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Apresentagao

Omar Ribeiro Thomaz
Departamento de Antropologia
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A publicaQao deste primeiro volume conta ainda com um prefacio de Joio de Pina
Cabral, leitor privilegiado da obra de HenriJunod e ano conhecedor das realidades dos

lll:BElg$R :ua,:.:=ivo Hist6rico de Mozambique que, na
rges Coelho, autorizou a publicagao da

presente obra entre n6s

Henri Junod - Apresenfafao





Joie de Pina Cabral

leitura de Henri-Alexandre JunodNota preliminar a

Joie de Pina Cabral
Instituto de Ci6ncias Socials

Universidade de Lisboa
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O momento e o lugar
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i H] LEES:=c'im=re o mesmo tema no ano anterior este
- http://\wwv. cu rural-materialism.org/
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Joie de Pina Cabral ta pre/im;na



14 Tempos e mundos
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H
entrar um bocadinhol O que aria o desconforto nio 6 0 desconhecimento, mas a ambiguidade
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continuagao da pratica desses rituals
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O impacto da obra
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Jo80 de Pina Cabral fa pre/iminar



H
18

Colegao CJ6ssicos (./sos e Costumes dos 8anfu



19

3 Ver a influente colectgnea Essays on fhe dfua/ of soc/a/ re/aliens onde Gluckman explicitamente
recomenda que, em vez de ler Van Gennep, que ele achava aborrecido. se deveria ler a obra etnografica de
Junod (1962: 9).

Joie de Pina Cabral - /sofa pre//mina-



de Victor Turner sobre os "dramas socials" e o "processo ritual" vio beber ao etn6grafo
suigo (e s6 indirectamente a Van Gennep) a sua inspiragao processualista.

Em conclusao, apesar de ter ficado curiosamente presa no limiar dos novos tempos
a obra do missiondrio suigo ida constituir um recurso fundamental onde se ida inspirar
toda a nova escola antropo1(5gica estruturalista que surge no periodo entre as duas Guerras

Mundiais e que vai dominar a antropologia mundial at6 aos finais do s6culo XX. Ainda hole,
em Africa e fora deja. nio 6 fgcil encontrar muitas monografias etnograficas nas quads a
profundidade e isengao na observagao e a riqueza psico16gica e humana possam ombrear
com a dos Thonga. Qualquer pessoa que, nos dias que correm, quiser testar os paMmetros
dentro dos quais se enforma a nossa experi6ncia humana, teri que passar por Africa q
em Africa, pda obra po16mica de Junod

20
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Paulo Gajanigo

Junod: pequena biografia

Paulo Rodriguez Gajanigo
Mestre em Antropologia Social

Universidade Estadual de Campinas

citadas ao bongo do texto que segue.

Uma apresentagao maid detalhada de sua vida e obra constituio primeiro capitulo da dissertagao de

Portugal.



Vida na Suiga

Henri-Alexandre Junod nasceu em 1863 numa pequena cidade chamada Ch6zard-
Saint-Martin, dentro do cantio de Neuchitel na Suiga '. parte noroeste, na fronteira com a
Franca. Seu pai. tamb6m Henri-Alexandre, foi pastor em Ch6zard-Saint-Martin at6 1 867.
quando foichamado para pregar na cidade de Neuchitel

Henri-Phillipe nos carta que na escola Junod mostrara um grande interesse e talento
para a ci6ncia, por6m a influ6ncia religiosa de seu paifoi marcante. Este tratou de fornecer
o ensino evang61ico ao filho que. em 1 878, decidiu pda vocaQao religiosa em detrimento
aa clenuTlca. ial escolha culminou em 1 881 quando ingressou na Faculdade de Teologia

IHHHll1lgEilH hlBgllBil$#
Junod. no entanto, deu continuidade a sua formagao religiosa. Em 1884 foi para

Bale. Sufga. para completar seus estudos teo16glcos e. em 1985, passou um semestre
em denim. NO ano seguinte, junto com sua famflia. foia Couvet ocupar seu primeiro pesto
de pastor interinamente, onde tamb6m conheceu Emilie Biolley. sua pnmeira esposa
Mas ainda nesse ano terra de deixar a cidade para ser missiondrio pe a Missio Romande
que acabara de aceitar sua candidatura

24

Missio Sung:a

Quatorze ands antes. a Missio Romande, que serra conhecida posteriormente
coma Missio Suiga3, havia realizado sua primeira empresa para a16m de seu territ6rio
atrav6s do engajamento de doisjovens, Paul Berthoud e Ernest Creux, que se tornaram.

::l glH:HH EB lg: u llil
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25

Paulo Gajanigo - Jur?od; pequena h/ogra#-



Primeiro periods em Mozambique (1889 -- 1896) e a guerra de

mercen6rias e queriam gionharrQ s do que todos.cusagao de que os evangelistas eram

26
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de que ela era aliada do governo colonial

27

Les Ba-ronga -- 1898

,.... m; :::St£ZH:H:u:::H;:E£=:Hm:;SE :T==B

$A British south African Companyj6 tentara um acordo de fornecimento de armas com Ngungunhane antes
da eclosgo da guerra, pris este temia uma revolta entre os Chopin que poderia ameagar sua hegemonla.

Paulo Gajanigo - Junot: pequena biografla
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Retorno a Mozambique 1905-1909

Colegao C16ssicos - Uses e Cosfc/mes dos Barf.



Life in a South African Tribe

29

A carreira acad6mica e o retorno definitivo

de 1913a Faculdade livre de Lausanne apresentou um curso sobre a mentalidade bantu e

a ci6ncia missiongria, em 1923. O tema da mentalidade bantu gerard tamoem animus

=£.SWE£;£.fEl::'E'il:=i';l=: in1:':=:7=.1'1=.':EJ '- ';p"' '' '".-. ";-;-.. p '::

s novak revistas de antropologia e etnografia coma Fo/k/om.
66.
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de Lausanne

Ainda assim. o missionirio continuou a escrever brochures sabre a 'bituagao dos indrgenas
na Africa(1934a. 1934b). Junod sucumbiu ao c61era na manhd do dia 22 de abrilde 1934
e sous reston mortals forum mandados para o lugar de onde paucas vezes tirou seu30
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Descrigao, M41..A/VG.4Tn/Vn, . Valente Ma/angahna
'Sem titulo. cleo sabre tela". Assinado e datado de 04-12-1 973'

Dimens6es: 84 x 55.5 cm





Henna. Junod

Introdugao

6nerol a anedota que eu irei
minhas viagens a Europa,



encontrei, a gordo do paquete que nos levava, tr6s indigenas que tram, suponho. para a
Inglaterra por motivos politicos. Senn um grande prazer em falar com des. Um era diretor
-de um jornal indigena, outro chefe cristio e o terceiro dirigia uma casa de educaQao
fundada por e]e pr6prio..]entei, um belo dia, obter deles algumas informag6es etnogr61cas
Nunca sofri insucesso tio completo em toda a minha carreiral O diretor do jornal era de
uma familia wesleyana, e nunca vivera entre pagaos. O chefe cristio estava mais bem
informado, mas. por motivos que nio desvendou. nio se disp6s a comunicar o que sabia.
O diretor do co16gio era muito inteligentel declarou logo de comego que existia feitiQaria
entry os brancos do mesmo modo que entre os indfgenas da Africa doSul. e que ipso ngo
passava. aflnal de contas, de uma forma de mesmerismo. Depois. homo desejava
incessantemente adquirir novos conhecimentos. p6s-se me interrogar sobre o mesmerismo
A entrevista terminou com a ligao que tive de Ihe dar sobre esse misterioso assunto e nio
aprendi nada de novo com os meus tr6s amigos... Deixei-os com um sentimento de
melancolia. pensando como eram diferentes dos meus informantes tsonga, Mboza, Tovana
e mesmo Elias

Com efeito, as circunstincias em que me encontrava entre os lsonga eram as
mats favoriveis que se podem imaginar para uma tal investigagao. A grande massa da
tribo este alnda em estado selvageml. Conheciamos bem a lingua e podiamos compreender
o que nos diziam. Por outro dado, fund6ramos uma igreja entre des e mantinhamos com
alguns relag6es afetuosas. Os pr6prios adultos das nossas congregaQ6es tinham sido
pagaos e haviam praticado os ritos acerca dos quads os interrog6vamos. Podiam descrev6-
los melhordo que os pagaos sem educagao, pois se encontravam ja a uma certa distincia
da vida antiga e podiam julga-la de maneira mais independente. Possuiam o que os
historiadores chamam de recuo necessdrio. Gozando de toda a sua confianga, tenio
adquirido, por uma longa aprendizagem, a arte de fazer perguntas a fim de obter respostas
mparclais, parece-me que o seu testemunho pode considerar-se digno de f6, sob o ponto
de vista cientifico. Os erros sio naturalmente sempre possiveis, mas a ci6ncia procede
por aproximag6es sucessivas. Atrevo-me a dizer que esta monografia da tribo tsonga
comparada com o meu livro "Les Ba-tonga", aproxima-se mats da verdade, sendo possivel
que mais tarde seja dada uma descrigao mais perfeita por algu6m que tenha mais tempo
e mats perspicacia do que eu para realizar esse trabalho delicado

Quando um historiador publica uma monografia indira primeiro as fontes de
informagao. Reivindica o rigor das suas conclus6es, mostrando que sio baseadas em
elementos dignos de f6. Os meus documentos nio sio livros: sio testemunhas vivas e
peso licenga para apresentar alguns aos meus leitores, pois foram meus colaboradores
fi6is e 6 a des que devo a maior parte do que sei

O primeiro homem que procurei interrogar sistematicamente era um rhonga de
Nandrwana (ao n.one de Lourengo Marques) chamado Spoon Empregava-o em caGar
borboletas e admirara muitas vezes a sua habilidade e seu poder de observagao. Velo a
ser meu mestre na arte de lanQar os "ossinhos". Fora mats ou menos adivinho. servindo-se

dos dados quando ia a cara: mas depois da guerra com os portugueses -- 1894-1895 -

40

francesa Edigao Brasileira - NEB: Esta Oltima fuse nio consta na versio mogambicana. mas sim na
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Spoon - um langador de ossinhos em 1 894

Depots, procurei recolher todos os conhecimentos possuidos
porTovana. Tovana era um homem admiravelquando o conheciem
Lourengo Marques, em 1 895 e 1 896. Alto, de pele bastante clara,
olhos vivos e brilhantes, era uma personagem importante no cli de

Mpfumo. Tinha-se relacionado desde a mocidade com as principals
familias da tribo, pols era filho de Magugu, general indigena que
p6s fim a demorada guerra da sucessio dos cigs changanas que
se prolongou de 1856 a 1862. Tinha sido iniciado nas quest6es da
religiao desde muito novol possuia um conhecimento profundo dos
usos da corte e do tribunal. Era patriota ardente e quando se fez
cristgo procurou trazer os seus irmios a nova f6. Logo que
compreendeu o que eu queria. fez quanto p6de para me satisfazer
a curiosidade e algumas vezes mesmo antecipava-se is minhas
perguntas: " 7Hka nd/fkubze/a"... "F/ca sossegado, canto-fe rudd \
dizia ele com vivacidade. Devo-the a maior parte do que sega respeito
do sistema tribal dos Rhonga

Devido ao desenvolvimento da Missao. tive de deixar Lourengo

Marques, nessa 6poca, a fim de fundar uma 1 1 A. ..lAdA.n
escola entre os

tsonga io Transval. Encontrei em Xiluvana, perth de Leydsdorp
um homem tio bem informado sobre os dis do norte da
tribo. homo Tovana acerca dos dis rhonga do sul. Chamava-se
Di;EI.i;;ii.'E,a filho mats «elmo de Xilu«ana. antigo 'h'f' d ' 'ia

Tovana

Henri Junod - /ntrodufao



Nkuna, e durante anos fora principe regente dos Ba-Nkuna at6 a maioridade do chefe
atual. Muhlava. Mankhelu era ao mesmo tempo generaldo ex6rcito, m6dico principaldo
curran real, um dos mats importantes conselheiros do rei, adivinho convicto, sacerdote da
familla. enHm um bantu tio profundamente dominado pdas concep96es obscuras do esplHto
bantu, que nunca p6de libertar-se degas e ficou pagan at6 morrer, em 1908. Bondoso
dedlcado aos missionarios. foipara mim um amigo feel e desvendou-se espontaneamente
os segredos da sua cidncia m6dica e divinat6ria. Devs-the uma descrigao da sua maneira
de langar os "ossinhos" muito mats completa que a que me fizera Spoon em Ricatla
embora as duas concordem nos pontos principais. Mankhelu tinha muitas relaQ6es entre
os dis suthu e pedido nordeste do Transval. Era c61ebre "fazedorde chuva" e tinha entre
des grande influ6ncia, aumentada ainda pda sua qualidade de estrangeiro. Tive o maior
cuidado em separar. nas informaQ6es que me deu. o que era suthu pda proveni6ncia e o
que era puramente tsonga

42
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Mankhelu em sua vila

Entre a multidio de fi6is da missio de Xiluvana havia um velho convertido a quem no
batismo fora dado, o que 6 estranho. o nome de um professor de teologia de Lausanne
Viguet. Era um homem inteligente, mas, devo confessar-the, nem sempre foi bom cristio
Era dotado de uma mem6ria maravilhosa. Como tinha sido chefs de uma aldeia de remgiados
tsonga nos Spelonken, deu-me informag6es preciosas acerca dos mist6rios da vida familiar

e das cerim6nias de iniciagao. Era originario de Psungo, nas margens do Limpopo. mas
tinha emigrado para o Transvaldurante a guerra da sucessio de 1862. Era sem dOvida um

nformante de excelente qualidade, de id6ias claus, servindo-se sempre de express6es
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complexidade da vida de uma tribo sul-africana
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Spoon - Elias como cristio em 1907
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vigamos prlmeiro o fim cientffico. A vida de uma tribo do sul da Africa 6 um conjunto
de fen6menos bio16gicos que devem ser descritos objetivamente e oferecem o :''

major
interesse, pois representam uma fase do desenvolvimento humano. A primeira vista. esses
fen6menos bio16gicos inspiram por vezes uma certa repulsa. A vida sexual dos Bantu.
principalmente, fere o nosso senso moral. Pareceu-me, contudo. que nio podia omitir
esse assunto num livro cientifico. pols a medida que os estudava, verificava que esses
ritos estranhos tinham uma significaQao muito mats profunda do quejulgava ao principio.
Nio podemos ter a pretensao de conhecer os indigenas se ignorarmos esses datos. Por
outro lado, estou convencido de que uma descrigao completa, para ser verdadeiramente
cientifica. tem necessariamente de se limitar a uma tribo bem definida. Vou mesmo mars
longe: todos os dados devem ser escrupulosamente localizados. De fato. ha dis diferentes

pr6pria tribo e os costumes variam de uma para outra. E da mdxima importancia que
todos esses fatos sejam classificados geograficamente. Poderd efetuar-se mais tarde um
trabalho id6ntico para outras tribos, mas s6 quando existir um nOmero suficiente de
monografias dignas de f6 6 que podera tentar-se um estudo comparativo baseado na
etnografia bantu. A okra E:ssenf/a/ Ka/h. de Dudley Kid. 6 muito interessante e cheia de
observag6es Oteis, mas o "Cafre" nio sera conhecido enquanto nio se fizer o estudo
cientifico e completo de todas as tribos. O meu fim foi submeter a tribo tsonga a um
estudo deste g6nero, e ficaria inteiramente satisfeito se pudesse deste modo incitar outros
observadores a procederem investigaQ6es similares naAfrica

Nio quero afirmar nada acerca das outras tribos sul-africanas. contudo
verificar-se-g imediatamente que a major parte dos costumes que descrevo aquiestao
mats ou menos espalhados em todo o sul do continente, e o que escrevo a respeito dos
Tsonga aplica-se maid ou menos aos Suthu, aos Zulu e mesmo aos Nyanja do lago
Niassa e is tribos da Africa Central. Penso. pols, que as conclus6es a que chego neste
estudo podem ser Oteis, nio somente aos que se interessam pda pr6pria tribo tsonga,
mas a todos africanistas ou bantoistas

Ha duas categorias de homens para cujo trabalho eu gostaria de contribuir de modo
eficaz: sio os administradores coloniais e os missiondrios

E absolutamente necess6rio que os administradores conheQam melhor a tribo que
dirigem em nome dos governos civilizados. Podem cometer os erros mats perigosos por
simples ignorancia da verdadeira natureza dos ritos ou das superstiQ6es que se nio
compreendem. Ouvi falar de personalidades coloniais que ao receberem acusag6es de
feitigaria se persuadiam de que os pretensos feiticeiroseram verdad

v -- 5v-v
euros assassinos e

antrop6fagos e condenavam-nos como taisl Para governar selvagens, 6 preciso estudd-los
a funds e nio s6 conhecer as id6ias falsas contra os quaid temos de lutar. mas tamb6m
evitar ferir inutilmente os seus sentimentos. lsto 6 indispensavel se desejarmos
captar:lhes a confianga e manter um entendimento amigavel entre des e o governo europeu.
Quantas guerras se teriam evitado, se os administradores coloniais tivessem conhec do

melhor a etnografia bantul E tamb6m quanto bem tem sido feito pelos que se deram ao
trabalho de estudar os indigenas com simpatia, a fim de serem justos para com des.

lsto 6 igualmente verdade para os missiongrios
A agro missioniria 6 hoje em dia mats bem compreendida do que outrora. A

Confer6ncia de Edimburgo em 1910 declarou que era necess6rio que os missiondrios
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um interesse especial.a ci6ncia e muito nobre, mas ajudar nossos semelhantes 6 mais
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Capitulo Preliminar

A tribo tsonga

Considerag6es preliminares sobre a ortografia da palavras tsonga:

no porjg(;g:es do Brasil. resenta sempre um som que se reconhece no inicio da palavra
gafoa

+ Note da edigao mogambicana: Esta secgao foi adaptada para a presente edigao por Bento Sitoe e F61ix
Khosa a luz dos principios ortograficos introduzidos pelo NELIMO em 1 988 (na edigao brasileira foi respeitada
a grafia consagrada em Mozambique nos dias atuais)



O grafema h representa um som glotal surdo que se pronuncia acompanhado de
uma aspiraQao. Comporta-se como qualquer outra consoante. Colocado a seguir a uma
consoante, indica a aspiragao dessa consoante

O grafema/ representa um som que se reconhece em d/a no portugu6s do Brasil.
O grafema q representa um som implosivo alveolar surdo conhecido por c//que.
O grafema item sempre o mesmo valor. tanto no inicio como no meir das palavras.

Em rhonga este grafema tamb6m representa a consoante africada alveolar retroHexa

Quando aspirada, representa o som que se ouve ao pronunciar-se o nome desta lingua
pecos seus falantes

O grafema s representa sempre um som que se reconhece no inicio da palavra

O grafema v representa a consoante fricativa Idbio-dental sonora branda. Seguida
de h, representa o dimples t'portugu6s

O grafema x representa sempre um som que se reconhece no inicio da palavra

Os grafemas bu d7, dz, pf f/, fs, representam grupos consoninticos que soam
como se se pronunciassem ao mesmo tempo as duas consoantes combinadas

Os grafemas h'e d ' representam consoantes implosivas em oposigao is explosivas,
que se representam como h e d e soam como em portugu6s

O grafema h/ representa uma consoante lateral palatal surda, em oposiQao a lateral
palatal sonora /h. Este Oltlma combinagao de grafemas soa do mesmo modo que em
portugu6s

O grafema n ' representa uma nasalvelarque se pronuncia semelhante ao ing16s ng
como em s/ng/ng.

O grafema nyrepresenta a consoante que em portugu6s grafa-se como nh, comeem banco

Os grafemas fre drsio caracteristicos do rhonga. foam mais ou menos como em
l70users e d/yem algumas variantes do ing16s, respectivamente

Os grafemas sv'e zv ' representam consoantes fricativas libio-alveolares. 0 grafema
sv' reconhece-se na palavra WL/sva, "papal" e o zv'soa como no top6nimo /Hazy/rego eno
antrop6nimo /Wazuaya.

Os grafemas ps e hz representam consoantes africadas. Resultam da combinaQao
das consoantesp e h com as fricativas libio-alveolares sve zz respectivamente ' ' ''

Sisfema s//6h/co. Para lermos corretamente as palavras tsonga, 6 preciso saber
que todas as palavras acabam por uma vogal

Quanto aos names pr6prios, principalmente o de povos, apresentam-se numerosas
dificuldades. As regras seguidas nas obras de etnografia estio lange de ser uniformes.
Nas linguas do grupo bantu, esses nomes t6m no singularo prefixo /71u e no plural va e por
vezes ma. Muitos autores conservam-nos sob essa forma e escrevem: os Basuto. os
Matebele, etc. O Rev. Wagner num artigo publicado na revista Africa, em Outubro de 1 929
prop6e com muita razgo que se abandonem esses prefixos, visto que a sua significaQao
escapa ao grande pOblico e pode dar-se o caso de um leitor nio iniciado dizer: um Basuthu

um Barhonga, Q que 6 um erro tio grosseiro em face da gramatica bantu, como o que se
cometeria se diss6ssemos: um cavalos. Suprimi. entao, esses prefixes. Como por outro

paco

xarope
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analogOS lroblema 6 mais complicado, quando os nomes de povos sio empregados como

adjetivos emos escrev6-1os ou nio com maiOsculas? Nesta v.ersao portuguesa

preferiu-se adotar as minOsculas sempre que o etn6nimo 6 empregado como aajetivu

51

1 - Delimitagao geografica da tribo

Limpopo.ribs compreende um certs nOmero de dis. Estes dis formam seis grupos que
falam os diversos dialetos da lingua tsonga.

11 -- Tribos, grupos e cigs

NEB - conforme explicitado no initio do livro optamos por nio flexionar as palavras referentes a grupos
6tnicos
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111 - Nome gen6rico da tribo

52 nacional entre os Tsonga. Mal t6m
e nem sempre t6m um nome comum
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lv - Os seis grupos dos cigs tsonga
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zulu que se estabeleceram nesta terra f6rtll exerceram uma grande influ6ncia sobre des
mas o seu dialeto conservou algumas caracteristicas particulares.' '''' ---- u --'u-
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H
V - Importancia num6rica da tribo tsonga

Nio e possivel fixg-la com rigor. Contudo, as informag6es obtidas nestes Oltimos
anos nos permitem chegar a um resultado mats exato do que o que publicamos na ediQao

inglesa onsideremos primeiro a parte da tribe tsonga estabelecida na Uni80 da Africa do
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Marracuenigaes do distrito de Lourengo Marques:
Manhiga (Rhonga)
Sabin (Hlangano)
Maputo (Rhonda)
Magude (Dzonga)
Bilene (Bila)

Muchopes (dais tergos Copi. um terQO Cambane) .
Chibuto(Heave. Khambane. Makwakwa) ...............
Guija(Hlave) ....................... '
Vila de Joio Belo (Cope, Khambane)
Total dos Tsonga no distrito de LourenQO Marques

33.675
41 .965
22.582
33.398
37.614
42.446
19.397
74.91 1

31 .939
36.180

374. 107
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Circunscrig6es do distrito de Inhambane
Vilanculos (Tsonga-Tshwa)
Massinga (Tsonga-Tshwa)
Morrumbene (Tsonga-Tghwa)
Panda(Tsanga-Tshwa) ........
Homorne (Tsonga-Tshwa)
Cumbana (Tsonga-Tshwa)
Inharrime (Cope)
Zavala (Copi)
Inhambane (Tonga)
Total dos Tsonga no distrlto de Inhambane

19.039
17.670
19.500
25.133
28.640
.5. 190

115 .172

i r:mIlE iibHEilBl:l gig:m
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vl - Hist6ria da tribo tsonga
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A -- Periodo pr6-hist6rico

nfchuba Ver a Segunda parte. Capitulo segundo)
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Coma a folha detrav=neira com os seus numerosos foliolos assam fez o antepassado
Phandze. phandze ra nala -- Tembe nkulo awela.
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velhos dizem que conheciam o pr6prio lugar da terra dos Zulu de onde partiu o antepassado

59

HenriJunod - Capffu/o pre/fminar



3' ,4s genes/oems das fam/7/as reals -- conservadas de uma forma mats ou menos
completa por todos os das, formam uma terceira fonte de informagao acerca dos tempos
pr6-hist6ricos. Recolhi as seguintes:e ' ' ' ' '

h7Plumu. Nhlarhuti. Mphmu, Fai. Maromana, Xilupane, Hasana (que atacou Lourengo
Marques.em 1868. foi exllado depots recuperou o reins em 1875 e morreu em ln78L
Hamule. Zihlahla. N'wamatibzana (exilado em 1896 para a Africa Ocidental. onde morreu).

