palacio Vale-Flor)9° e sendo caracterizado, pela 
imprensa, como urn «museu em prateleiras»9'. 

A discussao extravasou para o anode 1967. Os minis-
tros da Educai;:ao Nacional e das Obras Publicas chegaram 
a propor, em fevereiro desse ano, urna concentrai;:ao do 
Museu Etnol6gico que ocupava urna parcela dos Jer6ni-
mos, do Museu de Etnologia do Ultramar e do Museu 
Bocage da Faculdade de Ciencias no recinto da cidade 
universitaria de Lisboa9•. 

A contra-argumentai;:ao do ministro do Ultramar, nao 
sendo nova, foi suficientemente convicta para manter o 
projeto isolado e na localizai;:ao prevista. Em causa esta-
vam «para cima de doze mil pei;:as» acomodadas «em 
pessimas condii;:oes», sendo «caso unico no Mundo o de 
um pais com as condii;:oes do nosso nao ter um museu 
deste tipo devidamente organizado»93. Uma potencial 
concentrai;:ao museol6gica acarretaria atrasos e riscos 

. . A de maio de 1967, alcanrou-
que 1mportava eVItar. 17 . . ,. 
-se algum compromisso. Por despacho do mm1stro das 
Obras Publicas, Jose Machado Vaz, a elaborai;:ao do pro-
. . · to para a implantarao 1·unto 
Jeto avani;:ana, como preVIS , ,. 
da Prai;:a Afonso de Albuquerqu~, tendo _e~ ateni;:ao as 
observai;:oes da JNE e «nao prejud1cando a 1de1a de um dia 
mais tarde se realizar a ampliai;:ao que se tome indispen-
savel ao pr6prio Museu ou a sua complementaridade com 
novas funi;:oes»94. No entanto, a polemica foi suficiente-
mente persistente para que, a 25 de fevereiro de 1969, na 
sessao do Conselho Superior de Obras Publicas em que 
discutiu O anteprojeto do Museu de Etnologia do Ultra-
mar, se tenha dado a palavra a Jorge Dias, que, convidado 
a participar na sessao, esclareceu que «o Museu em causa 
tinha caracteristicas especiais destinando-se a englobar 
nao so as pei;:as recolhidas em territ6rio portugues mas 
tambem em outros pontos do globo, como por exemplo 
na costa brasileira; o Museu Dr. Leite de Vasconcelos era 
principalmente um museu arqueol6gico e o da Faculdade 
de Ciencias, um museu de hist6ria natural. Nenhum des-
tes teria lugar no do Ultramar»9s. 

Aberto de novo, em 1969, o problema da localizai;:ao 
do edificio, o MU decide, em 1970, aceitar urna ultima e 
definitiva localizai;:ao: a encosta do Restelo96• Reinicia-se 
entao, uma vez mais, o projeto de arquitetura, mantendo'. 
-sea autoria de Antonio Saragga Seabra. Aprovado O ante-
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projeto do museu a 25 de setembro de 197097, s6 a 4 de 
agosto de 1972 e que a versao definitiva do mesmo obte-
ria a concordancia do ministro do Ultramar, que, nessa 
data, autorizou que se prosseguisse com o concurso para 
a adjudica<;ao da obra98. Previa-se entao, tal como se fixara 
de modo revelador na decada de 1950, que o museu fosse 
construido com verbas oriundas das «provincias ultra-
marinas», sendo depois integrado no seu «patrim6nio 
comum»99, Esta fonte de financiamento, a t'.mica, ficou 
estabelecida tambem no decreto que autorizou o Ministe-
rio do Ultramar a celebrar o contrato para a constru<;ao do 
museu100. Assim, a 20 de abril de 1973, celebrou-se o con-
trato para a edifica<;ao do empreendimento101. Jorge Dias 
faleceu em fevereiro de 1973 e tera sido ja o seu sucessor 
na dire<;ao do museu, Ernesto Veiga de Oliveira, a ver o 
edificio materializar-se e ser inaugurado em 1976. 