Html)e: Tembe. Nkupo. N'wangove. Sllambowa Muachi(1781- 1795). Mayeta (1823)
Vangwana, Vacutre(1857). Mavayi(exiladoem 1890). Vacutre 11. ' '

Mapufru: Maputru era irmio segundo de Muhayi, separou-se dele e tornou-se
Independe.nte. Muhayi. Makasana (1800-1850). Tlhuma, Musongi ou Nozililo (1850).

em 1 895) que fugiu para aAmatongalandia inglesa depots da guerra do Nghunghunyana

/Void/walla: Livombo (que reinava provavelmente antes da invasao), Masinga

em 1 859). Maphunga Mahazuh Papele. Kovete (que se revoltou contra os Portugueses

Ma6ofa: Mabota, Magwenyana. Lawulana, Magumbin, Mbakana. Nwatjonga
/V'wamha: Kopo-N'wamba. Rihati, Sindrini, Malengana Nkolele, Mangoro, Mudlayi,N'wangunduwana. ' ' "' '' -'-'
/<hosa: Khosa, Ripanga, Mavone. Molelemane. Ripindre, Magu-dwavane. Nhlayati

Pucuana,Magude,Xonguele. ' ''
/Vku/7a: Nkuna, Shitlhelane, Rinono, Kulahen. Nwarinyekana, Muhlari, Ribze ra kutlka.

Chiloane, Malaba

/Ua/t//eke: Maxakatsi, Dlamana, Xitamba. Xilala, Nkuri, Mhinga, Sundhuza
Coma se ve, estas genealogias abrangem em gerd alto a dez nomes. A lista dos

chefes do Maputru tem s6 sets, porque a dinastia 6 pouco antiga, nio se remonta a16m do
fim do s6culo XVIII. As outras sio todas maiores. Nio afirmo que sejam absolutamente
exatas, pols no mesmo cld as informa96es variaram segundo os informantes. Pode haver
omissio de dos na cadeia din6stica. pols para os indigenas um neto 6 como filho.
absolutamente como verdadeiro filho. Por outro lado, a leide sucessgo entre os lsonga
eleva a dignidade de chefe os irmios mais novos do chefe morton alguns destes r omes
podem muito bem serde irmios. Nio se pode entio concluir que oito names correspondam
a alto gera96es d Iferentes. Se assim fosse. avaliando em tanta ands uma geraQao podfamos
deduzir que o primeiro chefe vivera ha duzentos e cinqOenta anos, into 6. em 1650. Ora
encontrei, quanto a algumas destas genealogias. a prova certa de que o primeiro nome da

60

6 Comparar com E. Torre do Valle. D/c/on6/io Ch/ror7ga-Podugu6s, de. Lourengo Marques. Imprensa Nacional

$$B3 :=g%X l:l;HlgMFIH :,T
' NEB - Esta genealogia este ausente na versio mogambicana, mas presente nas edig6es inglesa e francesa

' NEB - Os quatro 61timos estgo ausentes na versio mogambicana, mas constam nas edin6es innlesa e
francesa. Mativemos agrafiada edigao inglesa. ' ' '' '-'''--"'a '--- '
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B - Periodo hist6rico
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according to the early Portuguese documents'

HenriJunod - Capita/o pre//m/na.



zulu, que se tendo separado de Chaka reduziram a escravidao, em seu proveito proprio, os
pobres Ama-Tsonga da costa, como Muzilikazi fez aos Maxona. Estes Ngoni. dirigidos
por Manukuse, encontraram todos os cms tsonga vivendo a antiga maneira bantu, dada
um por si, sem unidade nacional. Assim, submeteram-nos facilmente e procuraram
mpor-shes o sistema de dominio militar criado por Dinguissuaio e Chaka. Numerosos dis

tsonga emigraram para o Transval nessa 6poca(1835-1840), para nio se submeterem ao
Manukuse. Como os Boers tinham se instalado na regiao e os chefes Ngoni temiam
acima de tudo uma guerra com os Brancos, estes Tsonga nio foram incomodados pelo
Manukuse. Pertenciam aos dis Nkuna, L6ie Mavundja, e fundaram numerosas co16nias
no Transval. O Manukuse reinou tranqoilamente durante mais de vinte anos no vale do
Limpopo atd Mussapa (territ6rio dos Ndau, ao norte do Save). Morreu em 1 856. Foientgo
que em todo o territ6rio da tribo lsonga se travou, durante mats de dez anos. uma terrivel
guerra de sucessao, ainda conhecida em nossos dias peso nome de "guerra civil" (mc/b'angu)
Disputavam o poder dots homens. Segundo a lei de sucessio dos Tsonga. o herdeiro legal
era Muzila, mas a leingoniera-the contrdria e favorecia o irmio mais novo. Ma060d. Este
foi entdo proclamado chefe e os partidarios de Muzila fugiram para os Spelonken. Ora o
novo rei portou-se como d6spota cruel e Muzila, ajudado pecos portugueses e por guerreiros
rhonga, ganhou contra ele uma vit6ria decisiva nas margens do rio Sibie (17 a 20 de
Agosto de 1 862). Os Rhonda ficaram sempre independentes dos chefes ngoni. porque
estavam sob a depend6ncia direta das autoridades portuguesas

Um portugu6s chamado Albasini, que durante todo este periodo exerceu fung6es
de chefe dos lsonga dos Spelonken, desempenhou um papelconsideravelem todos estes
acontecimentos

Quando Muzila morreu, sucedeu-the o filho Nghunghunyana. Os Ngonitinham-se
tornado muito menos numerosos. Em 1 890 eram apenas algumas centenas em toda a
regiao. mas mantinham-se aicom energia e os Tsonga detestavam-nos. Assam, quando
em 1 894 a guerra entre os portugueses e certos dis rhonga suscitou dificuldades entre
os brancos e Nghunghunyana, o chefe ngonifoiabandonado pda maioria dos sObditos e
mesmo peso seu tio Cuio. O seu curran em Mandlhakaze foi incendiado e ele pr6prio
capturado por Mouzinho deAlbuquerque no fim do ano de 1895. Tnha terminado o governo
desp6tico dos Zulu, substituido pda administraQao portuguesa. para grande beneficio da
tribo Tsonga

62

Vll Caracteristicas 6tnicas da tribo tsonga

Quaid sio as caracteristicas da tribo comparada aos outros grupos 6tnicos dos
Bantu sul-africanos e sobretudo aos Zulu e aos Suthu? Vamos procurar descrev6-las
brevemente no que diz respeito a lingua. is caracteristicas mentais e ds caracteristicas

I' Lingua dos Tsonga - E inOtil dar aquiuma descriQao completa da lingua tsonga
Esse trabalho ja foi feito para o dialeto rhonga, na minha Grammaire Rh0/7ga, publicada
com a auxiHo do Governs Portugues em 1896 (Brides, Lausana), e. para o dialeto dzonga
na minha Gram6flca e/emenfarda /hgc/a Rsonga-Changana, publicada no principio do
diciondrio de algibeira tsonga-ingles. compilado polo meu colega Rev. Ch. Chatelain(Brides,

isicas
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este fen6meno (home,.boil baku, galinha. etc.). O rinicial, quando precedido de n, passa
para n seguido de aspiragao (n'hana guerreirol finharhu, tress cf. rharhu. tr6s: vurhena
bravural moreno. chefs em suthu). Parece que e uma transformaQao primitive Em outros
castes o r inicial paisa para nfrh em rhonga e ndz em dzonga (rhaku. atras. nfshaku.
r7dzaku). Estes dais rr t6m, sem dOvida. origins diferentes no antigo bantu. mas estas
transformag6es sio especiais do tsonga

No que diz respeito a morfologia, o tsonga tem algumas particularidades
interessantes: uma grande variedade de formas demonstrativas devidas a presenga de
uma esp6cie de partrcula demonstrativa /e ou /a, assam como um grande desenvolvimento

do pnticipio dos verbos. A conjugagao 6 tio rica de auxiliares como qualquer outra lingua
su -africans. e podem facilmente encontrar-se no tsonga as mil ou dias mil combina96es
contadas na conjugaQao zulu. ' '

Por todas estas raz6es o tsonga 6 uma verdadeira lingua, que se desenVolveu com
os seus diferentes dialetos

Os seB d/a/egos - Procuramos classificd-los em seis categorias. mas etta
classificaga0 6 puramente formal. Com efelto. cada um destes dialetos apresenta formal
de transiQao e a passagem de um para outro se faz por meio de numerosas formas
intermedi6rias.lo E um fato muito curioso. Tomemos, por exemp]o, a pa]avra /]Pirn/, que
significa lingua em dzonga, ao norte do rio Nkomati. Encontramos nela dais nrpronunciados
mats ou menos como rcarregado, mas nunca de maneira gutural. Se formos um pouco
mats para o sul, no Nondrwana, i'i'im/ passa a ser fh/fh;hiO rtorna-se palatal. Chegamos
a Mpfumu: aia palavra transformou-se em //d/i'z7iO primeiro rtornou-se numa dental pure,
e o segundo numa palatodental. Ha uma evolugao regular do som, de um dialeto para
outro. Pode-se observar o mesmo fen6meno com o h, que ao sul da Bala da Lagoa 6 um
verdadeiro h explosivo e se torna em h fraco. b labial-fricativo e algumas vezes quase u,
semiconsoante, a medida que se avanga para o norte. Esta regularidade na relaQao
geografica dos sons. 6 muito nitida, mostra que a lingua se desenvolveu organicamente,
como uma drvore cujos ramos crescem. afastando-se cada vez mats uns dos outros. at6
que se formem os dialetos, cada um com os seus sons particulares

lsto parece mars maravilhoso ainda ja que a tribe tsonga d farmada por popula$6es
de origens diversas que invadiram a regiao pordiferentes ladas. AOnica explicagao plausivel
destes dois fates, aparentemente contradit6rios, 6 que os invasores adotaram a lingua da
populagao primitive e nio a alteraram a panto de contrarian a sua evolugao natural. Se lsto
6 exato, a lingua tsonga deve ser considerada como o elemento mats antigo da vida da
tribo, e podemos entio compreender como esta Ihe deve a sua unidade.

E certo que, sob o ponto de vista lingoistico, os acontecimentos desenvolveram-se
de uma forma muito diferente ap6s a invasio dos Zulu no s6culo XIX. Os Ngonido Manukuse
nio adotaram a lingua tsonga, conservaram o seu dialeto zulu. que a maior parte dos cigs
tsonga conhecia e empregava juntamente com a sua lingua nacional. Contu(io.'esta
diferenga pode se expllcar facilmente: os generals zulu que seguiram o exemplo de Chaka,
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'' No Ap6ndice I dou uma lista das palavras mais interessantes e mostro como se nronunciam em todas aa
panes da tribo. a fim de caracterizar os diferentes dialetos. ' ' ' '' ' '- -- '-a a"

Colegao Clissicos -- Uses e Costumes dos 8anfu



65

HenriJunod - Cap/fu/o pre/;m/na



Sob uma vigilancia europ6ia equitativa. 6 pouch provavelque a tribe tsonga perca o
seu feitio sossegado e brando

3' Caracfe/fsf/cas /7s/cas dos nsonga -- Nio se pode dizer que os Tsonga possuam
um tipo fisico uniforme e muito distinto. Sao, em gerd, de cor castanho-escuro, porvezes
completamente pretos, muito mats escuros que os Suthu. No conjunto. o seu aspects se
assemelha ao dos Zulu. No que se refere a estatura, maria muito de um individuo para
outro. Encontram-se Tsonga cuja face apresenta nitidamente o typo negro: lgbios grosses,
nariz achatado. malares salientesl e no mesmo dia. no mesmo lugar, v6em-se outros
individuos que pertencem ao mesmo cli e que t6m a cara mais comprida, os Idbios finos
e o nariz pontiagudo. Parece que ha dois typos entre des: o tipo grosseira, provavelmente
mars espalhado entre as populag6es primitives e que se conservou muito acentuado entre
os Copi da costa. e o typo mats ano. que era talvez o dos invasores. Estes dots tipos
mistumram-se de todas as maneiras. Parece que em alguns dis houve tamb6m influ6ncia

grabe. Um administrador colonial do Zoutpansberg notou, em algumas co16nias tsonga,
feig6es semiticas acentuadas: narizes recurvos, lgbios finos. Houve aliangas entre os
Tsonga e os Arabes que se estabeleceram na costa oriental muito antes de ter sido
descoberta por Vasco da Gama? Quem poder6 diz6-1o?
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HenriJunod

Capitulo Primeiro

O homem desde o nascimento at6 a morte

A -- Infincia

1 - 0 dia do nascimento

Quando se espera um novo membro da tribo, quando a mie comega a sentir as
dares do parto (ku/ur7wa). o paimanda avisar today as parleiras da vizinhanga, que v6m
logo. Chamam-lhes mast/ngc/kaf/.I Qualquer mulher que tem experi6ncia no assunto 6
parteira, nio sendo exigida nenhuma preparagao especialpara alcanQar esse titulo.2

O lugar escolhido para o parte (phu/uka) fica em gerd atria da palhota (mahosf)
em que habita a mulher gravida. Levam esteiras e penduram-nas, de modo a vedar um
pequeno recinto, para proteger a mulher dos olhares indiscretos. Se ha muitas moitas,
nio empregam esteiras. dodo esse local 6 designado por um nome especial: fukwen/ ou
rusaken/ (o ninho). Se o palo 6 trabalhoso, consultam provavelmente os ossiculos
divinat6rios e levam a mulher para outro lugar. no interiorda cabana ou em qualquer outro

A crianQa pode vir ao mundo naturalmente, mas em gerd as parteiras consideram
que 6 do seu dever submeter a paciente a uma f)/o/0/7gada e do/o/osa manet//afro, a uma
verdadeira massagem, ou melhor, esmagamento, executado com as maos, por vezes

rncintn

Esta palavra 6 interessante. A terminaQao af/ 6 o sufixo feminino que se encontra em nsaff mulherl hu/uka&
elefante femdal /Vkomaff o rio deste nome, pols os Tsonga consideram os rios femininos.

Em certos dis tsonga. especialmente entre os Khosa de Magude, ha uma pessoa que 6 obrigada a assistir
a mulher de pesto: 6 a mahon'wada /onku/u do marido da parturiente, isto 6, a mulher que foi comprada com
os bois do marido. A parturiente ap6ia a cabeQa no peito dessa mulher. enquanto as outras parteiras ajudam
ao parte. Quando o Rev. F. Paillard foi assistir a uma mulher no parte, a Huron'wada /onku/u disse-the:
'Obrigadal O senhor tomou o meu lugar". (Ver a Segunda parte. Capitulo primeiro. B, 3.)



mesmo com os p6s, com o fim de se conseguir ao mesmo tempo a expulsao da crianga
e da placenta. Em algumas ocasi6es conseguem-no, mas muitas vezes ferem a mie
gravemente. As parteiras acham que devem ser brutais e nio ter piedade da pobre mulher.
Acontece que a mie chega a perder todo o sentimento humano em conseq06ncia deste
tratamento doloroso. Ouvidizer que por vezes se recusava a dar a luz o filho, mordia as
assistentes e fugia. Dai, sem dOvida, a atitude adotada pdas parteiras. A mie nio deve
kufah/a n'wa/7a, isto 6, quebrar o filho, expressao t6cnica que designa os panos mal

A parturiente nio deve comer nem beber durante todo o trabalho de parton 6 um
tabu.3 Mataria a crianQa se o transgredisse. Tamb6m nenhum homem deve assistir ao
nascimentole as mogas nio se devem aproximar da parturiente. S6 podem ser admitidas
no recinto. a16m das assistentes, as mulheres novas, rec6m-casadas, para "aprender". E
igualmente proibida a entrada ds parentas da parturiente, is irmis e mesmo a mad
poderiam ter vergonha se a sua parenta se portasse malno parto e "quebrasse o filho". S6
v6m no dia seguinte, quando sabem que tudo se passou bemlo pai matard entio uma
galinha em suas honras.

Logo que nance a crianga, uma das parteiras ata o cardio umbilical(/ikavana) perth
do umbigo e corta-o a cerca de 7 centimetros. A pequena ferida 6 untada com uma esp6cie
de gorduralo pedago de cordio que fica prego ao beb6 6 tratado com muito cuidado e cai
em geralao fim da primeira semana16 o sinaldo fim do periodo do parto.

A placenta 6 igualmente esperada com grande impaci6ncia, Chamam-the y7nd/u ya
n'wada. a "casa da crianga", ou h/a/u. Quando demora muito a sair, as parteiras ficam
preocupadas porque "o sangue que ela cont6m nio saiu completamente e pode matar a
mie". No cli khosa, quando a placenta nio saiimediatamente. obrigam a mulher a ficar
de p6. com o corps meir inclinado para frente, e as parteiras poem-se a agitar os dedos
Indicadores da direita para a esquerda, fazendo ouvir o som: ps/-ps/'ps/. Dizem que isto
ajuda a placenta a sair. A placenta 6 em geralenterrada profundamente atrds da palhota,
no local onde se deu o parton alguns preferem, contudo, enterrg-la no interior da habitagao
com receio de que os des a desenterrem. o que 6 tabu.

A crianga 6 em seguida lavada com agua, que 6 atirada fora, porque o sangue do
parto. que 6 tabu, tornou-a impura

Esco/ha do Rome da cdanfa - No dia do nascimento, ou num dos dias seguintes:
6 dado a crianQa o nome(vito), que pods ser escolhida principalmente das quatro modes:

lo Muitas vezes os pais dio ao filho o Dome de um chele, tal como Musongi,
Makasana, Muzila, etc., o que Ihes lisonjeia a vaidade.

2' Mats correntemente, os pats gostam de lembrar um nome dos tempos antigos
lkupfuxa vito dra kha/e), o name de um antepassado. pols 6 bom records-los. Chegam
para isso langando os ossinhos. Prop6e-se um nome. e se, ao cairem. os ossinhos nio

suced idos
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Traduzimos por tabu a palavra tsonga kuy//a, que significa tudo o que 6 proibido. romo a liberdade de dar
a seguinte definigao provis6ria do termo, que se encontrarg da primeira a Optima pagina deste livro: "Qualquer
objeto. ato ou pessoa que representem um perino para o individuo ou a comunidade e que por conseguinte
devem ser evitados - ficando esse objeto, ato ou pessoa considerados coma interditos'. Sempre que puder.
acrescentareia explicagao que os indigenas dio desses tabus.
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derem indicagao favoravel, experimenta-se outro, at6 terem a certeza de que os dados

3'Algu6m pede o favor de daro seu nome ao rec6m-nascidol pode ser um amigo da
familia, mas muitas vezes tamb6m este privi16gio 6 concedido a um viajante de passagem
na aldeia. Este "chamar6 a si mesmo na crianQa" (kt/fpchu/a ka n'wada). lsto estabelece
um lago especial entre essa pessoa e a crianga, lago que se parece um pouch ao que
existe entre o padrinho e o afilhado. Uma vez por ano, esta esp6cie de padrinho viral trazer
presentes ao "seu nome", isto 6, a crianga. Quando a crianga ja puder viajar, a mie ird
com ele visitar o seu "amigo do name" (mav/foku/ooze)

4' Uma quarta maneira de dar o nome ao rec6m-nascido 6 escolher um inspirado
pdas c/rcu/7sf3nc/as do nasa/menlo. Se a crianga, por exempla, vier ao mundo durante
uma viagem da mae, chamam-the /Vd/e/en/, isto 6, "no caminho", "na estrada"l se o
nascimento se der debaixo de uma arvore, escolhem o nome dessa arvore, empregado no
ocativo. E assim que ha muitos Tsonga com o name de /Vkanyfn/ (debaixo do terebinto).
/Vkwakwenf (debaixo do estricno), A/kuwenf(debaixo da figueira), etc.I ou entio JUpfu/er7/

jdurante a chula). Madum6/n/(nas minas), Mav/ev/e, se a crianga nasceu durante a guerra
feita pelo chefe deste nome, etc. Quando o General Beyers percorria o Zoutpansberg com
as suas tropas, os indigenas admirando a rapidez dos seus movimentos deram o seu
name a muitas criangas.s

Entre os Tsonga, usam-se os mesmos nomes para os dois sexos. S6 dois nio
podem ser empregados indistintamente para as mogas e os rapazes. Sio /V'waDA/, nome
feminine, porque significa "moma", e /V'wand/fse, nome masculine, porque quer dizer"rapaz".e

Estes nomes dados por ocasiio do nascimento sio abandonados mais tarde
geralmente no momento da circuncisio ou na idade da puberdade. nos dis em que o
costume da circuncisio desapareceu: rapazes e moQas escolhem entio outros nomes.
Os homens e as mulheres que passam pda iniciaQao adotam ritualmente um nome
diferente. Sucede o mesmo com as pessoas que sio exorcizadas: tomam o nome daquele

falaram".4
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Os indigenas cristios gostam de pedir a seu missionirio que escolha um nome, talvez por uma razgo
semelhante.

No casa de vuwumba, isto 6, quando uma mulher perde muitos filhos (ver a Primeira parte. Capitulo 11, B.
Casamento e vida conjugal, 8, Perda de filhos), se vem a ter outro, escolhem um nome destinado a proteger
o rec6m-nascido contra a sorte que atingiu os irmios e irmis. Conheci um rapazinho nascido nessas
circunstincias. O av6 dele, China, p6s-the o seu proprio nome, para Ihe dar felicidade. O Rev. H. Guye, num
artigo intitulado: "Dos nomes pr6prios entre os Rhongas" (Bu//ef/n de /a Soc/6f6 /Veuchife/o/se de G6ograph/e,
1920), ata um exemplo interessante de um desses nomes. Deram a um rapazinho o nome de /Vyamayavo,
sto 6, "a carne deles". Como os seus irmios mats velhos tinham morrido, os pais pensavam que tinham sido
comidos por feiticeiros.
Quando este pequenino veil ao mundi, os pais tinham perdido toda a esperanga de o conservar vivo e
disseram: "E a carne deles, a carne que os feiticeiros vio comer!" Julgavam certamente que este nome serra
para a crianga uma protegao. sem dtjvida porque os bruxos viam assam que os seus crimes eram conheci-
dos e tinham meds, se a matassem. de serem descobertos. Chamam estes nomes de "nomes de desgraga '
(noaa/to ya vus/Mana, ya kuf/frefra), como por exemplo B/soong ou B6a//dra, "o que tem o solugo da morte
os seus solugos espalham a morte por toda a parte.
Conheci uma exceQao a esta regra. O filho do chefe de Mavota chamava-se /V'Hana/ a fim enganar os

poderes malfazejos que tinham causado a morse dos seus irmios e irmis.
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por quem estio possessas, quando ele se faz conhecer. Veda-se o Ap6ndice ll para mats
pormenores quanto aos nomes tsonga

/Vascllnenfo antes do fem70 - Quando uma crianga nasce antes do termo, se for
muito pequena e franzina embrulham-na em folhas de ricino e metem-na numa grande
panda. que exp6em ao calor do sol. E uma verdadeira chocadeira e diz-se que este
tratamento da bom resultado (Tovana)

Nasclmentos tamils e nascimentos de filhos ilegitimos - N8o patece bayer re\agnes
entre as duas coisas, mas no espirito tsonga, pelo contrario, um parto tardio e trabalhoso
prova que o filho ngo 6 legitimo. Esta convicgao 6 tgo forte que quando uma mulher sabe
que o filho que vai dar a luz nio 6 do seu marido (nur7a), mas de um amante (mbuye).
confessa-o a parteira principal. a fim de evitar as complicaQ6es de um parto dificil, pois 6
tabu colocar no mundo um "filho de adult6fio" sem o confessarl isso causaria a mie
indiziveis sofrimentos.

f por isso que, se o parto 6 muito demorado, a parteira comega a ter dOvidas sobre
a legitimidade da crianga. ComeQa por prevenir o marido. Este sabe o que aquilo quer
dizer. Delta no xlfador um pouco de semen, mistura-o com agua numa casca de massala
(fruto redondo. do tamanho de uma laranja grande. do estricno). e da a mistura para a
mulher beber. E possivel que a crianga "sinta entio o pai", se o marido 6 de fato o pai, o
nascimento se da depressal mas se nio se consegue esse resultado, o filho 6 na verdade
ilegitimo e a parteira obriga entio a mie a confessara falta e o nome do amante. Se teve
vdrios e esconde o name de alguns. "as suas entranhas recusam-se"(khurhidrffaya/a), e
o nascimento s6 sera possivelquando a confissio for completa.

Se um filho ilegitimo nascer sem demora, vem ao mundo de punhos fechados e
recusa o keio da mae; a parteira teri assam a ocasiio de extorquir da mie a confissio
Estas mulheres praticam uma magia divinat6ria especial: pegam num cano. poem-the em
ama pevides de ab6bora e colocam-no ao lume. Se as pevides, em vez de arderem e de
ficarem em carvao, estalam, a parturiente 6 culpada. Cada pevide que estala significa um
amante. e todos os seus names t6m de ser revelados (Tovana). Etta confissio 6 estHtamente

reservada. As parteiras consideram como um dever profissionalnao divulgar o segredo a
ningu6m, nem mesmo ao pai. mas a mie deve confessar. pols 6 absolutamente necessirio
que o panda crianga seja conhecido no dia do nascimento

E tabu a vinda do amante da mulher a porta da palhota depots do nascimento do
filho ilegitimo, enquanto o cordio umbilical nio cairo se ele vier, a crianga morre. Mesmo
mats tarde. se a mie estiver sentada no limiar da cabana com o filho ao colo e o homem
passar no caminho diante deja, uma das parteiras levanta-se(nao ouviu ela a conlssao?)
e apanhando um pouco de areia das pegadas do amante deita-a sem dizer uma palavra no
cocuruto da crianga. Se o marido estiver presente. fica sabendo por este gesto que nio 6
o verdadeiro pai. Nio credo que ele fique muito descontente com issol a crianQa 6 dele
para todos os efeitos, e se for uma menina ningu6m mais "comers os bois" senio ele. E
sso 6 que 6 importante.

74

VerAnnotatio 1, no fim do tome, na s6rie de notas destinadas aos m6dicos e etn6grafos
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Quanto ao nascimento de g6meos, veremos mais adiante os costumes extravagantes
que o acompanham. Outrora, uma das crianQas era mona. Exceto neste caso, nenhuma
crianga 6 mona voluntariamente no dia do nascimento.

11 A primeira semana ou periods do pardo

Desde o dia do nascimento at6 o instante em que cain cordio umbilical. podem se
passar sete dias. E um periodo especial chamado vt/sahanal 6 o periodo do parto. tanto
para a mie como para o filho, e termina no dia da primeira saida da crianga, por uma
cerim6nia caracterizada pelo roto do caco.

Durante esses sete ou otto dias, a mie 6 submetida a uma dieta especial, e 6
verdadeiramente para ela um "periodo de margem": a mie fica entio completamente fora
da sociedade. A dieta 6 fixada pelo doutor da familia que sabe como tratar as criangasl
consiste num plato especial chamado x/mhfmb/, feith de mapira ' em grad (nave/e). ao
qual se misturam certos rem6dios. O objetivo deste tratamento (khv/eve/a vc/sahara) 6
duplo: primeiramente deve fazer sairo sangue impuro que se segue ao nascimento e que
6 um grande tabul segundo, deve estimular a lactaQao. Esse alimento 6 cozido numa
panda pr6pria (x/khv/eve/o xa pasa/Tara) e comido nio com as maas, porque algumas
parcelas de sangue impuro poderiam it misturadas e tornar a mie tisica, mas com uma
colher especial

No fim deste periodo de reclusao, a panda e a colher sio penduradas em ama da
entrada da palhota. do lada de dentro (xiMangen/xa nyangv/a)

Durante estes primeiros dias mata-se uma ave -- galinha, se a crianga 6 meninal
galo, se 6 menino. Deita-se um pouco de p6 medicinal no caldo, a mie bebe-o e come
uma parte da carne, e o marido come o resto. Permite-se este pequeno mimo, porque
ajuda a mie a recuperar mats depressa as forQas. A parturiente 6 servida por sua pr6pria
mae, que foi chamada logo que o parto terminou de um modo satisfat6rio, e que a ajuda a

Quanto a crianga, o cordio umbilica16 untado todos os diasl comega a pegar no
seko e bebe os m#omhzana, O grande rem6dio que descreveremos mais adiante.

Durante essen dias t6m de se observar numerosos tabus.

O ma/7do nio 6 autorizado a entrar na palhota, sob nenhum pretextol nio 6 porque
ele sega impuro. bem pelo contrgrio. Entre os lsonga, um nascimento nio contamina o
pai, como se da noutras tribos, por isso nio 6 obrigado a se submeter a nenhum tratamento.
A sua exclusio da cabana conjugal 6 devida ao fato da sua mulher estar poluida pelo
sangue dos 16quios e ele pr6prio correria grande risco se se aproximasse dela.

Zodos os ind/vrduos casados sio igualmente exclurdos (vakhf/0, into e, todos os
que t6m relag6es sexuais regulares. Se tocassem na crianQa, esta morreria. Veremos
mais tarde o porqu6. Entretanto, se uma mulher desejar muito ver o rec6m-nascido, tem
de se abster durante dois dias de relaQ6es sexuais com o maridol s6 assim pode entrar na

crier o filho

75

O emprego da mapira. nestas ocasi6es. assam coma outros ritos. prova a antiguidade deste cereal. Foi, sem
dOvida, o primeiro que conheceram os indigenas. O milho 6 um alimento moderno para os Tsonga. embora nio
se samba em que 6poca foi introduzido. (Ver a Quarta parte).
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palhota da parturiente. Pelo contrario, as moQas sio bem-vindas na cabana, mas
nio

devem beijar a crianQa durante os primeiros dias. "Ainda nio este firmed 6 s6 agua",
dizem. Mats tarde, quando comega a rare a brincar, podem beija-la, e assim pode tamb6m
o pr6prio pai. Este, quando volta de viagem, pega no filho ao colo e beija-o na testa. Se
nessa ocasiio o cordio umbilical tiver caido normalmente. este passado o periodo do

parte. Este fim 6 assinalado por dots ritos
A mie da parturiente deve barrar com argila o chao da cabana. E a grande purificagao

que termina o periodo marginal. Limpa-se assim a cabana de todo o sangue perigoso e 6
permitido ao marido, bem como a todos os habitantes da aldeia, entrar de novo na palhota

O segundo 6 o dfo do coco (kt/frh/ve/a xlrhenge/en/. isto 6, acender um fume debaixo
do xidenge/e. o cano empregado para este nm). E simultaneamente um tratamento m6dico
e uma cerim6nia religiosa. f celebrado pele doutor da famrlia no limiar da cabana. do
seguinte modo: p6e num caco pedagos de pele de todos os animais do mata - antilopes,
gatos selvagens, elefantes, hipop6tamos, ratos, fuinhas, hienas, elandes e cobras
venenosas - depois os assam at6 que se queimem. Quando os pedaQos de pele soltarem
fumaga, exp6em a ela a crianga durante um tango tempo, defumando-the o corpo, a cara,
nariz e boca. O beb6 p6e-se a chorar, espirra, tossed 6 exatamente o que se quer. Depots
o doutor pega os restos dos pedagos de pele, pulveriza-os, mistura-os com gordura de
f/he/h/u,o envelhecida em dois anos que 6 quando este ja bastante consistente para se
aplicar como ungtlento. Com este ungilento se fricciona o corps todo da crianga
principalmente nas articulag6es, que 6 estendida docemente a fim de ajudar o crescimento

Esta fumigagao e esta manipulaQao t6m um fim preventivo. Tendo sido assim exposta
a todos os perigos exteriores, representados pecos animals do mato, a crianQa pode sair
da cabana. Pode dai em diante "atravessar o rasto dos animals ferozes" (fremakanya
m/nfl/a) sem perigo. As cobras ngo a mordem. au pele menos as mordidas nio Ihe fargo
mal: os le6es nio a matam. O resto do p6 6 posto num pequeno canudo de cana, tapado
nas duas extremidades, que a mie deve trazer consigo durante o tempo de amamentaQao,
de maneira a continuar o tratamento.

O rito do caco 6 tamb6m um grande rem6dio contra as convuls6es, mal tio perigoso
para as criangas. Se uma crianga as tem, dizem: "af/a///e x/rhenge/en/', into 6: "o roto do
caco nio deu resultado", e os pais dirigir-se-ao a outro doutor cujos rem6dios sejam mats
ativos, a fim de que a exponha outra vez ao fumo. Pode mesmo dar-se o caso de um
adulto sofrer esse tratamento, se for atacado por convuls6es. Mas neste casa, o caco,
com os pedagos de pele, 6 colocado sabre a cabega do doente. roberta previamente com
um tuff de cuscuta(hama dra yendreyendre). O fim de toda a medicagao dos mi/om6zana
6 tamb6m. como veremos, lutar contra as convuls6es.lo

do beb6e
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Os f/huh/u sio as sementes da grvore nkuh/u, ou mafurreira. Sio oleaginosas e a gordura (manu/ra) que
se extrai degas 6 muito empregada pelos Tsonga em usos externos

Em Savage Ch//dhood. p.12, Dudley Kidd descreve este "batismo de fume" entre os Zulu. Raspam um
pouch de sujeira do corps do paie misturam-no com outras drogas. de modo a comunicar o espirito ancestral
i crianga Outro ingrediente 6 um fragmento de aer61ito reduzido a p6 fina. f interessante comparar o
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A crianga tsonga 6 sempre recebida com alegria por toda a familia. Se for uma
menina, representa acr6scimo de bois que permitirao mats tarde comprar uma mulher
para um dos filhosl 6, entao, nio s6 um aumento de riqueza, mas tamb6m aumento do
nOmero dos membros da familia. Se for um menino, nio ha enriquecimento material direto,
mas o cli torna-se mats forte e o nome do paid glorificado e perpetuado.

Quando se trata do nascimenta do primog6nito (n'Hana v/a maffvt//a), celebra-se
uma cerim6nia especialno fim da primeira semana. Logo que a av6 barrou a cabana com
argila, volta para casa e reOne todas as parentas em nOmero de dez ou quinzel levam com
das alimentos, ocre e gordura preparados para esse fim. Acompanham-nas dois ou tr6s
homens. Entram na aldeia da crianQa executando uma dania especialchamada kc/ghana,
e cantando a seguinte cantiga (que 6 precisamente uma canQao destinada a celebrar um
pHmogenito): 77

Eu celebro a minha panda que fez nge/evendre

Comparam a crianga a uma panda de barro que foi cozida no forno. depots
experimentada como 6 costume experimentar uma panda, deixando-a cair ao chao: a
panda nio se quebrou. porque nio tinha estalado no fornol ficou intactal E isto o que
significa o adv6rbio descritivo nge/eve/lane.

Depois pintam com ocre a crianga, a mae, o pate todos os habitantes da aldeia.
Fazem uma grande testa. Mata-se uma cabra, se for possivel, pols o paie a mie "adquiriram
uma aldeia" (kukuma muf0 por interm6dio da crianQa, "deitaram rarzes" (kum/fa m/fru). lal
6 a lei, mas a sua falta de cumprimento nio 6 tabu. Quando os av6s nio praticam esta
cerim6nia, considera-se que ofendem os paid da crianga, mas nio deriva dainenhuma
conseq 06ncia funesta

Para cada um dos filhos seguintes, a festa reduzir-se-6 ao oferecimento, pda av6,
de um cesto de alimentos destinados a kuf/inge/a n'wada, isto 6, a "festejar a crianga '

111 - 0 periodo de amamentagao

A crianga saiu da cabana onde se passou o perlodo do parte(kuhumexa vusahana)
6-the permitido it para fora. Comegou o perlodo da amamentagao. que durar6 dais argos e
meio ou tr6s anos. Antes de estudar os ritos que este periodo comporta, notemos de que
maneira a mie transporta a crianQa e qual 6 a alimentaQao desta durante todo este periodo.

I o - O "ntehe

A mie nio traz o filho ao colo mas numa pele curtida e maledvel chamada nfehe. A
preparagao do nfehe este sujeita a numerosas prescriQ6es.

emprego do aer61ito com o fato de entre os Tsonga esta fumigagao ser destinada a impedir as convuls6es.
Com efeito, as convuls6es. coma veremos (Sexta parte, Capitulo segundo. B) sio causadas pele poder
misterioso do C6u. O aer61ito caiu do C6u. O batismo de fume tende, pris. a p6r a crianga sob a influ6ncia dos
dois principals elementos da religiao bantu: os deuses ancestrais e o C6u
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A primeira 6 a seguinte: nio se deve tratar do nfehe antes do nascimento da crianga.
porque isso traria desgraga. Pode-se chamar este tabu de um "tabu de previsao". Ha
outros tabus deste g6nero na tribo

A pele destinada ao primog6nito deve ser oferecida pelo tio materno. E uma regra,
mas o costume nio 6 tabu.ll O pai tamb6m pode prepare-la. se for necessdrio

O nfehe nia deve ser feith de pele de ovelha. E tabu. Dove-se usar a pele de um
cabrito do mata, de uma cabra ou de uma impala.Emprega-se peles de ovelha s6 nos
casos em que, tendo morrido tr6s ou quatro filhos nos anos precedentes, a mie se encontre
no estado chamado vuwt/ml)a(Capitulo segundo). into 6, de privagao de filhos

O nfehe 6 preparado de talforma que as patas do animalservem como correias. As
patas dianteiras sio atadas em volta do pescogo, as traseiras em volta da cinturalassim
a crianga fica bem segura nas costas da mie. Este modo de trazer a crianga 6 c6modo
a mie e o filho habituam-se a ele tio bem que, se pegarmos num bebe, imediatamente
estende as pernas formando angulo reto com o corpo, a fim de se sentar nas costas da
mad e a mie pode faciimente fazer todo o seu trabalho, e at6 cultivar os campos com o
filhinho nas costas no /7fehe.
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2' - Regime durante a amamentagao

A crianga 6 nutrida pda mie. Pode pediro seko em qualquer momento do dia. Os
indigenas nio fazem nenhuma id6ia de refeig6es em horas certas e acham que 6 cruel
recusar o seio a uma crianga que chou

Existem vgrios costumes que dizem
respeito ao leith (ma0). Quando uma mie tem
de se separar do seu filho por pouco tempo, deixa
cair algumas gotas de leite sobre o pescogo dele,
para o impedir de ter sede. Quando se ausenta
por mats de um dia (o que s6 pode fazed se a
crianga ja puder comer alimentos s61idos). ao
voltar a casa, antes de dar de mamar a crianga
p6e a aquecer um caco ao lume e delta-the
algumas gotas de leite de cada seko. O liquido
evapora-se. A razio deste costume 6 etta: o leite
da mie arrefeceul tem de se aquecer, se nio a
orianga teria prisao de ventre. E um tabu ':. Se
um beb6 morde o mamilo, sup6e-se que 6 por
maldade e a mie arranha-o na testa para o
castigar

As maes que nio t6m bastante leite empregam como rem6dio uma esp6cie de
arbusto chamado meta. Este arbusto 6 uma euforbigcea de seiva leitosa. O tratamento 6
baseado no principio sim///a s/mf//bus cc/rantur.

Nos tempos modcrnos o ntehe de pele foi
substituido polo de pano.

Embora o termo tabu signifique geralmente uma proibigao, permito-me emprega-lo tamb6m num sentido
positive: um costume 6 tabu quando a sua violagao 6 tabs.
'2 Comparar com os sorti16gios do leite entre os Zulu, descritos por D. Kidd em Savage Childhood, p. 38.
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Os Tsongajulgam que o leite, por si s6. nio basta para fazer crescer uma crianga:
/V'Hana akt//a h/ m/rh/ -- a crianQa cresce devido aos rem6dios - tal 6 o adagio adotado
entre des. Se olharmos com atengao para uma mulher que traz o filho nas costas,
notaremos. pendurado ao nfehe, um pedaQO de dana (/ih/anna) contendo o p6 negro que
protege contra os perigos do mato. e uma pequena cabana com 6gua. Nio 6 agua pura,
mas uma tisana chamada mi/ombza/7a. Esta palavra 6 o diminutivo plural de nomho, que
significa doenga das crianQas. O grande nom6o sio as convuls6es tamb6m chamadas de
f//o, C6u, pols etta doenga esb misteriosamente ligada a influ6ncia do C6u (Ver a Sexta
parte). O pequeno nomDo 6 a diarr6ia infantil de que sofrem tantas vezes as criancinhas
As duas doengas sio atribuidas ao /7yoka, o parasita intestinal, a lombriga ou serpente
(nyoka significa os dais). de que sofrem today as cnangas e que deve ser sempre combatido,
porque, se nio for dominado, passa dos intestinos para o est6mago e vem bater
internamente no cocuruto,is e acabaria por penetrar no peito. Entio os olhos da crianga
revirar-se-iam, serra atacada de convuls6es e morreria. Felizmente certas drogas t6m um
efeito maravilhoso contra este ser perigoso. Um dos meus vizinhos, um convertido de
Ricatla, deu-me os names delay.Apnmeira 6 uma proteacea(?) muito comum, de compridas
siliquas, chamada d/anyoka: "a que mata as lombrigas". Misturada ds raizes de uma
leguminosa chamada /I 'wamah/anna e is outras duas plantas que se encontram perto do
mar, obriga a lombriga a ficar quieta. Fervem-se estas drogas e a decocgao assim obtida
6 posta cuidadosamente numa pequena panda especial chamada nh/emhefwana ya
m//ombzana, que 6 conservada na palhota. sodas as manhis a mie amorna a panda.
deita um pouco do conteOdo numa casca de massala e da a crianQa um gole para beberl
depois coloca o dedo na tisana e delta-the duas ou tr6s gotas no cocuruto. Depots disto,
cospe na parte de baixo da casca e passa-a pelo corpo do bebe. em todo o comprimento
do esterno, at6 o umbigo. lsto a fim de "tratar a crianga para a fazer crescer". Se o beb6
adoece, este tratamento 6 repetido vdrias vezes por dia. Se este bem de saOde e saicom
a mae, etta leva um pouco da decocgao numa cabana e que 6 dada a crianQa de vez em

A crianga nunca deve beber agua comum, mas s6 a tisana dos mi/omhzana. E um
tabu. Se a mie vaifazer uma viagem longe e deixa em casa a panda dos mi/omhzana
pode acrescentar agua a cabana, mas dove deixar 16 scar antes um pouch de tisana. A
pr6pria mie nio 6 permitido beber agua de outra terra que nio a sua. Se tiver de viajar,
deve tamar um pouch de p6 que leva no canudo de cana, today as vezes que beber, para
que a crianga se familiarize com a regiao.14 Estas regras devem ser observadas durante
todd o periods de amamentagao.

A crianQa comeQa a ter uma alimentagao s61ida logo que Ihe nascem os dentes e
pode pegar nela com as mios. Alguns indigenas nio gostam de Iha dar muito cede,

quando
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77havafrhava, o cocuruto, desempenha um grande papel nos diagn6sticos dos m6dicos indigenas, que o
cobrem muitas vezes de cera preta. Quando a crianga tem solugos, a mie ou outra pessoa assopra-the no
cocuruto para impedir os v6mitos. lsto faz "o coragao ficar de p6" (ktiylA/sa mO/ru).

Observam um costume semelhante quando vio de uma terra para outra. Quando um Rhonga volta de
Kimberley depots de ter la casado, ele e a mulher trazem ambos um pouco de terra da regiao que abandonam.
e a mulher deve colocar nas papas um pouch todos os dias para se habituar a sua nova resid6ncia. Esta
terra facilita a transigao entre os dots domicilios.
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porque - dizem - as fezes da crianga tornam-se f6tidas. Mais tarde, quando pode sadr e
tratar de si mesma, entio pode comer de tudo.

Se a mie morrer durante o periods da amamentagao, a crianQa esb muito porto de
ter a mesma sorte. Com efeito, criam-na com leite de cabra ou de vaca e, como os
ndigenas nio sabem que Ihe devemjuntar agua, a crianga aqaba por morrer de enterite.

Ouvi citar casos onde outra mulher, que se encarregou da crianga 6rfa, o criou com
o seu pr6prio leite at6 que ela p6de ser desmamada. Como o filho deja era mats velho.
tinha-o desmamado mais cedo do que era costume, e tinha amamentado a crianQa estranha
em vez da sua. Esta mulher e a mie do beb6 eram esposas do mesmo marido em
Livombo, perto de Ricatla, e a ama exigiu uma recompensa pelo que tinha feito. Outro
caso extraordindrio foia seguinte: uma mulher morreu depots do nascimento de um filho
chamado Maiimbu161 a av6, que se chamava Michidohi, tinha um filho adulto e nio tivera
mais filhos depots dessel preparou cerveja fraca e outros alimentos apropriados e conseguiu
segregar ela mesmo o leitel e foi assim que a crianga se salvoul

Durante os primeiros meses de exist6ncia, uma crianga 6 considerada como uma
criatura muito fraca. "/ maf/n, isto 6, "6 s6 agual" Daitalvez a estranha id6ia de que uma
crianga, a semelhanga de um animal rec6m-nascido, pode nadar e de qualquer forma nio
se afoga: flutua na agua. Se uma mulher com o filho is costas atravessar um rio e se
achar em perigo de ser levada pda corrente, gritam-the da margem: "Desprende o nfehe e
deixa o menino atravessar. Cuida de ti, o beb6 ird sem perigo". Diz-se "svay#a": 6 tabu que
um menino se afogue. E de natar a curioso emprego da palavra "kuyfla" nesta expressao
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3' - Dentigao

Logo que rompem os dots incisivos superiores e os dots inferiores da crianga, a
mie pega numa conga branca (frambu) e prende-a a um cabell da crianga, por ama da
testa. Acredita-se que esta conta branca ajuda os outros dentes a nascer normalmente.
Se nia se tomasse elsa precauQaa, a inteligancia da crianga nio se desenvolverial ela
tremeria ao inv6s de sorrir e colocaria os libios para diante com a lingua, para impedir a
entrada do ar na bocal Logo que todos os dentes sejam rompidos, bra-se a conta, que 6
atirada fa/enf isto 6, atirada para o fa/a. O fa/a 6 o monte de cinzas, o local atrds da
cabana onde se despejam o pixo e as porcariasl desempenha um papel importante nos
costumes dos lsonga e das outros Bantu da Africa do Sul

Os dented(ffnyo-menlo) das criangas chamam-se metaforicamente hope. O have
(pl. ffhove) 6 o grad de milho pilado. que 6 brando e se parece com um dented dai a
expressao: ",chum/ howe" -- "nasceu-the um grao de milho" -- empregada para indicar que
rompeu um dente

Quando nascem primeiro os dentes do maxilar superior, 6 um mau sinai. Nos dis
do norte. e principalmente entre os Pedi, 6 um grande tabu. Se morrer. essa crianga tem
de ser enterrada em terra Omida. Entre os Rhonga este mau augOrio nio 6 considerado
coma sendo muito grave.

Mais tarde, quando a crianga perde os primeiros dented, nio se deve deixd-los carr
em qualquer parte. Dove-se pegar no dente Qaida, it ao monte de cinzas. p6r o dedo no
buraco da gengiva e dizer: "Ko;wa, kokwa, ndrfhe hovel(Av0. av6, dd-me um grad de
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milhol)" Depots aura o dente por ama do ombro para o monte de cinzas e volta para casa
sem olhar para tags. Se olhar para tras, o av6 (um espirito ancestral) nio Ihe da outdo
dente.IS Atualmente este costume ja nio 6 tabu e este desaparecendo

Julga-se que quando os dentes do irmio mais novo nascem, estes tiram ou arrancam
os dentes do mais velho, pols, homo regra gerd, o mais novo nasce uns tr6s anos depots
do mais velho.

Quanto ao Gabe/o. o primeiro corte 6 acompanhado do seguinte costume: a mie
respinga algumas gotas do seu leite na testa e no occipital da crianga, depois Ihe corta o
cabell, que aura fora numa erva espessa. Quando corta o seu pr6prio cabelo, deixa de
cada lado da cabega uma madeixa, para a crianQa brincar at6 poder andar.

As mulheres que amamentam besuntam-se muitas vezes de ocre. Pretendem que
6 para impedir os maridos de ter relag6es sexuais com das

Nio se consideram estes ritos muito importantes, mas ha outros tr6s que sio
observados muito minuciosamente e que dividem o tempo de amamentargo em tr6s periodos:
a apresentagao a lua, ao fim de tr6s meseslo atamento do cordao, ao fim de um angle as
cerim6nias do desmame, ao fim do tempo
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4' -Apresentagao a lua(kuyand/a)

O aparecimento da lua nova 6 sempre recebido com gritos de alegria pelos Rhonga
A primeira pessoa que a avista p6e-se a gritar: "Hedge/ekezeeeeeee/" e esta exclamagao
6 repetida de aldeia em aldeia. Cada lua -- ou m6s - 6 considerada como nova, visto que
a antiga morreu. Havia outrora nomes especiais para cada m6s do ano (Ver a Sexta parte)

Logo que a mie da crianga volta a ficar menstruada(a menstruagao tem o nome de
ffhwef/: mes) e isto sucede em gerd, nas mulheres tsonga, no terceiro mgs depots da
parto - pega na roupa, lava-a e veste panos novosl 6 entio que se efetua a cerim6nia do
kuyand/a. E preciso "dar o seu m6s" a crianQa. Faz-se assam: no dia em que surge a lua
nova, a mie pega num facho ou simplesmente num tiQao acesol a av6 segue-a com a
crianga ao colo, e vio ambas ao monte de anza atrds da palhota. Chegadas la, a mie
aura a lua o tigao ardente e a av6 lanka a crianQa ao ar. dizendo: "Aliesti a tua luau" (hwefl
baku h/yo/eyo) apes dep6e-na sabre o monte de cinzas. O beb6 chou e rola-se no pixo
Entio a mie levanta-o bruscamente (wuf/a). d6-the o sein e voltam para casa

Etta cerim6nia. que 6 certamente um rita de passagem ou transigao, 6 considerada
como fazendo "abrir o peito da crianga", de outra forma "os seus ouvidos morreriam", a
crianQa ficaria imbecil. Acontece muitas vezes de trogarem de pessoas um pouco patetas,
dizendo-lhes: "Esqueceram-se de te mostrara tua lua".16

5 Etnografia comparada: lembro-me muito bem de que, quando era pequeno. diziam-nos em Neuchatel, na
Suiga. que nio deviamos perder um dente que cara. porque um cio podia encontrg-lo e nascer depots um
dente de cio no lugar dele

Contudo. o Rome do m6s da crianga esquece-se depressa e nunca o lembram maid tarde. o que parece
provar que este costume este desaparecendo, assam como o conhecimento dos nomes dos diversos
meses

Colegao Clissicos - Uses e Costumes dos Banf-



O kc/yang/a significa pols um progresso da crianga, a sua entrada numa nova fase
da exist6ncia. O faso 6 sublinhado pdas tr6s mudanQas que se efetuam no dia do kuyand/a:
lo Daiem diante, o paiesta autorizado a pegar no filho ao colo. At6 este dia. isso era tabu
porque a crianga, estando continuamente com a mae, achava-se talvez poluida peso sangue
perigoso que vem ap6s o parton mas depois que a mie lavou a sua roupa e foi purificada
pda volta das regras. o perino ja nio existed 2' E agora permitido empurrar-the docemente
os cotovelos. quando a crianga 6 transportada is costasl e, 3' Cantar-the cantigas para a
consular (kukhongofa) quando ela chou o que era tabu antes da apresentagao a lua

Ha um outro costume que parece confundir-se is vezes com o kc/yang/a. Ei
observadoja com todas as criangas e 6 chamado de kt/kt//akcc///sa. Quando um amigo da
familia passa pda aldeia vindo de longe -- de Joanesburgo. por exemplo - pega no rec6m-
nascido, lanka-o ao ar e diz: "Ku/a, ku/a, ku/a uyaffhasa ./onr'(cresce. cresce. cresce e
chega at6 Joanesburgo). E um costume ments importance (nav/unyana), antes uma
brincadeira. e que nio 6 tabu como o kuyand/a.