Entre o irucio da obra e a vistoria que a considerou ter-
minada102, a 22 de junho de 1976, o regime que havia con-

s. Considera~oes finais 
0 processo analisado neste capitulo sugere duas reflexoes 
finais. A primeira diz respeito a utilidade do estudo de pro-
jetos nao concretizados, e tambem dos que sucessivamente 
se arrastaram ou se viram coartados na sua concretiza<;ao. 
Como se ere ter demonstrado, eles sao observat6rios de 
anilise muito ricos, em varios planos. Permitem esclarecer 
tanto a flutua<;ao das motiva<;oes, como as oportunidades e 
os constrangirnentos a que estiveram sujeitos. Elucidam, 
ainda, com particular clareza e significado, as rela<;6es que 
um determinado objeto artistico (efetivo ou em potencia) 
tern com o contexto hist6rico em que se inscreve, nas suas 
expressoes politicas, ideol6gicas, institucionais ou econ6-
micas, para referir apenas algumas dimens6es. Tais casos 
sao bons antidotos para uma hist6ria da arte de pendor 
internalista, estimulando a procura de raz6es para as dispu-
tas, o atraso, o falhan<;o ou a desistencia em escalas para la 
do confinamento analitico local e/ou nacional. Clarificam 
o modo como o planeamento coexistiu com situa<;6es par-
ticulares e respetivas contingencias, originando dinarnicas 
de adapta<;ao mais ou menos criativas. E, ainda que nao 
tenha sido o objetivo da investiga<;ao subjacente a este capi-
tulo, facilmente se inferem as vantagens analiticas de urn 
projeto nao concretizado para a compreensao das mundi-
videncias esteticas dos diversos atores envolvidos, dos con-

us_eu Nacional de Etnologia, Restelo. f 01110 Saragga Sea bra. Circa ,976. 

ferido viabilidade a obra foi derrubado pelo golpe militar de 
25 de abril de 1974. Estava tambem terminado o processo 
de gradual reconhecimento da independencia das antigas 
«provincias ultramarinas», ocorrido entre 1974 (Guine-
•Bissau) e 1975 (Mo<;ambique, Cabo Verde, Sao Tome e 
Principe, Angola e Timor). A dissocia<;ao entre o museu ea 
experiencia colonial portuguesa, um esfor<;o levado a cabo 
por Veiga de Oliveira logo a partir de 1973 e que persiste 
ate aos nossos dias, traduziu-se nao apenas na mudan<;a do 
seu nome, mas tambem nas politicas de aquisi<;ao, incor-
pora<;ao, gestao e exposi<;ao de acervos. A etnologia coop-
tada para viabilizar o projeto de urn museu do ultramar, 
que se imaginou mais amplo e capaz de a absorver, acabou 
por o secundarizar. Por essa via, esvaziou-se igualmente o 
que poderia ter constituido urn palco privilegiado para o 
debate da sua hist6ria e mem6ria. 

flitos estilisticos, dos processos de negocia<;ao artistica, da 
ressignifica<;ao de linguagens e c6digos visuais. A hist6ria 
nao se faz apenas do que aconteceu, mas tambem do que 
foi imaginado. 

Em segundo lugar, este capitulo evidencia o nfunero 
significativo de legados materiais que em Belem se inter-
ligam com o imperio colonial portugues. A sua aparente 
invisibilidade, em varios casos promovida pela desco-
loniza<;ao (apenas) da semantica, e a forma acritica, ou 
partindo de escassissima informa<;ao contextualizadora, 
como sao usufruidos por multiplos publicos convocam o 
debate e a imagina<;ao, coletiva, mas nao necessaria ou 
desejavelmente consensual, de dispositivos que lhes asse-
gurem uma leitura informada. Varlas exposi<;6es e rotei-
ros entretanto publicados sao ferramentas valiosas para 
este fim. Espera-se que este capitulo tenha contribuido 
tanto para essa legibilidade, como para o mapeamento do 
longo lastro da dificuldade de inscrever a experiencia colo-
nial portuguesa na esfera publica. A recente tentativa de 
cria<;ao de urna estrutura museol6gica a ela dedicada (ou 
a uma parte muito seletiva da mesma) teria beneficiado, 
tal como as suas pr6ximas reemergencias beneficiarao, da 
consciencia da sua pr6pria historicidade. 
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