Ap6s o kc/yang/a, junta-se ao tratamento pelos mi/om6zana um novo agente
terap6utico, o b/ekefa. Kc/b/ekefa quer dizer: colocar dentro de um cercado. Duas vezes
por m6s, nas tardes de lua nova e lua cheia. o doutor da familia van aldeia do beb6
acende uma fogueira diante da porta da palhota e coze as suas tisanas numa marmita.
at6 que fervam. Junta entio as brasas ao dado da panda e p6e-the em ama uma grande
alm6ndega, uma mhu/a. AHHH/a 6 feita de gordura da panda do boiou de cabra misturada
com um p6 medicinal. Depots, levanta uma esteira de forma a fazer um pequeno cercado,
no qual entram a mie e o beb6. Cobre-os com um pano de algodao. Eles, entao,
debruQam-se sobre o vaporque saida panda e o fumo produzido pda alm6ndega. Depots
de terem transpirado abundantemente e das emanaQ6es terminarem, a mie pede ao
doutor que os destape e saem do banho de vapor. E entio que o doutor faz em amboy
com uma lamina, incis6es na testa, esterno. coluna vertebral entre os ombros. cotovelo.
pulso e joelhos. introduzindo um pouco do seu p6 medicinal nas escarificaQ6es. Em seguida,
o doutor pega na panda que cont6m a decocQao quente e leva-a para trds da palhota. A
mae, que o seguiu, deita um pouco desta 6gua nas mios do doutorl ele cospe nela.
fazendo pshu
l6 o ato sacramentalem uso no cults) e lanka a agra sabre a crianQa. A mie fricciona com
ela todo o corpo do beb6. Durante este tempo, o doutor invoca os seus deuses, isto 6. os
espiritos dos seus antepassados. Comegando peta f6rmula de invocagao de que se servem
sempre os doutores, diz: ".4t'usay7 akhwarh/. Aquiesta a crianga. Que cresga e se tome
homem gragas a estas mezinhas. Que o seu suor sega sao, que a sua impureza desaparega,
que ela vd a Xivuri, que ela vg a Nkhavelana.17 Que a crianga brinque muito, seja como os
seus companheiros. Nio 6 esta a minha primeira experi6ncia. V6s destes-me estas drogas.
Que das a protejam contra a doenga, a fim de que ningu6m possa dizer que das nio t6m
nenhum poder, etc...." Apes esta prece, o doutor pega na crianQa e regressa ao centro da
aldeia. A mie fica no lugar e lava-se com a decocgao, invocando igualmente os seus
reuses (mas sem pronunciar o pshu, vista que o "mestre das drogas" ja o fez)
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lsto 6, at6 o fim do mundi. Estes dis estio muito lange ao norte, a16m do pars rhonga
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O tratamento do kuh&ekefa 6 tamb6m chamado "ht/ngt//u dra m//omho", o banho
de vapor para as doengas infantis. Nio 6 curativo mas sim preventivo. Ajuda a verificar se
a crianQa anda bem. Se ela tem mgs deje96es (angaf/hama/ sv/Dane), a mie
recordar-se-a, talvez, de que se esqueceu de fechar a crianga no cercado e chamari
imediatamente o doutor. Se cai doente, nio se recomega o hfyekefal administrar-se-io
maid freqtlentemente os m#om6za/7a. Em todo o cano. o tratamento do h/yekefa 6 da
maior importancia para o crescimento da crianga. Seria tabu despreza-10110

No que respeita is incis6es, sio das algumas vezes seguidas de um segundo
banho de vapor, como se o mezinheiro quisesse fazer penetrar por das no corpo do
doente a mezinha contida no fumo. Neste caso, s6 as fechard mats tarde, deitando nelas
um p6 curativo. As crianQas gritam geralmente quando v6em o mezinheiro: temem pda
dor causada pdas incis6es. Quando a mie vail aldeia do doutor, leva consigo a lenha, a
esteira e uma panda de cerveja ou uma galinha, para o pagamento. O prego pedido pele
doutor por um kuh/vekefa 6 de sets dinheiros a um xelim ou, entao, uma galinha ou um
pote de cerveja.
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5a - O atamento do cordio

Quando a crianQa five/anvana, isto 6, "se torna um pouco firme", a mae, obrigada a
lavrar o seu campo ou a cozinhar, comeQa a sentd-la no chao arenoso. depots de Ihe ter
cavado uma cova com cerca de dez centimetros de profundidade. demos visto beb6s
tsonga de dots meses de idade ja sentados. Mas isto nio 6 suficiente. por isso a mie
procura uma menina que possa ocupar-se do beb6 (wa kuf/ar7ga r?aye, para brincar com
ele). Sera talvez uma irma mats velha ou uma prima. Uma menina de cinco a dez ands 6
bastante forte para isso. Muitas vezes admireia paci6ncia que estas amas em miniatura
ds vezes pouco maiores que a crianga que trazem ao colo, t6m com os seus muito
desagradaveis beb6s

Cede. por6m. a crianQa iomega a engatinhar (kukasa) e 6 nests memento que se
pratica um rito muito impressionante. Este roto 6 observado em toda a tribe mas tem maior
importancia nos dis do norte que entre os Rhonga. Dou aquia descriQao de Viguet que
pertencia ao cli Psungo e que emigrara para os Spelonken. Os leitores perdoar-me-ao por
nio poder contar a hist6ria com todos os seus pormenores e ser obrigado a dar alguns
deles em latim.19

Eis. textualmente, a narrativa do meu informante: "lsto 6 uma grande leientre os
Tsonga. Quando uma crianga comega a engatinhar, e mesmo antes, o pc/rh/ 6 atado a
volta da sua cintura. Opurh/6 um barago de algodao.20 O paie a mie combinam o dial se

Em gerd, os convertidos nio abandonaram o kc/bfyekefa mas nio permitem ao doutor realizar o ato
sacrifical e our aos espiritos. Sam Ngwetsa, o doutor das criangas da Ricatla, costumava our assam: "6 pa
misericordioso! f a Tique imploroINao peso aos mortis mas a Ti. somente, que estes no C6ulConcede-nos
ver esta crianga de boa saOde, forte e de p6, este cordeirinho

Na Revue d'Efhnograph/e ef de Soc/o/og/e, Outubro de 1910, Paris, encontra-se uma descriQao mats
completa deste rita, bem homo de alguns outros relativos aos tabus dos Tsonga. Nota da edigao mogabicana
Ap6ndice "Notas para m6dicos e etn6grafos", no fim do romo I
20 Ha plantas de algodao sem dOvida subespontaneas. no baixo pals do Transval e na bala de Lourengo
Marques
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se esquecem de o fazer, deus pals (os avis) lembrar-the-go a lei. Devem ter relaQ6es
sexuais mas de tal maneira que a mie nio fique gravida, s.n.i. (Annotatio 2). A mie deve
tomar nas suas mios 'suas imundicies' chaka /6 fiona, besuntar com das o barago e atar
este em volta da crianQa onde icar6 at6 que se desfaga em pedagos. Apes este operagao,
a crianga '6 uma grande pessoa ' e tr6s coisas que at6 entio eram tabu tornam-se licitas:

I ' Se a crlanQa morrer, pode ser enterrada na covina, em terreno seco. Antes de Ihe
ter sido atado o para/, teria sido enterrada em terreno Omido. perto do rio, tal homo se
costuma fazer aos g6meos e is criangas cujos dentes do maxilar superior nasceram

2' Pode tomar parte na estranha purificagao chamada kc/h/amma ndzhaka que se
realiza quando morre algum dos habitantes da aldeia.(Ver as cerim6nias que acompanham

3' Os pals podem recomegar a ter relaQ6es sexuais mas estas devem ser de tal
natureza que nio se produza concepgao, at6 que a crianga seja desmamada. Antes desta
cerim6nia, a proibiQao de relaQ6es sexuais era absoluta e, se des transgredissem esta lei
e a mie aparecesse gravida, des seriam gravemente culpadosl E um tabu perigosol Teriam
roubado ' a crianQa, t6-la-iam 'roubado a lei'(kappa nawln/). AcrianQa nio terra 'entrado na
lei '. Seria instil atar-the o cordio para remer o mal cometido. Mesmo que vivesse muito
tempo e se tornasse homem idoso, haveria que enterri-la em terreno Omido, se nio a
chuva nio voltaria a cair.

Entre os Maluleke e os Hlengwe estas crianQas sio queimadas ap6s a morte.
Falaremos adiante das relag6es misteriosas que os lsonga julgam existir entre estas
criangas, o seu enterro e a chuva.

Entre as Rhonda. este rita champ se Doha vuxa/e(atari algodao) e pods ser realizado
da mesma maneira ou mesmo maid simplesmente polo pai(Annotatio 3). Logo que os
pals atam devidamente o cordio a crianQa, diz-se que h/ya n'wada, isto 6, tomaram posse

Daiem diante 6 tamb6m permitido o que at6 entio era considerado tabu: a crianga
pode ser levada is costas sem nfehe, amparada somente pecos brazos (h/ makoto)

E clara que o fate de ligar o cardio de algodao simboliza a recepgao oHcial da
crianQa na familia e mesmo na sociedade humana. Anteriormente, mala consideravam
coma ser humana, era x//o (uma coisa), khuna (um ser incomplete). Dai em diante 6
nku/o, uma crianga que cresceu.21 A expressao it/ya /7'wa/la confirma a nossa explicaQao.
Este costume nio 6 um roto de protegaol o m6dico nio tem nada com del 6 verdadeiramente
um ato pele quaID rec6m-nascido se torna um membro regular da comunidade. Aproibigao
severa de uma nova concepQao antes que se pratique o roto 6 evidentemente ditada polo
sentimento de que nenhum outro filho deva aparecer antes daquele ter sido recebido
devidamente na familia

primeiro

a monte)C

do filhoQ
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Este terms khuna 6 igualmente empregado para designar os menininhos que ainda nio passaram pda
escola da circuncisgo. Vukhuna 6 o estado desprezivel do que nio 6 circunciso. O estado da crianga antes
da cerim6nia do kubota Fahd 6 outra esp6cie de vukhuna.
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6o -- O desmame

Deve passar um ano inteiro. e mesmo mais, depots do kuhoha para/. para que a
crianga possa ser desmamada. Tem de aprender a falar e a andar, e 6 s6 quando a sua
intelig6ncia estiver bastante desenvolvida para poder dar pequenos passeios que a data do
desmame 6 fixada. Quando os pais puderem mandara crianga a palhota vizinha pedir uma
pitada e a virem voltar com o tabaco, dizem um para o outro: "Chegou agora o momentol

O rita do desmame 6 cumprlda da seguinte maneira em Nondrwana (Mboza)
Em primeiro lugar, o pai escolhe um arbusto novo nfrhopfa, de uma s6 raiz. O

nfrhopfa pertence a familia das anonaceas, cujo fruto se parece muito com aquele de que
os ingleses tiram o cc/shard. Acreditam que a raiz desta planta tem a propriedade de fazer
esquecer. Amie coze uma panda de mapira, na qual deita um pouco deste rem6dio, que
ajudar6 o filho a esquecer o seko materno. Mas o ato importante 6 o kuhond/o/a, que se
efetua sob a diregao do m6dico. A mie pita um pouco de milho, deita-the agua em ama:
junta-the levedura e faz assam um pouch de cerveja fraca (vupufro). Tem o cuidado de
guardar um pouco do farelo deste milho pilado. Vem o m6dico, mata uma galinha, borrifa o
farelo com o sangue e kuhah/a, isto 6, oferece o sacrificio. Invoca os espiritos da sua
pr6pria familia e suplica aos da familia do beb6 que se re6nam a des, para abenQoarem a
crianQa. Prendem ao pescoQO da crianga o bico da galinha sacrificada, uma das patas.
assim homo uma pena (svfrhungu/t/). depois estendem uma esteira no chao. colocam em
ama a crianga e untam-na com azeite e p6 levados pelo m6dicol em seguida, friccionam-
na com o farelo. Os bocados que caem na esteira sio os &mhorhe. A mie apanha-os e faz
com des uma pequena bola. Durante este tempo, o paivaia procura do ninho de uma
certa esp6cie de formigas grandes. muito comuns no mato, as quais vivem no chao, mas
a entrada do formigueiro 6 bastante larga.A mie dirige-se para la ao p6r do sol, p6e a boca
no buraco de maneira que as formigas sejam obrigadas a levar todos os f/mhoMe para o
ninho. Depois. volta para casa, mas sem olhar para trds - o que 6 tabu. Se faltasse a esta
regra. tornaria a trazer a doenga ao filho

Este rita 6 o kuhn/wd/o/a ordin6rio. E praticado delta maneira, au outra semelhante
como termo do tratamento no fim de toda a doenga syria. Tem por fim fazer desaparecer
impurezas deixadas pda doenQa.22 Logo que termina o kc/bond/o/a, o m6dico pede o
pagamento do seu saldrio. Por uma crianga, pede 5 xelins ou cinco moedas de 500 r6is.23

Este kc/bond/o/a revela-nos a id6ia que fazem os indigenas do periodo de
amamentagao. Para des. com efeito. os trgs primeiros ands da vida do filho sio um
periodo de doenga, lantos perigos ameagam o bem-estar da crianQa que esta mal pode
ser considerada como tendo uma perfeita saOde. Fica durante todo este periodo sob a
vigilancia do m6dico, que s6 deixa o seu pequeno doente no dia do desmame

Esta maneira de considerar a crianga torna compreensivel igualmente alguns tabus.
E kuyf/a. porexemplo. dizer de uma crianga extremamente gorda: "waf/ka, coma 6 pesada
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a No cli Mpfumu o rita do desmame difere ligeiramente. Publiqueino livro "Les Ba-Ronga" a descrigao deste
to que me foi dada por Tobane. Parece que os elementos dos rites do cordio e do cano se misturaram no

verdadeiro roto do desmame. Julgo a declaragao de Mboza mats digna de f6
23 N.T. - O livro foi escrito antes de 1910
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lsto Ihe traz desgraQa. Deve-se dizer ".Akofa /faze. 6 como uma pedral" E igualmente tabu
em Chiluvane empregardiante de uma crianQa a palavra mHenhe: babuino. Ha uma doenga
com este nome e a crianga apanha-lada. Deve-se dizer: a coisa que habita nas colinas,

No pr6prio dia do desmame a crianga deve deixar a aldeia dos pais e it viver com os
av6s. Preparam a sua pequena esteira, com alguma roupa, e a av6 vem busch-lo. Se 6 o
primeiro filho, deve it para casa dos av6s maternosl o segundo filho sera recebido pecos
av6s paternas. As vezes. o pale a mie ficam com o filho toda a noite a fim de atenuar a
separaQao. E um triste dia, tanto para des, como para o filho. No dia seguinte, os pals
voltam para ver como o pequeno suporta a aus6ncia deles. Nio entram na aldeia, ficam
escondidos numa moita e v6em a crianQa atrav6s dos ramos. O menino nio deve ver a
mae, pots gritaria. E verdadeiramente uma cena comoventel

Se a crianga 6 obrigada a ficar com os pais, a mie esfrega os seios com pimenta
jpiripiri) de maneira a fazer-the perder o mars depressa possivel o gusto do leith materno

O desmame chama-se ku/umu/a, palavra que vem do verbo ku/uma, morderl seguido
do sufixo reversivo u/a. que signilca tirar. desfazer (homo des em desfazer). Diz-se que a
mie e a crianga estio ku/umuka. isto 6, no estado de desmame. Esta palavra, quando a
pronunciam. 6 acompanhada de um curioso sorriso, parque o desmame este em relagao
direta com a vida sexual. Como vimos. as relaQ6es sexuais sio absolutamente interditas
antes de se atar o cordio a crianga, isto 6. durante o ano que se segue ao nascimento.
Em seguida, sio permitidas, mas a mie nio deve ficargravida antes de terdesmamado a
crianga que este criando. A leia mesmo ainda mais severa: depois da cerim6nia do
desmame, a mie nio deve conceber antes do seu leite ter completamente secado (kupsha
nave/en/), porque. se lear gravida. ipso "embaraQaria o rump a crianga desmamada
(kufremakanya n'Mana). mortar-the-ia o "caminho" (frame/a), passar-the-ia a frente
(kurhange/a). Acrianga emagreceria, ficaria atronada. com brandes cavidades por baixo
das clavlculas. E precise primeiro que esteja Heme (kufVe/a); entao, uma nova gravidezja
nio pode faze-la sofrerde disenteria ou de outras doengasl

Muitas vezes os pals nio observam esta lei tio severa. Se percebem que ha uma
nova gravidez antes da crianga estar desmamada, apressam a cerim6nia. Mas servo
severamente julgados pelos velhos. Se o pequeno adoecer, o marido 6 repreendido
asperamente pelos parentes da mae, que dino: ".4.fambe// n'wada", ele fez mal a criangal
Se um homem obriga a mulher a violar a lei, ela correrd. durante a noite, a aldeia do pai do
seu marido e Ihe dire. Atualmente, isto s6 acontece raramente: os filhos sucedem-se
regularmente com intervalos de dots anos e meio a tr6s, e nio se viola muitas vezes a lei
que diz: uma mie deve amamentar o filho durante tr6s cavas, isto 6, tr6s estaQ6es de

etc

lavoura
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B - Juventude

A crianQa, x@ufm (Ro.). xfh/ang/(Dz.). 6ja quake rapaz: mulana. Durante a primeira
parte deste periods, que vaidos tr6s aos quatoae anos, fica com os av6s que nio Ihe dio
nenhuma educagao. A crianga desenvolve-se segundo a lei da natureza e como esta nio
6 sempre sin6nimo de moral idade ela comete. is vezes. mis agnes. As vezes, tamb6m,
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temendo o castigo de uma falta mais grave foge da aldeia dos av6s e volta para casa; la,
a mio paterna sust6-la-d mais energicamente, mas o pai nio se ocupa em nada dos
rapazes. que gozam de uma grande liberdade. Estes ands sio talvez os mais felizes de
toda a sua vida. Partilham o tempo entre as seguintes ocupaQ6es: guarda dos rebanhos
de cabras, roubos, naga, aquisiQao da cidncia do mato e jogos.

lo - Guarda dos rebanhos

Do mesmo modo que a mapira 6 o antigo cerealtsonga. Onico empregado nos ritos,
assim a cabra 6 o animal dom6stico por exce16ncia, o primeiro, sem nenhuma dOvida, que
a tribo conheceu e o que serve sempre para os sacrificios. As cabras sio muito comuns,
nio ha ningu6m que nio possua uma ou duas. Sio guardadas em rebanho numa das
aldeias, e os filhos do senhor da aldeia ou dos outros proprietarios devem cuidar delas.
Ficam com as cabras" (kufrhama ffm6uffniD at6 os dez ou onze antes, depots do que sio

promovidos a guarda dos bois -- quando ha bois na aldeia
Os pequenos pastores, quase despidos -- uma pequena cinta de caudas e pedagos

de peres descendo da cintura, is vezes s6 a frente, sem nada atrgs - vio para o mato
tocando em pequenas flautas feitas de osso ou de cana. Passam junto aos quintais e as
cabras olham de soslaio os milharais verdes, as folhas frescas das batatas-doces que
nada protege nem muros de pedra volta (nao ha pedras no pars tsonga), nem vedaQ6es
de arame farpado. Mas os rapazes vigiam-nas e "cortam o caminho" das cabras
lkt/fnmefe/a) para as desviar das hortas. Chegam sem percalgo a pequena planlcie onde
s6 crescem gramineas duras. Comegam entio os divertimentos, depois de se confiar a
guarda do rebanho aos mats novos. Os pobres menininhos depressa se fatigam da vigilancial
pouco a pouco, todo o rebanho vai para a horta proibida e come glutonamente os saborosos
caules dos cereais. Num momento, os gaiatos dio pda fuga das cabras. correm atrds
delas e trazem-nas com des. Mas a dona da horta, ao voltar da fonte. passa por la. com
a bilha a cabega. Descobre os estragos, examina as pegadas das cabras e procura saber
qual foia rebanho que pilhou o seu campo. Arranca alguns dos caules destruidos. Com
grandes gritos corre a aldeia das criangas culpadas e aura os caules no chao em frente a
palhota do pai. Em semelhantes casos nio 6 geralmente reclamada nenhuma indenizagao
mas, quando os culpados voltam, os pals castigam-nos a chibatada. Se os estragos se
repetem, entio o pr6prio marido da dona da horta aplica um corretivo aos pastores
descuidados.

Os rapazes que guardam os rebanhos t6m certos hgbitos. Quando um deles emite
um ruido intestinal pouco decente, os outros Ihe dizem: "Fak/sa/" Ele deve responder:
;XFfamunyakanya govenr'(Deixei escaparo meu vents). Etta formula, que 6 zulu. 6 secreta
Se ele nio a conhece, os outros sovam-no e poem-no de guarda is cabras at6 o fim do
dia. Se algum revela a resposta aos nio-iniciados. 6 punido do mesmo modo.
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2o -- O roubo

Que estavam des fazendo quando as cabras escaparam? Tinham conseguido roubar
algumas batatas-doces e assavam-nas numa pequena fogueira bem escondidos atrds
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das moitas. Ou entao, haviam descoberto no mato uma panda esbeigada. um pilate partido
ja inOtilque algu6m tinha colocado la para atrair as abelhas. E como, com efeito. havia la
mel, des tinham-no roubado. Os pequenos pastores sio ladr6es em sua natureza, e
conhecidos como tal.

Em gerd, os mais velhos mandam os mais novos praticar estes furtos e todo o
bando partilha a presa. AmeaQam sovg-los se voltarem de mios vazias. laid a triste sorte
dos menores - pancada de todos os lados: pancada dos donos dos campos se sio
apanhadosl pancada dos camaradas se nio trazem nadal

Eis um ou mais estratagemas usados por estes ladr6ezinhos. Quando um deles
quer apanhar uma melancia (kha/avaf/a) num campo sem ser notado pdas mulheres
ocupadas desterrando o amendoim, corta o caule e liga-the um cordel onde ata a outra
extremidade a pernal depois se retira devagarzinho, puxando para sia melancia. Logo que
este fora do alcance das mulheres. mete rapidamente a melancia debaixo do bragg e
escapa a toda velocidade.

Para apanhar uma galinha sem que esta faga barulho escavam um pequeno buraco
atris das palhotas da aldeia e poem nele alguns graos de milho.Aave mete a cabega no
buraco, para comer os grads - e. imediatamente, o pequeno maroto, que espreita atr6s
das arvores, precipita-se, agarra-a pelo pescogo e leva-a antes de ela ter podido soltar um

Um rapaz apanhado em flagrante delito 6 fortemente agoitado, mas nio 6 questao
de multa. O caso nio 6 para tanto. "Sva vafrogwanal E um pecadilho de meninol" Estes
pequenos roubos nio sio considerados s6rios.

sami0
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3' --A cara

A fame acompanha constantemente esses rapazes que ndo t6m muito o que comer
em suas casas. E verdade que comeram (kuxc/rha) na v6spera a tarde. mas de manhi s6
t6m um magro almogo (kc/#h/ufa). Tentam saciar a fome nunca satisfeita apanhando cara
- nio grossa, naturalmente. por nio terem verdadeiramente armas, mas aves. coelhos.
arganazes. ovos nos ninhos(quanto menos frescos. melhor- t6m dentro mats que comers),
etc. Abram paus nas aves para as apanhar e matam habilmente as perdizes quando das
levantam pesadamente v60 da erva. Ou entio montam armadilhas com uma varinha flexivel
a qual atam um fio com uma isca. Curvam a vara, fixam a armadilha por meio de um
pequeno pedaQO de madeiral quando a ave comega a debicar a isca. o pescogo fica-the
preso pelo n6 corredio do barbante. Nas margens do lago da Ricatla. os rapazes chegam
a apanhar com estas armadilhas grandes aves. Ha diferentes esp6cies de armadilhas.
Uma degas consiste numa gaiola feita de varinhas de palmeira que fecha automaticamente
quando uma ave entra e come o grao que a atraiu. Fabricam tamb6m, ds vezes, com paus
espetados no chao, duas paliQadas que convergem para o mesmo ponto. onde h6 uma
pequena porta munida de uma armadilha. Conseguem is vezes. assim. apanhar at6 lebres
Os animais seguem o caminho entre as paligadas e. quando transp6em a porta, passam
sobre uma grade ligada a uma vara curvadal a vara endireita-se e o animal fica preso
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4' -AaquisiQao da ci6ncia do mato

A vida do mato, em plena natureza. desenvolve o poder de observaQao dos rapazes-
Conhecem tudo que la se encontra: a lagarta Psyche(Eumefa cewfna)lque esb suspensa
no arbusto nem6enem6e (Cass/a Refers/ana), escondida num pequeno molho de varas. e
a qual chamam mahamba n/nd/wada, aquela que caminha com a casalo grande Carabo.
que aparece com as primeiras chuvasla .4nfh/a a/veo/afa cujos 61itros sio marcados com
grandes depress6es. e que se chama, por etta razao, a "bexigosa". Eu pr6prio encontrei
em Ricatla um rapaz que sabia que de certo algodao branco, encontrado nos ramos da
grvore nkanyf (Sc/e/oca/ya Capra). nascia a esp16ndida borboleta noturna verde cujas
asas posteriores se prolongam em caudas delgadas (4rgema /W/moshe). Como tenho
colecionado. durante antes. escaravelhos e borboletas da regiao, tive ocasiio de verificar
os dons de observaQao destes rapazes. que eram os meus melhores cagadoresl
Naturalmente, apreciam principalmente as coisas que se comem, sobretudo o x/famine/a,
enorme cole6ptero bupreste que assam e chupam. Aprendendo. homo fazem, os nomes
indlgenas de todos estes pequenos seres e os seus habitos. acabam por adquirir ao fim
de anos uma grande quantidade de conhecimentos.
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5' - Os jogos

As vezes o tempo este ruim, chove ou faz um calor horrivel. O pequeno pastor sofre
e o irmio mats velho sentado confortavelmente na palhota cantarola este estribilho:

O pequeno, la adiante, no mata onde estgl
Ele chou. o pastor das cabras e dos vitelosl

Mas os dias desagradaveis sio poucos e os rapazes divertem-se mats do que

Os jogos dos Tsonga sio muito numerosos e praticam-se querde dia quer de nolte.
sobretudo quando ha luar. S6 me ocuparei aquidos jogos dos rapazes e falarei maid tarde
dos das meninas.

/Vgc//uve y/da m/mphovo (o porco come as espigas verdes) -- U ma crianQa se faz de
porcolandando engatinhada, coberta com um pilate e com um pedago de pano, vaide uma
palhota a outra, seguida por um bando de companheiros que batem palmas e cantam as
palavras reproduzidas acima.Agente das palhotas vaidando de comer ao porco. Os seus
amigos pegam o que Ihe 6 oferecido. Depots de terem andado assam em todas as direQ6es.
reOnem-se na praia central da aldeia e comemjuntos o que receberam. As vezes. o porco
volta-se bruscamente e precipita sobre o banda que o segue. e este entio se salva soltando
gritos de terror

Jogo do nsema. Ei uma argola de erva torcida que os rapazes fazem. Repartem-se
em does campos. De um dos lados, lanka-se o nsema, fazendo-o rolar. e os adversdrios
devem correr ao seu encontro e trespassa-lo com as suas varas antes de ele cair. Logo
que cai no chao (y/ho/i/e) nio t6m o direito de tocg-lo. O jogo continua at6 que a argola
fique completamente estragada (y/6o///e). Nesta altura, os rapazes dos dots campos

choram
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engalfinham-se e dio uns aos outros pancadas de criar bicho. Depois. sem rancor. vio
todosjuntos tomar banho no charco maid pr6ximo.

Faz-se outro jogo com este arco, o jogo do nd/opfa nd/opfana (isto 6. do pequeno
elefante). Um rapaz faz um nsema, ata-the um fio feito de fibras de certas palmeiras e
esconde-se. Os companheiros procuram trespassar a argola de erva. Ele vigia. Tem o
direito de persegui-los e de zurzi-los a paulada se nio acertarem. Mas. se des conseguem
quebrar o nsema, ou bra-lo, ou solti-lo do cordel, /7d/opfa-nd/opfana este vencidol

O jogo do romana 6 completamente semelhante ao h(5que/ dos ingleses. Serve de
proj6tilum fruto de palmeira. muito duro, um pouco arredondado como uma pinha. e que
se aura com o pau para o campo oposto. Se o romana cai entre os dais campos os
jogadores langam-se em ama dele e cada time procura arremess6-1o com o pau para o
terreno inimigo

No kuf/suva ho/wada, outro jogo. os rapazes separam-se tamb6m em dois campos
De um lada, umjogador espeta no chao um pau sobre o qual coloca um pedaQO de carvio
(?). Um dos adversirios chega. saltando coma um sapo, arrebata o pau e vaienterrg-lo no
seu campo. saltando sempre. Se atinge o fim sem cair. ganhou. Um inimigo tomard a vez.
pegara(kuf/ht/va) o objeto em questao e trad de volta aos seus parceiros. Parece que os
meninos dessas regimes acham isto muito divertido*

O jogo do Cole6ptero(x/fufununu) 6 assam: uma crianga se faz de Cole6ptero. Para
isso, cobre a cabeQa com um lenQO. Cava-se um buraco na areial ela mete-se dentrol
agacha-se, coma fazem certos insetos, e tapam-na completamente com terra. Fica la
im6vel, enquanto os companheiros Ihe cantam a seguinte canQao:
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Xifufu nunu I
Ntakutekal
Hi homu yin'we

Makwenu vhuma makwenu vhuma

Eu cabaret contigo
Cole6pterol
Emtroca de u m boi

Diz sim ao teu amigos
Diz sim ao teu amigos

Outro divertimento deste g6nero: O c4nfaro de me/ 6 ag/fido (mh/fa ya vu/om6a
yarhekarheka). As crianQas, dispostas em duas fleas frente a frente, dio as mios. Uma
degas deita-se nos brazos das outras e todas a balanceiam. cantando esta fuse.

Os rapazes jogam igualmente o homed de costas /areas que ndo fave me/o de sa/r
(XFkc//ukukwana xa kula/a vuhc/mo). Fazem uma roda, indo um deles para o meio. Este
faz costas vargas(a ku. ku/ukc/) e lanka-se de cabega para frente. para romper o circulo e
sail. sega por entre as pernas dosjogadores seja de qualquer outro modo. Se nio consegue,
batizam-no com este comprido nome muito ridiculo: XIAO/c/kukwana xa Aura vuhumol

' NEB: estas Oltimas dual fuses estio ausentes na versio mogambicanal foram aqui incorporadas da

edigao francesa
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As crianQas t6m o hibito de cantar melodias diante de certos animals. Quando. ao
p6r do sol, o nosso carro de bois desembocava na planicie onde esb o lago de Ricatla,
todos os pastores vinham ao nosso encontro e acompanhavam-nos muito tempo no
caminho, gritando em honra dos bois: "grey/manawo, gwen/manawo".24 As meninas
juntavam-se a manifestagao mostrando o estranho mecanismo aos beb6s que levavam is

/V/mama Haka(a tua bolsa) -- Quando comem milho verde. um dos pastorzinhos da
a outro algumas folhas das que cobrem a espiga e diz-the para as jogar fora. Este nio
obedece. O mais velho apanha entio todas essas folhas, faz uma bola com das e aura-a
ao menino que se recusou a obedecer, dizendo-the: "A tua bolsa". O menino responde:
Nio 6 minhal" Os companheiros p6e-se todos a correr. O pequeno levanta-se, apanha a

boca e procura atird-la a outro, dizendo-the a mesma coisa. Se nio acerta. troQam dele e
gritam-the: "Nio 6s homem. 6s um fedelhol"

XFfufununu xa pa/flan -- E u ma esp6cie de g rande tenebrion fdeo que tem o costume
curioso de bater no chao com o abdomen(Psammodes Belo/on/D. Meninos e meninas em
grupo jogam este jogs, dois a dais. Um deles deita-se no chao, de ventre para baixo, o
outro senta nas costas. inclinando-se para diante. de modo a proteger a cabega do que
este deitado, e canta. batendo-]he nas costas: "X/fufunc/nc/ xa pa/ipad nary/uka hfyef/e/al
Escaravelho levanta-te para n6s nos podermos deitarl" Imediatamente. os que estavam
sentados deitam-se ao chao e os que estavam deitados sentam-se nas costas. e assam
sucessivamente . .

Para desenvolver a coragem. os rapazes t6m outro jogo mais perigoso: 6 a guerra
ds vespas(m@O. Ha na terra deles uns grandes vesp6es amarelos, castanhos, medonhos.
maus (g6nero Be/onogasfer). que fazem ninhos mats ou menos redondos. por vezes tio
brandes como uma cabega de homem. Um belo dia os rapazes resolvem fazer guerra a
esses inimigos. Fabricam escudos com folhas de palmeira na/a entrangadas, cortam
ramos folhudos. que agitam para se defenderem, e um deles da uma formidivel paulada no
vespeiro. Os insetos. irritados, precipitam-se sobre os assaltantes, picam-nos. fazem-nos
inchar. Estes procuram derrubar as vespas a paulada. esmaga-las quando pousam neles
Porvezes, rendidos pda dor. fogem. Ou entao. resistindo at6 ao flm. matam. exterminam
os inimigos alados.

De resto. ha tamb6m grandes batalhas entre pastores de rebanhos diferentes. Os
pastures divertem-se brando o gado uns aos outros. Os mais fortes levam triunfalmente o
rebanho roubado. para o lado da sua aldeia - mas nunca introduzem o gado no curraldos
bois. Os vencidos vio pedir a ajuda dos irmios mais velhos, qbe v6m buscar o gado,
aplicando. se puderem. uma sova aos ladr6es.

Os de terras diferentes insultam-se e batem-se. Os garotos de Mafumo gritam aos
de Matola: "Vagabundos da florestalComedores de carac6is, jib6ias. lagartos e cagadosl"

costas.25
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24 Ver as arias destes cantos e de muitos outros em "Cantos e Centos dos Ba-Rhonda" pigs. 34 a 64 e
tamb6m o vol. 11, quinta parte, Capitulo terceiro
25 E costume mostrar aos beb6s os espetaculos extraordinirios ou terrificantes, por exemplo a passagem de
um branch, a fim de shes "abrir o espirito
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(todas sio carnes duvidosasl) -- em rhonga: L/a/a/a/ L/ad/ va f/hani)a n/ f/nh/amc/ n/
ma/(Noah/he n/ f/mfufro. Os da Matola respondem-lhes: "Seus maricasl Vestidos de panel"
( Vavasaf/mafrfmha mpe/a). pois os habitantes de Mafumo, vivendo nos arredores da cidade,
substituiram h6 muito tempo o onto de caudas dos selvagens por um pedago de pano que
prendem a cintura e desce at6 os joelhos (/adu/a).
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Meninos tsonga de Magude jogando

O costume de assustar as crianQas com o papao e o ogro este muito espalhado
entre os Tsonga.

O papao chama-se: X//7gomungomu, ou entio Xlnkhunkt/nano e com este nome
expressivo designam um ser poderoso, enorme, que caminha balangando lentamente o
grande corpo para um lado e outro e fazendo: ngamu-ngomu.

O ogro 6 Xffuku/unoc/khumha.:' palavra provinda do zulu, que tem em rhonda como
correspondente: /V'wamhl/uf/mhakarha, isto 6: aquele que tem escamas no coragao. Come
ceres humanos.

Estes animais imaginarios desempenham um grande papelnos contos indigenas.
'Aquele que tem escamas no coragao". de um modo especial, alimenta-se de bichos
imundos. de piolhos, de grandes larvas de cole6pteros brancos. que sio para ele como
am6ndoas (manga).

26 Na Quinta parte dames uma hist6ria completa do gigante que come gente
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Quando uma crianQa chou e nio a conseguem calar. esconde-se: algu6m atrgs da
palhota e p6e-se a bates com os dedos no pescoQO, fazendo: u-u-c/. Os que ficaram com
a crianQa dizem-the: "Cala-telOlha que vem aio XFnkhc/nkununu"

Falam tamb6m de uma esp6cie de moscas imaginarias chamadas f/m6e/em6e/e.
Quando alguns rapazes. por exemplo, trepam numa drvore e um deles, o menor ou o
menos corajoso nio se atreve a subir, os outros gritam-the: "Tem cuidadolVais ser picado
pdas f/m6e/elbe/e". e o pequeno toma tal medo que trepa tamb6m.

Os meninos gostam tanto de jogos que procuram mesmo imitar os dos Europeus
Na gravura que aquise publica. vemo-los assentados em dual alas atirando para o solo
uns proj6teis. Pergunteique jogo era e soube que estes rapazes tinham visto no quarrel
oficiais portugueses jogarem o bilhar e procuravam imitg-los. Era aquele o resultado da
sua tentatival94

C -- A idade da puberdade

lo origem e difusio da circuncisio entre os Tsonga

Quando torna-se grande, o rapaz abandona o rebanho de cabras e confiam-the a
guarda do gado graOdo: bois e vacas, se o pai os possui. lorna-se muito orgulhoso e
tiraniza os irmios mais novosl da a sipr6prio o nome de "hos/', chefe, e f6-1os trabalhar
por conta pr6pria. Em Maputo. os rapazes maiores chegavam at6 a desdenhar da agua
que as mulheres tinham trazido do lago e s6 queriam servir-se da agua trazida muito
especialmente para des pelos menores. Se adquiriram a seus pr6prios olhos uma tal
importancia, 6 porque foram submetidos, durante este periodo, a ritos especiais calculados
para Ihes inspirarem uma grande confianga em si mesmos. Alguns destes ritos dizem
diretamente respeito a vida sexual, outros representam somente a sua entrada na idade
viril. Estudemos em primeiro lugar a circuncisio. Em seguida passaremos aos outros
ritos relacionados a puberdade e ao costume do kugang/sa.

Em muitas tribos bantu, a idade da puberdade 6 marcada por cerim6nias de iniciagao
muitas vezes acompanhadas da circuncisio. E muito provavel que o rito da circuncisio
existisse antigamente em toda a tribo tsonga. E ainda praticada entre os Tsonga que
emigram para o Transval e nio se grata de um uso copiado dos dis pedique t6m conservado,
todos des. a circuncisio. Embora os lsonga dos Spelonken sejam muitas vezes iniciados
nas escolas pedi. os Nkunas das cercanias de Leydsdorp possuem as suas pr6prias
escolas. Os lsonga t6m uma palavra especial para designar a operagao fisica: kuy/m6a
(kt/soba. em rhonga), que 6 tio empregada como ngoma(coma em suthu), termo generico
para todos os costumes que com ela se relacionam.(Nao se deve esquecer que .a palavra
r?goya 6 igualmente empregada para outras inicia96es, em particular para a iniciagao das
viOvas. como veremos no Capitulo segundo).

O rito de circuncisio foi abandonado pecos Rhonga ha mais de um s6culo, antes
mesmo da invasio de Manukuse. e certos c/8s do Norte alcunharam os Rhonga de va
L/ufoya. os poltr6es, porque afirmavam que os Rhonga temiam o sofrimento desta cruel
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escola. Mboza conheceu velhos rhonga que tinham sido circuncidados verossimilmente
nos principios do s6culo XIX. Sabe-se como. pouco depois, Chaka p6s fim a este uso
entre os Zulu porque nio convinha ao sistema militarque inaugurara. Depois que o general
ngoniManukuse invadiu as planicies das Terras Baixas. nio 6 de estranharque a circuncisio
tenha desaparecido tamb6m nestes dis. As lutas constantes desses tempos agitados
nio permitiam que os homens permanecessem tr6s meses consecutivos na palhota da
circuncisio. Temiam igualmente que os novos circuncidados fossem mortos pelo inimigo.
pots nio podiam fugir, no caso de invasio. Contudo. os velhos do Bilene afirmam que o
ngoma era um costume antigo entre os Tsonga e que foidurante muito tempo praticado
nos seus dis.

E, possivel conhecer a sua verdade/ra o/fgem? Os meus informantes. Viguet
especialmente. estavam persuadidos de que o ngoma tinha sido levado is tribos do Transval
do Norte pelos Lemba. E um fato hist6rico que. pelo ments no que se relaciona aos Venda
desta regiao, este rito foi adotado recentemente sob a influ6ncia dos Lemba (Valemba).
Os Lemba sio um dos povos mats curiosos: vivem entre os Tsonga e os Suthu do
Zoutpansberg, absolutamente como os Judeus entre as naQ6es europ6ias. sem chefe.
sem unidade nacional. mas com costumes caracteristicos, aos quais se mant6m fi6is de
geraQao em geraQao. Parecem-se ainda aos Judeus em nio comer carne, a nio ser que
o sangue seja primeiro completamente escorrido. Temem acima de tudo absorver sangue
e barbeiam-se em todas as luas novas. Introduziram a metalurgia e as aves de capoeira na

Todos estes fatos tendem a provar que tiveram relaQ6es intimas com os Semitas, e
des pr6prios dizem que chegaram do norte pelo mar e que alcanQaram a costa depots de
um naufragio. Em nossos dias, praticam assiduamente os rites da circuncisio e ocupam
um lugar especial nos recintos de circuncisio dos Spelonken. Chamam-lhes Bios mestres
do ng0/77a.27

A circuncisio este muito espalhada entre os semitas e sentimo-nos tentados a
deduzir dos fatos precedentes que este costume foitransmitido aos Bantu pecos Semitas.
lsto 6 certamente verdadeiro para os Venda dos Spelonken.2;

No Sulde Africa. o ngoma existia muito antes da chegada dos Lemba. que remonta

aproximadamente ao s6culo XVIII. O que aconteceu durante o s6culo XIX nos Spelonken.
por interm6dio dos Lemba, pode ter-se dado numa data anterior para as outras tribos sul-
africanas, e a origem semita do ngoma 6 muito possivel, embora dela nio haja atualmente
nenhuma prova.

reglaoe a
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27 Nato num artigo do Rev. W. A. Norton sabre os rites da puberdade na Bassutolindia (S. A. houma/ of
Sc/ence, March, 1910). que se um Boximane se encontra numa palhota. teri preced6ncia sabre os Suthul
e. mats adiante. que os rites da circuncisio provinham dos Boximanes. do mesmo modo que no Zoutpansberg
foram introduzidos pelts Lemba
zs Ver o meu artigo sabre os "Balemba do Zoutpansberg" Fo/k/ore. Sept. 1908. e tamb6m a minha navela sul-
africana Zidu/. onde se encontrari uma descriQao mais pormenorizada dos rites da circuncisio (Saint-
Blaise. Foyer Solidariste).
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2' Caracteristicas gerais dos ritos da circuncisio

Estudo aquios ritos tats como sio praticados em especial entre os Tsonga dos
Spelonken. Os meus informantes sobre estes assuntos foram Viguet, que foiiniciado por
volta de 1850. e Valdo. muito mais novo e iniciado trinta anos depoisl amboy sio dos
Spelonken. La os candidatos tsonga e bvecha (venda) entram nos mesmos recintos. Um
rapaz chamado Pequenino revelou-me as formulas secretas recitadas pelos Nkuna
(Leydsdorp). Os ritos variam segundo as tribos e parece terem side simplificados. nestes
Oltimos anos. embora conservem todos uma certa semelhanQa. Os Pedit6m duas, mesmo
tr6s escolas de circuncisio que duram tr6s anos consecutivos: a primeira chama-se vc///ka,

a segunda vuhw/f8.29 Os Tsonga s6 t6m a primeira que 6 a que descreverei nas pagtnas
que seguem.

Nunca conseguientrar num recinto destinado aos ritos da circuncisio porque e um
grande tabu. Tentei uma vez, mas sem resultado, obter elsa permissao. perto de Xiluvana.
Contudo. os rites foram-me descritos com tantos pormenores que me parece ter vivido
tr6s meses com os candidatos.'o

Um antrop61ogo frances. M. A. Van Gennep. publicou, ha alguns anos, uma obra
sobre Os R/fos de Passages (Paris, Nourry, 1 909), que esclarece muito estes costumes
misteriosos. Mostra que numerosos ritos foram inspirados pda id6ia de passagem de um
lugar ou de um estado para outro, e que todos os ritos pertencentes a esta categoria
apresentam os mesmos tragos gerais: primeiro, a separaQao do antigo estado de coisas
6 simbolizada por certos ritos que ele chama os ritos da separaQaol depots, comeQa um
periodo de margem, durante o qualo individuo ou o grupo em questao 6 separado da
sociedade e submetido a um certo nOmero de tabus e ritosl terceiro. no fim dente periodo.
as pessoas que eram tabu sio de novo recebidas na comunidade. como seus membros
regulares. por meio de ritos de agregagao. Esta classificaQao aplica-se perfeitamente aos
ritos da circuncisio que sio por exce16ncia um roto de passagem. Vou tentar explic6-1os
brevemente pelo seu seguimento 16gico.

96

3' - As tr6s series de rites da circuncisio

a) Rites de Separagao

A escola da circuncisio (ngoma) tem lugar de quatro em quatro ou cinco em cinco
anos. e todos os rapazes dos 10 aos 16 anos sio para la mandados pelos pals. Alguns
podem escapar, mas se sio encontrados na vizinhanQa na vez seguinte. servo incorporados

2g Ver o meu artigo: "A segunda escola da circuncisio entre os Ba-Qhaha do Norte do Transval", Journo/ of
Ehe Royal Antropol6gica! !nstitute, Jan. 1 929.
so Um dos meus colegas. o Rev. A. Jaques. foi maid feliz que eu e conseguiu tirar algumas fotografias e
mesmo um filme nas cercanias de Xiluvana. Era uma escola pedi.
mas. coma ja o disse mats arima, nio ha grande diferenga entre os sur?g/tsonga ou pedi. As gravuras que
aquise publicam sio do maier interesse. e estou grata aquele meu amigo por me ter permitido a reprodugaa
delay
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por consenso ou pda forma. Mesmo um membro adulto da tribo pode ser obrigado a
passar pdas provas da iniciagao se se encontra no pars e nio foiainda circuncidado. A
6poca escolhida para a abertura da escola 6 o m6s de inverno durante o qual aparece a
estrela da manhi: /Vgongome/a, venus. 6 o arauto do dia. Precede o sol, deve pois conduzir
os rapazes a vida nova. da sombra a luzl (Valdo).

Um belo dia todos os candidatos sio reunidos na capital, porque 6 o chefe que se
ocupa desta escola. Esta foiorganizada pele conselho dos principals da tribe (f/ndhc/na),
a que ele preside16 ele que a vigia e quem receberd mais tarde o dinheiro devido pelos
iniciados. Os rapazes circuncidados quatro anos antes devem igualmente estar presentes.
na qualidade de pastores (va/fs/, sv/frh/va), durante todo o tempo que dura a escola. Sio
ao mesmo tempo servidores dos homens e guardas dos candidatos. Constru tram ja parte
do recinto num lugar afastado. fora das aldeias - mas nio muito longe porque as mulheres
devem levar de comer. todos os dias, a todos os habitantes do "recinto dos mist6rios

Depots de uma nolte passada na capital, muito cedo. quando Ngongomela surge no
Oriente, o bando dos nio-circuncisos "sai" do mundo habitado para se dirigir para o deserts,
isto 6. para o recinto. Este 6 o primeiro roto de separaQao. Agora vejamos o segundo:
encontram no caminho uma fogueira em que se queima madeira fortemente aromatizadal
devem saltar por ama dela. Este rito chama-se: kuf/c//a dfsa: saltar por ama do tigao

Mats adiante. embora ainda estejam a uma certa distincia do recinto recentemente
construido, ouvem um forte ruldo, um canto acompanhado do rufar de tambor e de repiques
de trombetas de cara feitas de chifres de antilopes. E necess6rio que nio compreendam
a significaQao das palavras que sio cantadas pele grupo dos pastores. porque ficariam
aterrorizados:

ardenter
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O rapazinho choral Ave de invernol

Fazem-nos parar, escolhem oito de entre des e ordenam-lhes que avancem.
Distribuem a cada um uma azagaia e empurram-nos para o meio dos cantores que estio
de p6. em duas fileiras viradas uma para a outra, e t6m varas na mio. Entre as duas
flleiras deixa-se uma passagem. Os rapazes recebem entio copiosas varadas (a flagelaQao
6 tamb6m. muitas vezes, um rito de separaQao). Depots de submetidos a este experi6ncia
inesperada sio agarrados no outro extremo da passagem por quatro homens que os
despojam de todo o vestudrio. Os cabelos sio cortados(evidentemente para mostrar que
se separam inteiramente do passado) e em seguida conduzem-nosjunto de oito pedras
onde os obrigam a sentarem-se. Estas pedras nio estio longe da entrada do recinto e
encontram-se num lugar designado por lo lugardo crocodilo". Em frente delas ha outras
oito pedras em que estio sentados otto homens. Sio os A/yahamhe, os Homens-Le6es.
T6m uma apar6ncia fantastica, suas cabegas estio cobertas com jubas de le6es. Logo
que o rapaz tomou o seu lugar numa pedra. em frente do Homem-Lego. recebe uma
pancada por trash volta a cabega para ver quem Ihe bateu e avista um dos pastores que
escarnece dele. O operador aproveita este moments, enquanto a atengao do rapaz este
assim desviada. o operador agarra o prepOcio e corta-o com dois movimentos -- primeiro a
parte superior (o que 6 feito rapidamente e nio 6 muito doloroso)I depois. a parte inferior.
com o freio, o que 6 uma operaQao mats demorada e muito mats penosa. Estes cirurgi6es
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de ocasiio empregam atualmente uma vulgar faca europ6ia. Outrora s6 dispunham de
facas indigenas. Muitas vezes o rapaz desmaialdespejam entio por ama dele uma jarra
de agua fda. Dio a cada um dos circuncisos an6is ou argolas de ervas finas entranQadas
(xond/o) que aplicam na ferida, segurando-os com um fio em volta da cintura. Antes, nio
tratavam a ferida com nenhum medicamento. Os rapazes limitavam-se a tomar uma
decocgao que se supunha possuir a virtude de fazer parar as hemorragias. Hoje em dia,
empregam petr61eo como unguento.

Assim. o rapaz afravessou (kt/we/a: como um barco atravessou o rio) - expressao
t6cnica que mostra claramente o cargter deste rito de passagem. E entio introduzido no

A ablagao do prepOcio, embora nio possa ter a alta significaQao espiritual da
circuncisio judaica, parece-me ser, sem contestagao, um rito de separagao pois esta
parte do corpo representa a antiga vida desprezivel da crianQa, vida da qual o iniciado
emerge agora

recintoeci
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b) Ritos de Margem

O rapaz recentemente circunciso deve ser mantido durante tr6s meses a margem
da sociedade. no "recinto dos mist6rios" chamado sung/. Descrevemos primeiro o recinto.
em seguida veremos quads as ocupag6es do rapaz durante este tempo de prova.

I -- 0 sung/

O sc/ng/ 6 completamente rodeado por alta paligada formada de ramos espinhosos.
pols tudo o que se passa no interior deve ser mantido em segredo. Nenhuma pessoa n80
iniciada 6 autorizada a ver o que ha la dentro e etta proibiQao aplica-se particularmente ds
mulheres. A paligada 6 prolongada a entrada de maneira a formar uma longa avenida por
onde se penetra no recinto, depots o caminho de acesso continua, por entre doze estacas
dispostas aos pares e que sio colocadas no lugar durante o curso da escola (2). Os
habitantes do sc/ng/ sio os Onicos com direito de seguir o caminho por entre os postes.
Os visitantes circuncisos(os que nio poderiam ser admitidos) devem tornear as estacas
e atravessar cinco vezes o caminho para atingirem a entrada dos homens ao fundo (3) e
nio a porta dos candidatos, situada no dado oposto (4). Mats adiante, encontra-se o patio
centraldo sung/, com a comprida lareira de pedras chamada o Elefante(5). a volta da qual
os rapazes se sentam (8) para aquecerem ao fogo o quadril direito. O sobrinho uterino do
chefe -- o filho da irma - que tem a preced6ncia em todos estes ritos e que deve ser o
primeiro a ser circuncidado. este sentado numa pedra especial com os outros atrgs de si.
Chamam-no: Hwafre. Perto da lareira estio mesas feitas de cana onde servem todos os
dias a papa aos rapazes. O patio central 6 ocupado de ambos os lados por dots telheiros
quadrangulares construidos a pressa e grosseiramente. O da direita (7) 6 a palhota dos
pastores e dos homensl o da esquerda (6) a palhota dos circuncisos. O chao destas
habitaQ6es nio 6 coberto de argila. Outros homens dormem em palhotas separadas que
se encontram a retaguarda (1 I ). E atrgs do Elefante que o grande mastro A4c//agaru sera
levantado no fim da escola (9). Mais adiante para junto da extremidade do sung/ este o
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lugar em que as f6rmulas servo ensinadas aos rapazes(12). As vezes, no meio desse
lugar. ha uma arvorelo instrutor trepa nela para dara sua ligao(lO)I

Desenhei, com a ajuda de Viguet. um plano do sung/. Como nunca vi nenhum
destes recintos, nio posse garantir que nio tenha sido esquecido algum pormenor. O
conjunto. por6m. este exato. (Figura na pr6xima pagina)

Os habitantes do recinto estdo divididos em tr6s categorias: I ' os rapazes da
wc/kwerha, quer dizer o grupo dos candidatos a iniciagaol 2' os pastores (b'ads/ ou sv/frh/va.
os rapazes que acendem, kc/frh/ve/a: o fogo do Elefante), acordam os circuncisos de
manha, acompanham-nos a cara, vigiam-nos quando comem. etc.l3' os homens adultos
que aceitaram vir viver no sc/ng/ durante todo o tempo de ensinol comem a carne dos
animals mortos pda he/cuera, esculpem pi16es. entranQam cestas. divertem-se e formam
o conselho encarregado da direQao da escola. Dots deles sio chamados o pale a mie do
r7goma: dais homens encarregados muito especialmente da escola. O paper do "pai" 6
ingratol deve manter a disciplina, infligir as puniQ6es. etc. Estes dois homens sio
remunerados do mesmo modo que os Homens-Le6es e o Manyane. O Manyane 6 o
grande doutor da escola. EQe espalha os seus sorti16gios sobre a paliQada a fim de proteger
o recinto contra os langadores de sortes. Nio vive no sc/ng/ mas pode ser chamado a todd
o memento para administrar os seus medicamentos aos rapazes doentes ou aqueles
cujas chagas nio se curam normalmente.
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11 Os tabus sexuais e os tabus da linguagem no sung/

O sung/ 6 tabu para toda a pessoa nio iniciada e sobretudo para as mulheres. A
mulherque viro xond/o, isto 6 as folhas que os circuncisos aplicam sobre a sua chaga e
que sio o seu Onico vestuario. deve ser mona. De resto os tabus sio muito numerosos e
para todas as pessoas. Os tabus sexuais sio os mats not6veis. As relag6es sexuais sio
severamente proibidas a todos os habitantes do recinto, homens ou pastores: qualquer
desobedi6ncia a esta ]ei mataria os circuncisos. Em conseqt]6ncia. os homens nio devem
voltar ds suas casas, peso menos devem faze-1o tio raramente quanto possivel durante
estes tr6s meses. Nas aldeias, os casados podem ter relag6es sexuais mas nio deve
haver nem rumor disso nem disputas provocados por domes entre as mulheres do mesmo
marido. Com efeito, se das se insultassem e a informagao chegasse ao sung/. uma tarde
os pastores viriam pilhar a aldeia. Coisa estranha: a linguagem obscena 6 permitida. 6
mesmo recomendada. E este contraste que encontraremos muitas vezes no periodo de
margem. Algumas f6rmulas cont6m express6es que sio tabu em 6poca normal. Quando
as mulheres levam os alimentos at6 perto da entrada do sung/. os pastores que os v80
buscar podem dirigira essay mulheres toda a esp6cie de palavras impuras que quiserem.
As pr6prias maes t6m o direito de cantar cang6es obscenas quando pilam o milho para o
sung/. Na linguagem falada, empregam-se igualmente. durante este periodo de ensino.
express6es especiais, quer arcaicas, quer estrangeiras. Por exemplo. todas as ordens
sio dadas numa lingua que nio 6 nem tsonga nem suthu: Chay7ngoma, vio para a mesal
Thad. comaml Rhea/, besuntem-se de argila branca. etc. Muitas vezes as agnes nio sio
designadas pda palavra vulgar mas por termos estranhos. Por exemplo. a besuntadela
digria dos corpos com argila branca 6 designada pda expressao: "comer banha de ovelha
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Plano de um recinto de circuncisio

P6r as folhas do xond/o diz-se: "comer carne de ovelha". Ser punido com varas tiradas de
uma irvore chamada mhuf/. cabra. diz-se: "beber leite de cobra". Esta terminologia tem,
evidentemente. por fim aumentar a impressao de mist6rio que estes ritos devem dar aos
nio iniciados.

Os ritos do periodo de margem sio calculados para dar aos candidates a impressao
de que sio homens novos e de que devem provar isso submetendo-se virilmente a todas
as provas desta dura e is vezes cruel iniciagao
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sodas as manhis besuntam o corpo com argila branca. Estio resplandecentes,
abandonaram as trevas da infdncia. Depois de comerem. devem amontoar as migalhas
caidas ao chao e lanka-las numa cova pr6ximo da paliQada gritando com desd6m um
nome qualquer como um insulto. E preciso que sega o nome de um nio circunciso. de um
xuvc//o (termo de desprezo dado aos rapazes que nio passaram ainda peta escola). lsto
para que se convengam bem da sua nova situagao.

Mas o ngoma "6 o escudo feito de pele de bOfalol E o crocodilo que mordel" Os
candidatos devem aceitar todos os martfrios da iniciaQao, ensinam-lhes a sofrer

11 Provag6es

Ha cinco provag6es principals: as pancadas, o frio, a sede. a md alimentagao, as
punig6es. Mais ainda, os candidatos desde o principio ao flm da escola estio expostos ao
perigo da morte.

Pancada --Ao menor pretexto. e por ordem dos homens do sc/ng/. des sio sovados
pelos pastures. Todos os dias devem sentar-se a volta do Elefante e. com o pau que t6m
a mao. devem durante mats de uma hora dar-the estocadas como para vars-1o. Cantam as
seguintes palavras:

101

Elefante, esb Quietol

Os homens e os pastores dangam em volta deles cantando

A vaca preta da coicesl
Da coices na bilha do babuinol

Etta vaca preta que os rapazes tentam ordenhar e que dio patadas sio des
mesmos. Com efeito. durante o exercicio cotidiano em volta do Elefante - roto considerado
como um dos mais importantes do ngoma - des fustigam as costas nuas dos iniciados
tanto quanto querem, nio a panto de os martirizar, mas o bastante para Ihes fazed mal.

Quando os rapazes nio comem suficientemente depressa. apanham. As vezes
mandam-nos cagar certas aves do tamanho de pardaisl devem rodeo-las de folhas e liga-
las de maneira que os homens sejam incapazes de desatar o fio. Se um dos homens
consegue desfazer os n6s, dad ao rapaz, durante a refeiQao. uma sova de varadas.

Os pobres rapazes que estejam doentes e nio possam fazer parte da canada,
devem tomar cuidadolassim que deus camaradas retornam muito excitados, langam-se
sobre des com paus e sio autorizados a bater-lhes porque des nio os ajudaram

FHo -- Os memes de Junho a Agosto sio os mats frios do inverno no sulda Africa. e
durante a noite a temperatura desce a 5 graus e mesmo abaixo. Os rapazes deitam-se
completamente nus, no seu telheiro, cabega virada para o patio central, e sofrem cruelmente
o frio. Ainda se atrevem a acender fogo no patio centralmas nio perto dos p6s- e a major
provagao do ngoma 6. diz-se. ter a cabeQa quente, enquanto os p6s estio enregelados.
Ainda por ama. devem estar sempre deitados de costas. Os pastores vigiam-nos durante
a noite e batem-lhes se se deitam de lado. Nio Ihes 6 permitida nenhuma cobertura a nio
ser um pouco de erva para se cobrirem ligeiramente. O chao que nio foi preparado com
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argila este cheio de uma esp6cie de vermes brancos que mordem cruelmente durante a
noite. Espalham anza no chao para os matar, mas isso nio 6 muito Otil. Em certos
recintos. nas proximidades dos quais se acha um lags, os rapazes sio levados pda
manhi para a agua e devem la ficar por muito tempo. at6 que o sol aparega. Os pastores
impedem-nos de sair. Pretende-se que isto auxilia a cicatrizagao da chaga (Valdo)

Side - Ei absolutamente interdito beber uma iota de agua durante toda a iniciaQao.
e este tabu 6, parece, muito penoso. Os rapazes conseguem is vezes. durante os passeios
de cara. atrair os pastores para um dado, enquanto alguns de entre des se escapam pelo
outro dado e vio beber no rio. Sio cruelmente punidos se os apanhaml

M6 a/fmenfafao - E geralmente de farinha de milho cozida bastante consistente
para formar pies de forma c6nica(simbolo falico). Afarinha 6 posta em potes O costume
quer que as mulheres. as maes dos circuncisos. levem ao sung/ uma grande quantidade
de farinha. peso menos o dobro do que 6 necess6rio aos rapazes- Se alguma degas faltasse
ao costume. seria punida num dado momento. Colocam as pandas a uma certa distincia
suficiente para que nada vejam do ngoma. e gritam: "Hapshol Estamos a arderl" O que
quer dizer: "As nossas cabeQas estio doloridas por terem trazido de tio longe as pandas
Os pastores vio ao seu encontro e respondem-lhes com gracejos de um gusto duvidoso:
Sabemos muito bem o que vos arde. etc.". Nio 6 esta a regra do ngoma? Os pastores

entregam as pandas vazias do dia antecedente e as mulheres levam-nas para casa. Se
alguma fornece pouch alimento, enchem-the a panda de ervas compridas e quando regressa
a casa com as outras. estas trogam-na. Se nio melhora na vez seguinte, a "mie do
r7goma" organizara. como represalia, uma expedigao a aldeia dela e matar-the-d as cabras
e galinhas, de maneira a forma-la a obedecer

Os alimentos sio colocados em mesas de dana e os rapazes devem come-1os
sem nenhum tempero. Se maes indulgentesjuntaram um pouco de molho de amendoim,
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Rapazes no fungi, acocorados junta do fogo do "elefante
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os homens confiscam-no e comem-no. Quando os candidatos ouvem a ordem: chaps?coma
- devem precipitar-se para as mesas, ajoelhar-se e, a palavra thad. agarrar a comida com
as duas mios e devord-la tio depressa quanto possrvel. Se se demoram. os pastores que
vigiam a refeiQao batem-lhes. Quando um grupo de rapazes terminou deve correr para a
mesa vizinha onde os outros ainda nio acabaram as papas e ajuda-los a acabarem os
seus quinh6es. Gragas a esta emulaQao. a refeigao nio dura muito. As vezes. sendo a
cara abundante. um dos homens delta nas papas a erva memo digerida encontrada nas
entranhas de um antelope. dizendo aos rapazes: "Nio 6 senio justo que voc6s tenham
uma parte do produto da vossa caQadal"

Este regime dd-lhes de inicio nduseas. As vezes chegam a vomitar na pr6pria
mesa. Nio importa, a papa tem de ser comida at6 o Oltimo pedaQO. Depois de se habituarem
ao regime. engordam e surpreende ver como. ds vezes. o seu aspecto frsico melhora
durante estes poucos memes.

Pun/£6es -A pancada 6 a puniQao reservada aos delitos de pouca importancia. Em
caso de falta mats grave. o paida circuncisio condena o rapaz a "beber leite de cabra". Ha
um arbusto chamado mhuff. termo que designa igualmente a cabra. Cortam-the tr6s varas.
O rapaz deve estender as maos, p6-las uma contra a outra e separar os dedos. Metem-the
as varas entre os dedos e um homem vigoroso agarra com a mio as duas extremidades
das varas. aperta-as e levanta o infeliz rapaz apertando-the e esmagando-the os dedos no
memo. Antigamente os rapazes que tentavam fugir ou que revelavam os segredos do sc/ng/
ds mulheres ou aos nio iniciados eram enforcados no Oltimo dia da escola e queimados
com todd o conteOdo do alojamento.

Mode -- Os circu ncisos devem estar prontos para morrer se as feridas nio se cu rarem
e se a mezinha do /Wanyane nio surte efeito. Morrem muitos assim. E absolutamente
proibido ficar de luto por des.A mie sabe da morte do filho por um entalhe feith na borda
da panda em que levava a comida. Nio deve chorar. O cadaver 6 sepultado em lugar
Omido. numa cova aberta com paus porque se os pastores fossem a aldeia buscar pas
levantariam suspeitas.
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IV -- Ensino das f6rmulas

Assam, entao. ensinam aos rapazes a resist6ncia. a obedi6ncia, a virilidade. Mas o
ensino do ngoma apresenta ainda outro aspecto. Ha quem o tenha comparado a uma
escola. e 6 verdade que comporta certo esforQO intelectual. embora muito fraco e
insignificante. sodas as manhas, reOnem-se os candidates no lugardas f6rmulas(nant/-
m//awu: lei. preceito). Ha uma 6rvore no meiol um instrutor especial. cujo paiexerceu ja
estas funQ6es, trepa na drvore e comega o ensino com estas palavras:

Menininhos, escutem-me. Digo que

Depots v6m as palavras das f6rmulas secretas que sio um grande tabu e que des
devem decorar, fuse porfrase. Reunialgumas. tsonga e pedi. Apresento apenas as tsonga.
Sio em parte incompreensiveis, mesmo para os iniciados. A primeira 6 chamada
Mahengwana, nome de uma ave:
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Masumanyana angasuma...
A avezinha cantou
Angasuma tinghala timhingo..
Agitou os cabos das langas que sio como le6es...
Tenxa kuyatlhavana. . .
Trespassam-se uma a outra..
Mahengu. Mahengu ventxile. Ventxa tirhula..
A ave . . .??
Fula ngoma... Mukhuvela wa hantana...
Forjada no alojamento. Nuvens v6m de toda a parte.
Milombzana saved. Save nkulu wa varimi.
Os ribeirinhos na areia formam o grande Sibie.
Ntse-ntse bza nguluve... Bza xinana xarila...
A corrida do porco selvagem... Da ri que grata
Bzilongolokile bziyakamba ntrhonga wa mbila
Seguem em boa ordem, vio visitar a cabana misteriosa
Vakuma bziri vusonga, conga bza timhiri ni timamba.
Acham-na homo os an6is enrolados da vibora.
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Estas palavras, tanto quanto tenham um sentido. parecem exaltar o ngoma e o seu
recinto. Aquelas azagaias que sio coma le6es prestes a despedagarem-se uns aos outros
representam a escola que iomega, despertada pda ave do inverno. As nuvens que v6m de
todas as direQ6es sio os rapazes convergindo para o sung/ de todas as panes do pals.
como os riachos que se reOnem para formar um grande rio.A corrida do porco selvagem 6
a vida do rapaz que. ocioso. perdia o seu tempo antes da iniciaQao ter feito dele um
homem. A coaxagao da ra(x/nana) 6 a sua estupidez infantil.A ch/nana 6, com efeito, um
estranho animal. pequeno batraquio que tem a faculdade, quando atacado, de inchar
consideravelmente, torna-se entio tio duro que os seus inimigos. mesmo um galo armado
de bico pontiagudo, nio podem trespassa-lo. O rapaz circunciso antes da iniciaQao era
uma x/r?ana ainda nio inchada. Depots das provas do ngoma, tornar-se-a, como esta ra.
adversirio invulner6vel e indomdvel.31 Nas Oltimas fuses vemos a vukwerha, o grupo de
circuncisos. ser admitido na palhota misteriosa -- o ngoma - e admirarem a sabedoria
extraordiniria que ele encerra. As leis. os rites e as provas assemelham-se ao
emaranhamento inextricdvel de numerosas serpentes.

O sung/ 6 novamente cantado nas seguintes palavras:

Amid i sungi...
Diz-me, 6 o alojamento.
Hansa ka rona i tleketleka

31 Outra explicaQao 6: a corrida do porco selvagem em today as direg6es representa as idas e vindas dos
homens que conduzem os rapazes ao "lugar do crocodile", coma porcos procurando a presa. A x/rear?a que
coaxa 6 o rapazinho nio circuncidado de quem mal se ouve a voz no meir de todd o barulho desse terrivel
dia. E uma pobre coisa impotente, coma a ri

ColeQao Cldssicos - C./sos e Cosfc/mes dos Bantu



Do chao vem um cheiro nauseabundo
Henhla ka rona i tlulawula...
Em ama do telhado, 6 alto e bonita...
Makomole i mhandre...
Os deus suportes sio estacas...
Tinga hi haha ndrivalelo...
Compridas varas unem as estacas... etc.
N'watravatravane angatravatrava..
O pesado corpo que caminha pesadamente...
Xikari ka mipungu ni minhlanga..
Atrav6s dos vaus e dos canigos
Maxeka yale ndrhaku. marhumbu mawela ndreni
Que deve ser aberto comeQando por tras. se nio as suas entranhas cairiam
do seu corps.
I ngwenya...
E o crocodilo.
Xiborokeketa mahlaluku makambase...
O animal que able o caminho para junta do vau para os elefantes..
Ata hi kunwa ni kuhlamba
Que vai beber e banhar-se
Amid mpfuvu?
Diz-me. nio 6 o hipop6tamo?
N'watravatravana makandriya ka kuwoma..
O animal que caminha lentamente sobre a terra seca
Kusa kubaleca nhlangasi
E as suas pesadas pegadas formam um charco
Ndlopfu. xivanga maphesa angariphembe hi yonal
E o elefante. o que procura o vestugrio (pda venda das suas defesas), o
riqueza, 6 del
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que traz a

Estas formulas sio tdo caracteristicas que fornecem as principals palavras de passe
para que os circuncisos se reconheQam uns aos outros. Quando tenho necessidade de
saber se um homem 6 iniciado, digo-the simplesmente: "Max/nd/a 6za ndrhaku. o animal
que deve ser aberto comegando por trds". Se responde imediatamente: "/Vgwenya. o
crocodilo". seique foi circuncidado. Mas 6 precise que ele junte as seguintes palavras:
Khekerefana wa mufago. isto 6. "a faca que circuncida '

Ha igualmente algumas f6rmulas obscenas que t6m relaQao com doenQas de
mulheres de que nunca se fda fora do ngoma. Algumas delas sio tio escabrosas que s6
posse di-las em latim(Annotatio 4). E as f6rmulas do crocodilo e do hipop6tamo nio sao,
de maneira nenhuma, descrig6es po6ticas semelhantes ds do livro de Jobs A primeira
dude a maneira como o crocodilo macho cobre a f6meal a segunda conta a hist6ria da
menininha virgem que os rapazes novos violam a fim de abrirem caminho aos homens que
se seguirao. Alus6es impuras encontram-se por toda a parte no ensino da escola da
ci rcuncisao .

Quando o instrutor termina, levanta o seu bastio com um certo gesto e todos os
rapazes exclamam logo: Z/fhadl Viguet disse-me que se tratava de uma alusio obscena.
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Os homens de idade madura t6m grande prazer em ser glorificados assim. Os
rapazes, se desejam lisonjear-lhes a vaidade, dizem-lhes: "Quando tu cospes, o bafo da
tua boca podia matar inimigos no outro extremo da terral"

Como estas citaQ6es mostram claramente que o ensino do ngoma 6 bem trivial e
as f6rmulas sio mais uma corregao de palavras esot6ricas que um verdadeiro meio de
educagao intelectual.

M. A. Jacques me fez conhecer algumas f6rmulas que recolheu num alojamento
pedinas cercanias de Xiluvana. Sio incompreensiveis para os nio-iniciados. Os candidatos
comeQam a aprend6-las e recital-las de cor sem conhecerem a sua signifjcaQao. Esta Ihes
6 revelada pouco a pouco. ds vezes somente durante a segunda escola de iniciaQao
Quake todos estes simbolos se relacionam com a vida sexual. As pessoas de ventre
bamboleante sio as mulheres gravidas. Os figos que pendem sio os seios delas. O so1 6
o homem adulto. O boisem chifres 6 a mulher no periodo das regras quando 6 perigoso ter
relaQ6es com ela. O elefante sem forma depots de ter chovido 6 a mulher apes aquele
periodo. A maior parte destas express6es enigmaticas explicam-se de uma maneira
analoga
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Reuniao. reuniio de pessoas de ventre bamboleante..
Figueira que da figos ainda nio maduros.
Caches de flgos ainda nio maduros que pendem
Ao alto. ao alto nio chega ningu6m
Chega o sol e o seu irmio mais velho (o macaco)
Descarrega-me do aQafate que trago...
Descarrega-me, figos maduros
Figos maduros que se comem
Que sio comidos pele macaco
O grande macaco
Bateu no tronco
Chifre que fica plantado. de que resta um troQO
Pequenos circuncisos. pequenos circuncisosl..
Nevoeiro. nevoeiro de chuva.
Caiu sobre uma drvore e despojou-a das folhas
Passou pelos ramos...
Pecos ramos v6-se uma estrela. estrela branca...
Levantei-me cedinhol tentei preceder o sol na sua corridal mas vi que ele me deixava
para trgs. Agarrei numa pedra que atireia um lags. Dele saiu uma zebra ou um boi
machado de branch, sobre o dorso que representa a lua. e eu estava sem f61ego... O boi
sem chifres, o leia. Companheiros ele morde com os dented
Quando o virem fujaml
O elefante, depois de chover. nio tem forma. E mono pecos rapazes novos. Companheiros,
sigam a pista do elefante depots de ter chovido.
Peso-vos, filhos de meu irmio mats velho.
Esta 6 a lei que me foi dada pelos nossos irmios mats velhos, quando me instruiram
dizendo: Tu instruirds assam os que vierem depois. a nova escola de circuncisio de
meu pai. Quando chegardes a casa. os Ma-Tebele terio dado a luz:
Matai-osl Os Zulu tamb6m terio dado a luz:
Matai-os. eu vo-lo suplicol
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A f6rmula seguinte ensina obedi6ncia ao paie desprezo a mie. O desprezo ds
mulheres faz parte integrante da mentalidade da escola de iniciaQao:

Quando chegarem a casa, ponham a pastar o rebanho do vosso pai.
E ele o vosso pai. o vosso tio paterno. Obedecei-the mesmo quando for velho e de
dented compridos (porque estio descarnados pda velhice). Mas quando chegarem a
casa nio surrem uma pele para vossa mie dizendo: Meu pai nio 6 nadal Se assim
fizerem. cometem uma faltal

Os cantos do ngoma nio t6m significagao mats profunda. Ja citamos a cangao da
ave do inverno e do elefante. ladas as manhas. logo depots do despertar, os circuncisos
cantam durante muito tempo as palavras seguintes, que igualmente repetem retornam
das caQadas:
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Canta a tua cangao. ave da manhi
Mafe-e-e-el

A melodia 6 rude. selvagem mas muito impressionante. A4afe-e-e-e deve significar:
Somos iniciados. somos homensl

Cafe -A cara 6 a Onica coisa Otilensinada no ngoma. Os rapazes vio quase todos
os dias ao matte e tornam-se muito hibeis na captura decaga. Batem moitas. escalam
colinas, empurrando adiante de si toda a cara para o typo. matando-a quando chegados
la com azagaias, cacetes. etc. Perto de Xiluvana, realizam at6 a ascensio da montanha
de Mamotsuiri(Krantzkop) uma vez no decurso dos tr6s meses. Todos os homens da
regiao sio convocados para tomar parte nesta grande expediQao que exide uma verdadeira
destreza estrat6gica. No programa de um dia vulgar no sc/ng/ encontra-se o resume dos
ritos deste perlodo de margem na escola de circuncisio. Os pastores acordam os rapazes
de manhi cede. Estes cantam a ave do inverno durante uma hora. Depots aprendem as
f6rmulas durante uma ou duas horas. Em seguida 6 dada a ordem choy/coma. Jogam fora
entio as folhas da vespera e poem um novo xond/o. Sentam-se a volta do Elefante e
trespassam-no durante duas horas at6 que se ouga um grito: as mulheres que trazem a
alimentaQao anunciam a sua chegada. Os rapazes comem pda primeira vez e cantam de
novo para ajudar a digestao. Quando retine a ordem Abed/coma besuntam os corpos com
argila branca. O sol ja este alto no c6u quando partem para a cara. Regressam ao p6r do
sol, comem pda segunda vez. trespassam de novo o Elefante, durante uma hora. e ao
comando de: Khwerere, May/se, MafeHo vio-se deitar no chao imundo do telheiro.

c) Ritos deAgregaQao

q - O Mulagaru

Quando o tempo da escola este pr6ximo do fim. novos ritos interv6m: os ritos da
agregagao. O primeiro 6 este: uma manha. muito cedo, os homens e os pastores levantam
um mastro no patio das f6rmulas. Na extremidade acha-se um homem. memo escondido
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numa massa circular branca parecida com la ou cabelo.32 Acordam os rapazes. e os
pastures conduzem-nos para o patio. Fazem-nos deitar de costas. cabeQas voltadas para
o mastro que se chama mu/aggro. e fazem-nos dizer: "Bom dia. av6". Entao. uma voz
vinda do alto do mastro responde-lhes: "Eu vos saOdo, meus netos". Devem demorar-se
por muito tempo nesta posigao. ao frio picante da manha. para falar com o "av6". Sio
autorizados at6 a lastimar-se dos sofrimentos e a pedirem licenQa para voltar para suas
casas. Mas 6 necess6rio que fiquem ainda alguns dias no sc/ng/. Esta cerim6nia
repete-se todas as manhis. A significagao deste rito 6 clara: os candidatos sio postos
em comunicagao com o velho que representa o cla16 o principio da participagao na vida
dos adultos da tribe.

Alguns dias depots. o grande doutor administra aos rapazes um medicamento
destinado a purific6-1osl bebem-no num cole de cerveja. Este tito assemelha-se maid a
um roto de separaQao que de agregagao. Encontramos muitas vezes no flm de periodos de
margem ritos de separagao. Significam a separagao do proprio periodo de margem. o qual
implica uma esp6cie de poluigao que deve ser apagada. laid, talvez. o fim a que visa o
medicamento que da o /Wanyave. Por outro lido 6 tamb6m um rito de agregaQao. pols pda
primeira vez os rapazes sio autorizados a beber.
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2 - A Dania dos Mayiwayiwana

O segundo roto de verdadeira agregagao 6 a chamada dania dos/Way/wayfwana. Os
May/way7wana sio uma esp6cie de miscaras que cobrem toda a parte superior do corpo-
de armadura feith de folhas de palmeira entrangadas. Sobre a cabega formam como que
um capacete elevado que se prolonga para diante em forma de bico. Os rapazes fazem
estas mgscaras com a ajuda dos pastores e dos homens. e sob este disfarce devem
danQar um bailado especial. caracterizado por brandes santos. dianne das mulheres que
para tal fim sao, num certo dia. convocadas. Os rapazes nio devem ser reconhecidosl se
um deles deixasse carr a mascara, serra uma grande infelicidade porque as mulheres
devem ignorar quem dania. Ainda mats: os iniciados devem aparecer-shes como uma
esp6cie de seres sobrenaturais e ench6-las de respeito e terror. Por isso, 6 preciso que
nio caiam enquanto dangam. Se um deles tropegar e cair. os pastures cobrem-no com
um monte de ervas e os homens dizem: "Este morton" - pris um rapaz circunciso ngo
pode cadre continuar a viver. Quando as mulheres se retiram. o rapaz caido safa-se. Um
dos pastores vai. a pressa, a uma aldeia da tribo vizinha a fim de aicomprar uma galinhal
matam-na e despejam o sangue dela no monte de erva. As mulheres, no dia seguinte.
voltam: v6em o sangue e ficam, assam. convencidas de que um circunciso morre
verdadeiramente quando cai.

As vezes tiram uma criancinha dos brazos da mie e levam-na ao lugar onde os
rapazes estio sentados, ocultos, durante a dania. Ewes beijam a crianQa e sorriem-the,
porque ela 6 inocente e pode ver o que as mulheres nio t6m o direito de contemplarl

3: Em algumas escolas de circuncisio este homem chama-se kokwarva /Was/ride, nome dado gs mulheres
velhase
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3 - O C;itimo Dia

0 0ltimo dia 6 marcado pda maiore mais dificil das provas. Durante toda a nolte
que o precede. os rapazes nio devem dormir. O bono 6 o Oltimo inimigo que t6m de
vencer. Trespassam o Elefante e recitam as f6rmulas at6 de manhi. Depois. todos os
pedaQos de peres que flcam da circuncisgo sio amontoados pelo Manyave que as queima
e reduz a um p6, com o qual esfrega a estaca do mu/agarc/. Abram-se todas as mdscaras
e esteiras de erva para ama do telheiro e, ao romper do dia, o grupo dos circuncisos.
rodeado dos pastores e dos homens. dirige-se correndo para um lago sem olhar para trig
(separaQao do sung/, do periodo de margem). Se olhassem o que se-passava atrds de si.
teriam os olhos varados e ficariam para sempre cegosIAlguns homens tocam fogo ao
corljunto das constru$6es: toda a impureza e a ignorancia da infincia sio queimadas
neste grande inc6ndio. Os rapazes descem at6 a agua e lavam-se da argila branca gritando:
Eu sou um homem". Cortam o cabelo (rito de separagao), besuntam-se de ocre. vestem

roupa novak depots o paida circuncisio dirige-lhes as seguintes palavras: "Voc6s ja nio
sio xc/vc/rul Procurem agora se comportar como homens. Serra indigno voc6s roubarem
coma faziam antes, com as batatas no campo. O ngoma agora acabou e 6 tabu pronunciar
as formulas e cantar as cang6es do sung/. Nio revelem uma Onica palavra a quem quer
que seja: se um de voc6s o fizer, seri estranguladol" etc...

Nesse mesmo dia. as mulheres levam as papas ja com tempero saboroso e os
pastores nio devem mats shes dirigirinsultos quando das Ihes entregam as pandas
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4 - A Procissio do Camaleio

Todos estes ritos sio evidentemente ritos de agregagao, mas o mais importante de
todos 6 o cortejo dos iniciados na capital do chefe, procissao que se efetua no dia do
encerramento do sc/ng/ e no dia seguinte. Cobertos de acre des marcham sobre esteiras
estendidas no chao para que os seus p6s nio toquem a poeiral avangam lentamente.
curvados, estendendo primeiro uma perna depots a outra num movimento viva. tentando
imitar a marcha do camaleio - o sabio, o prudente. Dai em diante sio homens que
pensam e nio rapazes desprovidos de intelig6ncia. Depois de todos se sentarem em
si16ncio na praia central da capital, com as cabeQas ainda inclinadas para o chao. as
irmis e as maes vindas de todas as aldeias devem it reconhec6-1os. Cada mulher leva

consigo um bracelete. ou um xelim, ou qualquer pequeno presente. e procura o seu filho
na multidio. Quando sup6e t6-1o encontrado. beija-o na face e oferece-the o seu presente
Os rapazes empunham duas varas. Uma tem alguns pequenos ramos laterais em que
penduram os braceletes(vusenga) que Ihes dio. Aoutra 6 menorlquando a mie encontra
o filho e o beija, ele toca-the com ela -levemente se 6 a mie ou a av61 com muito mais
forma se 6 a irma - ao mesmo tempo. pronuncia o novo nome que escolheu. Em resposta
a esta demonstraQao, a mie p6e-se a dangar e a cantar o louvor do seu filhol E um roto de
agregagao tipico, chdmado o kukunga - a ruptura do si16ncio - que encontraremos por
mats de uma vez nos ritos de passagem da tribo

Todos os braceletes recebidos pelos rapazes sio entregues ao chefe que os distribui
para as mulheres velhas. Nio podem ser dados a mulheres gravidas: serra tabu. Ainda
pda mesma razao. as importancias pagas ao chefe pelos rapazes nio devem ser
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empregadas na compra de uma mulher: isso mancharia a aldeia (makhuma), provocaria
panos infelizes (f/m6e/eku) e aniquilaria a vida do povo.

A procissao do camaleio repete-se nas aldeias dos lideres da tribo poralguns dias
enquanto houver ocre nos corpos dos iniciados. Depois estes regressam definitivamente a
suas casas.

ObservaQ6es a respeito da escola da circuncisio

A forma retangular dos telheiros do sung/. tio diferente da forma circular adotada
pelos Bantu nas palhotas. poderia muito bem ser um traQO de influ6ncia semitica. mas. de
maneira gerd. todos estes ritos estio estreitamente ligados uns aos outros e a sua
sucessio 6 muito fdcil de compreender. O ngoma 6 verdadeiramente um roto da puberdade
e nio uma iniciagao sexual. A suspensao das relaQ6es sexuais e o emprego dominante
de palavras licenciosas poderiam fazer crer que ele este diretamente relacionado com a
vida sexual. Ora estes dots fen6menos encontram-se em outras ocasi6es, como veremos.

e parecem ser ritos caracteristicos da maior parte dos periodos de margem. A16m do
mais, rapazes de dez e doze anos e homens de vinte e cinco ou mais podem ser admitidos
no mesmo sung/: isto prova bem que a escola nio tem nada a ver com o casamento
propriamente dito. O ngoma nio 6. tamb6m, simples ato de agregagao a um cli definido.
Os rapazes de um cli procuram muitas vezes o sung/ de um outro chefe para serem
iniciados. Nio se tornam, por esse fate. sOditos desse outro chefe. Os Tsonga entram is
vezes nos recintos suthu, e os Lemba t6m nestes um lugar especial. E verdade que o
ngoma 6 assunto do chefel s6 os verdadeiros chefes t6m direito a construir um alojamentol
mas, embora se exorte os iniciados a serem bons sOditos do seu chefe. o fim da escola
de circuncisio 6. principalmente. introduzir o rapazinho na /dade v/rW. purific6-1o do vukhc/na
(ver pag. 85), fazerdele um membro adulto e consciente da comunidade.

(Ver as conclus6es praticas relativas aos ritos da circuncisao. no fim do volume).
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Outros rites da puberdade

O ngoma desapareceu na major parte dos dis tsonga. mas alguns outros ritos da
puberdade t6m-se conservado em toda a tribe.

lo O costume do sonho er6tico (Kuf//orhe/a)

Quando um rapaz se apercebe, pda primeira vez, de uma em/ss/o sem/r7/s, diz-se
que ja 6 um adulto (akc////e, afhomh//e), que "bebeu o nkanyf '. O nkanyf 6 a grvore que
serve para fazer o vukanyf, bebida que se prepara para a grande festa do ano novo. Beber
o nkanyf 6 um eufemismo para designara entrada numa nova fase da vida. na idade da
puberdade. Segundo Mboza. o rapaz deve it. muito cedo, lavar o corpo todo, e isso basta
Tovana diz, por6m, que no cli Mpfumu chama-se o doutorda familial este queima num
paco pedagos de pele de todos os animais do mato e junta-lhes um pouco de erva. meio
digerida. tirada do bucho de uma cabra (nsvanyfDt o rapaz deve tomar um pouco deste
rem6dio e. depois. esfregar com ele todas as articulaQ6esl ipso fortalec6-1o-i de tal modo

Colegao Clissicos - C./sos e Cost t/mes dos Banff/



que, quando tiver relaQ6es sexuais com as meninas. nio sera vencido (kugel/wa) por
das. Este roto, muito semelhante ao do caco praticado para os beb6s, este em ligaQao
com o kt/gang/sa, costumes sexuais que osjovens praticam, como veremos mats adiante.
depots da 6poca em que atinge a idade da puberdade.

E nesta 6poca. igualmente, que o rapaz comeQa a usar o vestuirio muito primitivo
chamado x/faso (xa kc/s/va: a coisa com que se fecha, verAnnotatio I ). Anteriormente, s6
usava o mbaP, pequeno objeto cilindrico ou c6nico feito de folhas de palmeira entrangadas.
que era o vestuirio nacional dos Tsonga (o x/faso parece ter origem zulu). Apreciam-no
muito porque impede o contato com a terra. 6 uma protegao contra as formigas e ajuda a
guardar contin6ncialos novos que nio o usam sio censuradosl acusam-nos de ser vanafo.
A palavra nato designa um medicaments magico com a ajuda do qual os homens de
moralidade duvidosa adormecem profundamente homens ou mulheres durante a nolte. e
depois entram nas palhotas dos outros, com cujas mulheres cometem adult6rio
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2o O furar das orelhas [kc/frunya (Ro.); kuhoxe/a (Dz.)]

Este rito realiza-se igualmente na mesma 6poca. Ha duas maneiras de o praticar:
ou se fura com um espinho o 16bulo da orelha. ou se faz uma incisio com uma faca. O
primeiro 6 o m6todo conforme o antigo costume tsonga conservado pdas mulheres entre
os Rhonga, pele menos, na sua forma original. Eras penduram freqiJentemente uma argola
na pequena abertura assam obtida. O segundo m6todo era praticado entre os Zulu-Ngoni.
e foi adotado pelos homens tsonga com o fim de se parecerem aos seus conquistadores
Da como resultado um horrivel rasgao

Nio se trata aqua de uma lei imposta peso chefel no entanto 6 adotada por toda
parte. Quando um rapaz nio fura as orelhas, os companheiros trogam dele e dizem-the: U
royal"Poltrao, vamos deitar uma colherada de papas na tua grande orelhal"(Quer dizer:
ela podera contero alimento, pois nio foifuradal)

A operaQao 6 executada no inverno por um homem que tem pr6tica. Antes de ser
iniciada, o rapaz morde no ndrawc/. raiz de uma esp6cie dejunco considerada o melhor
rem6dio para firmar a forma viril. O doutor introduz no buraco um pedacinho de canigo que
bra todos os dias, para lavar a chaga. repondo-o depots, para manter a abertura. Enquanto
a orelha nio estiver curada, o rapaz deve comera comida sem sal. Nio deve freqtlentar as
povoaQ6es ou provar das papas dos outros. pols estas podem ter sido preparadas por
mulheres que tenham relag6es com os maridos(va kukhl/a) e torna-lo-iam muito doente."
Deve igualmente manter-se afastado das meninas. Quando estiver curado. bra o pedaQO
de bambu duro e substitui-o por um bonito e pequeno objeto branch

Alguns Tsonga tatuam-se. ao menos faziam-no antigamente. O costume vai
desaparecendo e. atualmente, s6 as mulheres o conservam. Descrev6-1o-emos no capitulo
consagrado a evolugao das mulheres, na mesma ocasiio em que falaremos do costume
kuh/efa. que consiste em aguQar os dentes.

a3 Este tabu alimentar, do mesmo modo que a interdigao de relag6es sexuais e o trato com pessoas casadas
mostra claramente que o furar das orelhas 6 um rita de passagem
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E provavel que o car6ter tabu destas diversas cerim6nias tenha side outrora mats
marcado do que hoje. Presentemente. das nio sio mats do que um x/h//a xa f/kc/. um
costume do pals.

3' - O kugangisa

Depois de ter passado pelos ritos da puberdade. o rapaz atingiu a idade viril e pode
la tomar parte no kugang/sa. Esta palavra vem de hansa, que significa "escolher um
amante". Os rapazes pedem ds meninas para que cada uma delas escolha um deles.
Fazem-nas escolher" (kugang/sa: derivado factitivo). Observeium dia alguns rapazes -

ainda muito novos - flertando a volta de tr6s ou quatro meninas. exatamente como abelhas
a volta de ameixas madurasl corriam atrds delas dizendo: "Escolhe-mel Escolhe-mel
Ha um pano especialde algodao tingido de azul, ornado com um grande desenho brando,
que se chama kugang/sa /7fombh/ - into 6: o pane que se emprega para fazer uma
menina escolher porque o amante oferece-o a moma que deseja a fim de obter a sua
prefer6ncia. Quando a moma faz a sua escolha, o namorado brinca com ela fazendo de
marido e mulher -- primeiro construindo pequenas palhotas. etc... mas em seguida de
maneira menos plat6nica. Em suma, nada 6 proibido nas rela96es entre os jovens dos
dois sexos. A mulher casada 6 sagrada entre os Tsonga, mas a moma solteira nio o 6
Todavia. nio deve ficar gr6vida.34 Quando isso acontece, os pais dizem ao namorado: "Tu
estragaste a nossa filha, tens de a comprar para casar com ela". Se ele recusar, a crianQa
que nascer pertence a familia da moma.

Os excessos de kugang/sa sio censurados. Diz-se do rapaz que os comete que
6 um adOltero (an/ vuwosv/)I da moma diz-se: "Vaiperder a cabega" (afava s/nge).

Como os solteiros, tanto rapazes como mogas vivem em palhotas especiais na
entrada da aldeia - o/awu dos rapazes e o nhanga das mogas - 6-shes fdcilencontrarem-
se durante a noite. De dia. conservam em gerd maneiras absolutamente decentes, mas
quando, a nolte, os rapazes vio visitar as moQas que cantam ao som de matracas, ficam
com das. por vezes, at6 muito tarde. Levam-lhes presentes. panos ou outras coisas. e
conseguem assim ter relaQ6es com das. Mboza descreveu-me uma reuniio muito imoral
que is vezes se efetua nessas palhotas. ligada ao costume dos m//eve. e que se relaciona
com o kugang/sa. E impossiveldar aquios pormenores(Annotatio 5).

O costume do kugangisa 6. sob o nosso ponto de vista. muito amoral. Os indigenas
nio Ihe encontram nada de censurivel - e, a tal respeito, seremos mais exatos
considerando-os amorais. ndo /mora/s. Entre des, troga-se. homo de um poltrao. de todo
o rapaz que nio tem um flerte. x/ganga/I a uma moma que se recuse aos jogos do amor,
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a4 Quando uma mega fica gravida depois de ter tide relag6es com o amante na aldeia dos pals. a coisa torna-
se muito grave. 6 um tabu. O rapaz tem de apanhar uma cabra, mata-la durante a nolte na aldeia da mega e
levantar-se muito cede. Depois. os dots, completamente nus, tdm de dar a volta na aldeia e rebar a paligada
pelo lado de dentro com uma decocQao especial. Ningu6m deve sadr da palhota para os ver. Esta precaugao
impede os habitantes da aldeia de contrair a mo16stia chamada mukhuh/wada (tosse, doenga dos pulm6es).
que apanhariam se nio procedessem assim. O rapaz tem tamb6m de pagar cinco libras, a16m da importancia
do /ovo/oV
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acusam-na de ser malconformada. Em ManhiQa, ouvi falarde um chefe novo que levava
todos os rapazes ao kugangisa e obrigava as mogas a aceitarem-nos. De resto, a gravidade
dos excessos cometidos a sombra da indulg6ncia geraldepende muito do car6ter individual
dos rapazes. No segundo volume, Sexta parte, Capitulo quarto. B. menciono o caso de
um pastor protestante indigena que me declarou que na sua mocidade se abstivera por
completo do kc/gangfsa, retido peso sentimento intimo de que era um costume censurdvel.
Posso acrescentar. quanto aos indigenas das capitais da regiao. que nio Ihes 6 permitido
praticar o kugang/sa. porque pertencem a familia real e sio rigorosamente vigiados.

Quando os indigenas se tornam cristios aceitam facilmente a nossa maneira de
ver as coisas, mas os casos de fornicaQao sio tio numerosos entre os convertidos que
ha razio para se falar do "pecado africano". Aponto este fato mas devo dizer que, por outro
dado. milhares de alunos dos nossos co16gios indrgenas levam uma vida de moralidade e
de contin6ncia sem que parega terem grande dificuldade nisso

Se o kugang/sa desempenha grande papel na vida dos indigenas pagaos e novos,
devemos notar que. no entanto, estes nio praticam dots vicios muito espalhados entre
certas nag6es civilizadas - o onanismo e a sodomia. Estes costumes imorais eram
completamente desconhecidos na tribo tsonga antes da chegada da "civilizaQao
Infelizmente ja nio se da isso. como veremos no Ap6ndice 111 sobre os vlcios contra
natureza praticados em Joanesburgo.

Comparando os costumes dos Pedicom os dos Tsonga. encontramos este contraste
estranho: entre os Tsonga, a menina 6 muito livre, ao passe que a mulher casada 6 tabul
entre os Pedi, dg-se exatamente o contr6rio: as mogas nio devem ter nenhuma esp6cie
de relag6es sexuais antes do casamento. mas. depots de casada. a mulher que tenha
filhos pode ter relag6es com outros homens a16m do marido. Procurarei explicar esta
diferenQa quando tratar dos costumes dos Pedi(Segunda parte. Capitulo primeiro. G).

No seu livro sobre o socialismo cafre, Dudley Kidd deu grande importancia ao fato
de o desenvolvimento intelectual do indrgena africano parar no moments da puberdade. e
procurou um rem6dio para esta inferioridade. Podemos afirmar que a vivacidade de espfrito.
a rapidez de compreensao. que 6 is vezes maravilhosa no rapazinho diminuina idade dos
quinze ou dezesseis anos. Em certos casos, ocorre uma estagnaQao ou diminuigao das
faculdades psrquicas na 6poca da puberdade - mas isto nio 6. certamente. regra gerd
Em todos os nossos co16gios temos alunos que mostram grande zelo peso estudo e cujo
coder intelectualse desenvolve dos dezesseis aos vinte anos. O Dr. Mac Vicar de Lovedale
concluiu, como eu, que esta afirmagao de D. Kidd 6 muito exagerada
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D -- O Casamento

Segundo as antigas id6ias tsonga. o rapaz s6 podia pensar em casar quando ja
fosse completamente adulto. Outrora, os rapazes costumavam passar a juventude. at6 os
vinte e cinco anos, descuidadamente e no prazer. indo dangar a todas as aldeias.
Atualmente. casam-se muito cedo. Ganham com mais facilidade o dinheiro do /ovo/o, e o
kugang/sa nio 6 tio fdcil como antes: dupla razio que. na presente geragao. fez diminuir
a idade do casamento.
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1 - Feitigos de amor

Se um rapaz nio 6 bem sucedido no seu kc/ga/7g;sa. se 6 desdenhado pdas moQas
e nio tem nenhuma probabilidade de ser aceito. um tito especial ajuda-o a encontrar uma
mulher. Os Rhonga nio conhecem o filtro do amor coma tal. mas t6m alguma coisa que o
substitui: o galo velho da aldeia 6 posto em ama da cabega do rapaz e deixado la durante
album tempos logo que o galo o arranha com os espor6es pode partir. O desdenhado teri,
daiem diante. sorte: sera como galo a quem nunca faltam esposas(Mboza).

As moQas empregam outros sorti16gios. sobretudo um medicamento especial que
produz uma espuma abundante quando aquecido em agua. O m6dico lava com ele o
corps da moma que, depois disto, "aparecera" (afavoneka) aos olhos dos seus pretendentes.
Se. no entanto. a moma nio arranja marido da maneira habitual. tem a sua disposigao um
outro meio: o casamento por rapto. Assim, ningu6m ou quase ningu6m fica celibat6rio
entre os Tsonga.

Mankhelu, que era um grande doutor, tratava muito mais seriamente os "casos de
celibato". Empregava os mais en6rgicos rem6dios no rapaz ou na moma incapazes de
arranjar par. O tratamento que impunha era este: untava com banha misturada ao seu
precioso p6 medicinal uma cabra, se se tratava de um rapaz um bode, se de uma meninal
esfregava (kuhond/a) o animal desde a cabega at6 a cauda, estirava-the os membros e
matava-o. Nio proferia orag6es mas o nsvany/ (erva meio digerida que se acha na panda)
era recolhido com cuidado. Chamava entio o rapaz, este entrava na palhota e estendia
uma esteira no chaos sentava-se em ama deja inteiramente nu e esfregava todo o corpo
com aquela substAncia. .4ffhorho/a afl/udu/u/a, diz Mankhelu. Tirava assim toda a imundicie
que tinha em si. Quando acabava, tossia para chamar o m6dico que vinha e apanhava
numa panda todos os f/mhorho/a. todos os bocados caidos na esteiral pegava em alguns
e esmagava-os num pequeno saco frito de pele de lagarto de maneira a fazer um xifMc/ngc//u,
um amuleto. Depots do p6r do sol. a irma do rapaz entrava, completamente despida. na
palhota, e ligava o saco a volta do pescogo do irmio. O que fica dos ffmhorho/a serve para
besuntar a palhota. Depois disto. todas as moQas o amario - ou, se se trata de uma
moma, seri pedida brevemente em casamento.

Esta cerim6nia 6 um kuhond/o/a cafacteristico. id6ntico ao praticado no dia do
desmame(ver pag. 86), e depois de qualquer doenga syria: 6 um roto purificador.(Notar as
terminag6es o/a. c//a, u/c//a destes verbos: significam geralmente desfazer, tirar).

Se os feitigos de amor nio dio o resultado desejado. o rapaz. furioso. tentarg
talvez vingar-se. Medicare com drogas especiais uma ave ou mais simplesmente um ovo
que dad a moma para a enfeitigar. Este g6nero de bruxaria chama-se kc/dana/ke/a (ver o
caprtulo sobre a bruxaria, na Sexta parte). A moma, assam. dad a luz nio uma crianga
mas a um animal - um pombo ou uma serpente - ou entio os seus 6rgaos genitais
transformam-se e tomario o aspecto de 6rgaos masculinos.

Deixemos agora Tovana descrever-nos os ritos do casamento no cli Mpfumu.
Veremos, depots. como os costumes diferem nos outros dis.
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11 Cerim6nias do casamento no cli Mpfumu

I o -- O noivado (Bc/fa)

Quando um rapaz resolve se casar e possuio gado necessirio para o /ovo/oss um
belo dia, vestido dos seus mais brilhantes ornamentos, das suas mais preciosas peles,
p6e-se com dots ou tr6s amigos a percorrer as aldeias a procura de uma mulher. Chegam
a praia central de uma aldeia e sentam-se na sombra. distinguindo-se o pretendente peso
onto de peres de leopardo ou de gato bravo (ns/m6a). "Que querem'P" -- perguntam-lhes.
'Viemos ver as mogas" -- declaram des sem nenhum rodeio. "Beml Vejam-nast" Elas
fazem o possivel para serem atraentes. A mie advertiu-as de que estio alipretendentes.
Reconhece-se o principalpelos adornos. V6em-no passear de patio em patio conversando
com as cozinheiras, informando-se dos seus nomes. observando as que, com movimento
vigoroso e cadenciado do torso. esmagam a mapira nos pi16es com pancadas redobradas
do comprido mano.

Se os que andam a procura encontram o que Ihes interessa. voltam para suas
casasl se nao. dirigem-se a aldeia vizinha. Digamos ja que qualquer aldeia nio tem maid
de seis a doze palhotas dispostas em circulo, deixando entre sium espaQO circular- a
praia central. cheia de sombra. e cujo centro 6 ocupado peso curraldos bois(ver a Segunda

Uma vez satisfeito. o pretendente volta para casa e diz aos pals: "Fulana agrada-
me. Vio pedi-la em casamento"(kubota). Um dos homens de idade madura da aldeia 6
encarregado de it ter com os pals da moma. EI recebido na palhota do paie desempenha-
se da sua missao. servindo-se de todos os circun16quios que a etiqueta exige. Chamam a
principal interessada, dio-the a conhecer que o visitante de ha dias fixou a sua escolha
nela e perguntam-the se tamb6m ela o ama(ou se o quer- pots em rhonga ha uma s6 e
mesma palavra para exprimir estas duas nog6es vizinhas: kurhandra). "Ahl" diz ela, "era
um que trazia urna vara assim e assim. que estava vestido com etta ou aquela esp6cie de
peles? Simi Consinto em aceitar dele o dote" kuala vukos/ kuyene - propriamente: comer
o d/nhe/ro qt/e vem de/e. Se nio o quer. porque Ihe desagradou. tamb6m o declara
francamente. O pretendente fica livre para it procurar a outra parte. Porque, fato que honra
estes pretensos selvagens. 6 raro um pai forQar a filha a aceitar um partido que Ihe desagrade,
salvo quando se trata de liquidaQao de uma divida. Se o neg6cio 6 fechado com satisfaQao
de ambas as panes, o ku6ufa,30 isto 6, o noivado. fica assente: banqueteiam o mensageiro
que ha de levar aos pais um presente - (x/h/engle) do valor de uma enxada ou de dez

parte)8
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35 Ku/ovo/a significa comprar em casamento. Ku/ovo/a (derivative factitivo do verbs) diz-se de um pai que
reclama ao pretendente da filha uma certa quantia em dinheiro. toyo/o ou r7drovo/o ou vukos/ (riqueza) 6 a
quantia paga: os bois. as enxadas ou as libras esterlinas. Usaremos aquiestas palavras que sio empregadas
tanto em tsonga coma em zulu e que deveriam ser adaptadas coma termos t6cnicos em Etnografia. Emprego
o verbo para designar a agate de pagar -- e nio para designar a pr6pria quantia. Empreguei. is vezes. o
termo date para traduzir /ovo/o, mas 6 precise nio dar a esta palavra o sentido que tem na Europa. O date
na Europa(quantia ou bens dados a noiva) 6. sob certos aspectos. o contrgrio do/ovo/o tsonga(compensagao
dada pda familia do noivo a noiva). O termo ing16s (bride-price), prego da noiva. 6 mats proprio.
36 Kubufa 6, talvez, um derivative factitivo do verbs Ruby/a: falar-fazer falar algu6m. dar uma resposta
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xelins: este presente fortalece-shes os ossos(vaffya marhambc/I) e s6 falta fixar o dia para
a visita de noivado,;' depots do que se separam como bans amigos.

2o As visitas de noivado (kufrheke/a e kc/korhoka)

A primeira destas visitas faz-se da seguinte maneira (kula kc/frheke/en/D. O noivo
escolhe o melhoramigo que sera o seu nh/angwanala noiva do seu lada o faz tamb6m. Os
dois nh/angwana devem ajuda-los o maid que podem durante estas cerim6nias complicadas.
Depois, o noivo convoca com o seu nh/angwana tr6s ou quatro amigos da sua idade e um
garoto para shes levar as esteiras. Tomam banho. enfeitam-se com os seus mats belos
adornos - peles opulentas, braceletes pendurados no onto. colar de crinas ondeando a
volta do pescoQO, e. sobre o pesto. p6rolas brancas enfiadas por aquie por ali. T6m o
cuidado de nio se esquecer dos pequenos escudos de pele. que shes dio um ar
marcial mas nio despertam, contudo, nenhuma id6ia de guerra e batalha. Antes de parter,
fartam-se de comida feita em casa

Eia tarde, depois do p6r do sol, que chegam a aldeia da noiva. Sentam-se fora e
tossem a fim de que se samba que chegaram. Entao. as pessoas que os esperavam saem
ao seu encontro e pedem-lhes que entrem. Eles fazem-se rogados... Fingem nio ter
nenhuma vontade... Insiste-se... Enfim, como contrariados. entram na praia central
Preparam-shes uma palhota e convidam-nos a descansar nela. Recusam a principio. Mas
as mogas tiram-lhes os paus e os escudos em miniatura e levam-nos para la. Por fim. des
com ar descontente entram na palhota

Levam-shes esteiras e desenrolam-nas diante deles: 6 o ato de hospitalidade por
exce16ncia. Ewes ficam de p6 e aparentam nio ter vontade nenhuma de se sentarem
Instam com des, suplicam. Entao, des resignam-se a aceitar a hospitalidade que Ihes
oferecem com tanta insist6ncia. Os pais da noiva v6m, entao, acocorar-se junto deles
para shes pedirem novas da aldeia. Ewes respondem e informam-se da saOde dos seus
hospedeiros. E o kc/drungc///sana, a troca de saudag6es que se da sempre que se recebe
algu6m em casa. Entretanto, nio tardam a aparecer pandas cheias de comida bem
temperada: "Niol Niol" - dizem os rapazes - "N6s ja comemos em casa. Nio temos
tome". A mesma luta recomega. os donos da casa insistindo para que aceitem as suas
ateng6es. os convidados recusando sistematicamente conforme as leis da civilidade - ou
incivilidade - negra. Entretanto. chiu a nolte. Os novos banquetearam-se. Os velhos
retiram-se para as suas palhotas para dormir. As mogas ficam. O costume quer. com
efeito, que passem a nolte inteira com os rapazes conforme a lei do x/ganga de que ja
falamos mats atr6s. O nh/angwana do noivo escolhe a nh/angwana da noiva e cada um dos
outros rapazes escolhe uma moma. A noiva isola-se por trgs das companheiras e nio toma
parte nestesjogos
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37 Entre os Wa-Nyika(tribe fixada entry os lagos Niassa e Tanganyika), o noivado 6 ajustado como se segue
os pais do pretendente enviam uma mensageira munida de uma enxada. aos pais da mega: o pai chama a
filha e mostra-the a ferramenta, dizendo: "Aquiesta a tua enxada. vem de Fulano". Se a mega olha a enxada
com ar sombrio e sai lentamente da palhota, os olhos fttos na enxada. into quer dizer que nio aceita a
proposta. Se, pelo contrario. esconde a cara nas maas e foge correndo, sem olhar a enxada. declara assam
que aceita vir a ser mulher do rapaz, (./ourna/ de /'C/n/f6 des Freres, Janeiro de 1926).
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De manhi cedo os rapazes tomam banho. As mogas, com inforas a cabega, vio
buscar agua no lags. De volta. t6m ainda para com os h6spedes um outro ato de
hospitalidade: fazem-lhes ablu96es, deitando-lhes agua em ama do tronco. Eles lavam
todo o corpo. depois das os untam com banha. O dia passa-se num doce 6cio: o noivo e
amigos sentam-se a sombra. na praia, vestidos com todos os seus ornamentos.
Cantarolam. divertem-se dangando, enquanto as mocinhas da aldeia Ihes fazem companhia.
As moQas maiores, pelo contrario, preparam-lhes a comida. banqueteiam-nos. depois vio
para o campo.

A tarde. os visitantes manifestam desejo de ver os pais da noiva para se despedirem.
Estes mandam-lhes responder: "NiolVoc6s nio nos verso. Nio podemos consentirque
partam ja. Ainda mal vos vimos. Passem a noite na nossa casa

Nio ha senio que se resignar a prolongar a estada. De fato, 6 o que os rapazes
querem e a segunda noite passa-se como a primeira. Ao terceiro dia. partem. ladas as
mogas os acompanham pelos caminhos at6 bem longe e. quando se separam. moQas e
rapazes atam juntos ervas(kc/ba mafundro h/ I)zanyrD de caule alto. ing6nuo simbolo dos
seus amores. E os transeuntes vendo estes n6s que perduram por toda uma estagao na
encruzilhada dos caminhos ficam sabendo que anise despediram namoradosl

De partida, os rapazes marcam um segundo encontro. Voltam passada uma ou
duas semanas, para nova visita.

Ao kufrheke/a dos rapazes corresponde o kukorhoka das mogas - isto 6: as
moQas pagam aos rapazes a visita que estes Ihes fizeram. Elas vio "fazer a visita de
noivado e ver o marido" (para kukorhoken/, kula fiona nana). Preparam-se tamb6m com
os seus mats belos adornos: panos vermelhos e brancosl na cabega crespa um ano
turbante de p6rolas amis com guarniQ6es vermelhas do mais belo efeitol nos pulsos e
tornozelos, braceletes de fio de ferro entrangado. No dia combinado, sentam-se fora da
aldeia do noivo e tossem para anunciar a sua presenga. A mesma cena repete-se. Desta
vez. sio as mogas que se fazem rogadas. Os seus galas insistem em as atrair para a
aldeia, depots para a palhota. suplicando-lhes que usem das esteiras e que aceitem de
comer. Cada um dos amigos do noivo redobra as ateng6es com aquela que escolhera nos
encontros anterioresl e, para ganhar os seus favores, dd-the geralmente de presente uma
galinha ou o equivalente em dinheiro. De manha, muito cedo, as visitantes levantam.se.
vio buscar agua, amornecem-na e deitam-na. diante de todas as palhotas. nas bacias
das pessoas da aldeia que. nesse dia, fargo as abluQ6es com agua trazida por das
Depois. vio desempenhar diversos trabalhos que sio das atribuiQ6es das mulheres,
servindo como criadas dos pais do noivo. Assim, tiram a anza das lareiras e vio lange-la
no monte de lixol vio cortar lenha para a mie do rapaz e acendem os diversos fogos da
aldeia. Fingem que querem irembora ao pardo sol. Sio des que desta vez se negam a
ouvirfalar em tal. Elas t6m, tamb6m, que prolongar a visita por mais uma noite. Enfim, no
dia seguintelvoltam para casa acompanhadas pelos rapazes que, de novo. atam ervas
com das no lugar em que se separam. De resto, no dia do kukorhoka tomam-se decis6es
para as nupclas.
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3' - os tabus do periodo de noivado

As duas famrlias que estabelecem relag6es por ocasiio de um casamento devem
observar numerosos tabus(ver a Segunda parte). Eis alguns:

I ' Os que fazem as visitas do kc/frheke/a ou do kc/korhoka nio devem comer todos
os graos de uma maQaroca de milholdevem deixar alguns.

2' Nio devem arrancar as folhas (bracteas) que rodeiam a maQaroca. Depots de
terem comido os graos, devem p6r no seu lugar as folhas de modo que a magaroca pareQa

3' Nio devem "fazer buraco no pote" (ku6ovofa hoffa), isto 6: nio devem esvaziar
completamente o pote de cerveja. mas sim deixar uma porgao do lrquido.

4' Ei proibido regressar a casa com chuva quando se este em kc/frheke/a. Tem de
esperar a volta do bom tempos se nao. ofenderiam o futuro sogro.

5o Quando se come amendoim. no decurso desta visita. nio se deve tirara pelicula

6' O pretendente - o dono dos bois - nio deve comer nesse dia peixes pretos. S6
os seus amigos o podem fazer. Encontram-se esses peixes pretos, uma esp6cie de
barbos. nos lagos (homo o de Ricatla) e no Incom6ti. O pretendente receia coma-1os com
medo de que a moma com quem quer casar Ihe escape por entre os dedos como um
peixe. A16m disso. como estes peixes sio pretos, isso poderia "trazer a escuridao", a
desk raga .

7o Tamb6m nio deve comer mel no decurso da visita. O mel 6 como os peixes
pretos - escorrega. O mel desliza

8' E-the tamb6m proibido comer galo ou galinha -- pois os gatos e as galinhas
esgaravatam a terra com as patas, espalham-na para todos os lados: assim o casamento
poderia ser espalhado(kuhanga/asa vukaffD antes de estar maduro

Antigamente, em todos os dis tembe qualquer alimento s61ido era tabu at6 as
familias terem matado um boi para a festa.

Estes tabus nio sio os verdadeiros tabus dos periodos de margem pols o noivado
nio 6 considerado uma fase perigosa da exist6ncia: sio tabus de familia, pertencem a
categoria dos tabus inspirados pda desconflanga reclproca que reina entre as duas famflias
que se aliam.

A festa do casamento comp6e-se de duas panes: a festa do/ovo/o. isto 6, todas as
cerim6nias relacionadas com o pagamento do/ovo/o, que se faz na aldeia da noivale o
kuh/oma. chegada da noiva a aldeia do noivo. Se o /ovo/o foi imediatamente pago por
inteiro, estas dual cerim6nias seguir-se-ao sem grande intervalo. Se, peso contrario, a
quantia ou o nOmero de bois convencionado nio 6 entregue de uma vez. o kc/h/oma sera.
provavelmente, demorado.

intactaC

do graoa
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4' -Afesta do "lovolo

a) Preparativos

De um lada e de outro, previnem os parentes e amigos de que a festa este pr6xima.
A familia da noiva deve preparar-se para ela de maneira especial, pois Ihe compete fornecer
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a cerveja de que se espera que haja grande consume. AfabricaQao desta cerveja requer
alguns dias. Todos os parentes e amigos da mega combinam para comegar essa operagao
no mesmo momento em todas as aldeias que habitam. Trata-se, em primeiro lugar. de
debulhar(kc/hu/a) as maQarocas de milho conservadas em pequenas palhotas-celeiros.
na vizinhanQa das casasl no dia seguinte. os bagos de milho sio postos de molho em
pandas cheias de agua friar logo que ficam bastante tenros pilam-nos (kukandra) em
pi16es de madeira, derramam levedura de mapira (kukandre/a) e cozem (kusveka) esta
preparagao. No dia da cozedura, mandam dizer a familia do noivo que no dia seguinte
passam a cerveja (kc/h/ufa) e que dois dias depots comegarao as bodas

Nesse dia. o noivo, com os amigos, van casa dos futuros sogros e leva consign
uma cabra que depois teri de desempenhar um grande papel. Nio encontra a namorada:
esconderam-na prudentemente na aldeia vizinha. No dia seguinte. toda a familia do noivo
reOne-selverifica que a provisao de enxadas ou o nOmero de libras esterlinas do dote este
certo. Dots dias depois se p6e a caminho.
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b) O assalto a aldeia

Descreveremos agora o ato mais curioso desta festa. talqualse realizava quando o
ouro ing16s nio estava ainda espalhado no pars e a moeda empregada para a compra de
mulheres consistia em enxadas. Estas enxadas, em nOmero de quarenta ou cinqtlenta.
eram distribuidas a cada um dos parentes que as levavam a cabeQa. Uma longa ala
serpenteava. assim, o caminho. Chegado perto da aldeia da noiva, o grosso do banda
sentava-se a sombra enquanto alguns rapazes partiam para diante para fazerem o assalto.

Os irmios da esposa guardavam as aberturas da vedagao circular de espinhosas
que rodeiam. em gerd, as aldeias. Munidos de paus, aprontavam-se para impedir que
os assaltantes forgassem a entrada. Trabalho perdidol Eles metiam-se no moto, saltavam
por ama da barreira, faziam-se perseguir pdas sentinelas. corriam para a praia,
esforgavam-se em roubar as bilhas de cerveja e recebiam e davam fortes varadas. A sombra
deste tumulto. os velhos chegavam e. mostrando com o dedo as enxadas que traziam a
cabeQa, cantarolavam estas palavras: "Aquiesta o nosso boiINio sabe beberINio sabe
beberl" (Homul Homu1 ,4y/nw/1 ,4y/nw/I). Os outros se langavam contra des. procuravam
roubar-shes o fardo. barravam-lhes o caminho. tudo isto no memo de grande deboche. at6
que um dos anci6es da aldeia da noiva gritasse: "Deixemo-lost" (.4h/vafdken/D. Entio o
bando fazia a sua entrada carregado com as preciosas enxadas

c) Pagamento do lovolo

As enxadas sio depostas no meio da praia espetadas na terra dezena por dezena
(T6m na parte de trgs um espigao. corno as ferramentas dos lacustres. para se espetarem
nos cabot de madeiral t6m uma vaga semelhanQa com um ds de paus cuja haste fosse
pontiaguda). A familia da moma reOne-se para verificar se o nOmero de enxadas este certo.
Indicam uns aos outros quantas sio: "V6em?" - dizem -"Pagaram este ou aquele lovolo

(Lavfsan/I va/ovo///e h/ya kc/kara/D. E importante que haja numerosas testemunhas. pols
quem sabe a quantas hist6rias e discuss6es estas enxadas dario lugar se o casamento
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for mal sucedidol Feito isto, estando os coraQ6es regozijados a vista de toda esta riqueza
(vc/kos/D que permitira ao filho de casa casar-se, por sua vez. vio buscar as inforas cheias
de cerveja que estio prontas desde a v6spera. provenientes das bas. irmis e parentes da
noiva. Passam-nas uns aos outros, os velhos. os homens preferem entrar para uma palhota
onde contam as novas do dia (kudrungc///sana), enquanto vio matando a sede.

d) Cortejo nuptial

Enquanto as pessoas de idade repousam, a cabra do sacriffcio 6 degolada a porta
da palhota da noiva. Durante o esquartejamento, as irmis do noivo. as moQas maiores e
as mulheres corpulentas, as de brazos s61idos. vio a procura da heroina do dia que ainda
nio apareceu, escondida nalguma palhota de uma aldeia vizinha. Acabam por encontrd-la.
Ela recusa vir. As viragos agarram-na, tiram-na para fora a forma. sodas as pessoas se
reOnem. Cobrem a noiva com uma grande pena de pano que a subtrai aos olhares dos
assistentes e. rodeando-a todos, encaminham-se para a aldeia. numa esp6cie de cortejo.
Acompanhamo-la e depots voltamos para nossas casas". cantam as mulheres que a
conduzem (.4h/muhekefen/ h/fame/ka). como quem diz: "Nio invejamos a sua sorted
Basta-nos acompanha-la a casa do maridol Apressar-nos-emos a voltarl" Este canto do
fcheca. Onico particulardo dia de casamento, 6 o prelOdio do mais estranho dos duelos. A
familia do rapaz fica de um dado. a da moma do outro. e trocam entio gracejosl "Ehl" -
gritam a mulheros amigos do marido -"desde que 6s a mulherdo nosso irmio e que vats
entrar para a nossa aldeia, trata de deixar aquios teus defeitosIDeixa de roubarIAbandona
os teus maus costumes e torna-te uma moma sossegada". Os parentes da mulher gritam.
por sua vez. como em resposta: "Voc6s nio t6m nada de que se gabarl Acabem de
aborrecer as pessoasIEla 6 boa demais para voc6sIAcaso nio se conhecem as moQas
do vosso filho, as vergonhas da vossa familial" E continuam neste tom: a principio, como
gracejo, depois, mats seriamente. Vao. mesmo. at6 se bombardearem com as mat6rias
memo ruminadas que foram extraidas do est6mago da cabra. Mas. se algum passe os
limites dos insultos, os velhos mandam-no calar. Este manejo 6 considerado brincadeira e
efetua-se executando uma dania particular, a kc/ghana, que consiste em santos sobre
uma perna, depots sobre a outra. acompanhados de certos gestos.
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e) O ato religioso

O cortejo chega a frente da palhota da moma, onde a cabra foi mona. Fora, ha
esteiras no chao. O marido e a mulher agacham-se na mats bonita. E nesse moments que
o panda moma vaipraticar o rito religioso(kuhah/a): toma com o indicadore o polegar um
pouco de erva meld digerida que foi extrarda da panda do animal. faz com ela uma bola.
toca-the com a lingua e faz um guido semelhante a kupshu - como se cuspisse para
diante. E o sinai sacramental usado na maior parte dos sacriffcios (ver a Quinta parte).
O pai fica de p6. atrgs dos rec6m-casados. Olhando na diregao deles, bem a sua frente.
dirige-se aos deuses. isto 6. aos manes dos antepassados. e diz: "Meus pals. meus av6s
(chama-os pecos sous nomes) ougamIHoje minha fllha deixa-nos. Vaientrar na vida conjugal
(vukafh/D. Olhem por ela e acompanhem-na la onde vai morar. Que ela tamb6m funde uma
aldeia. que tenha numerosos filhos (many/kan/ f/m6e/eko), que seja feliz, sensata, justa.
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Que se entenda bem(kupsa/ana) com aqueles com quem vaiviver". Aqui, pode ser que
album dos irmios do noivo o interrompa e Ihe dina: "SimIEntender-se-io bem com ela.
desde que faQa o seu dever e nio aborrega o marido." Continua a oragao patriarcal. sem
dar atenQao a interrupgao. e todos escutam tranqtlilamente, atentamente. Esta oraQao,
que ele pronuncia com os olhos muito abertos, com ar perfeitamente natural. prolonga-se
ds vezes por muito tempo. Quando os velhosja ouviram bastante e acham que chegou o
moments de p6r ponto final, mandam um rapaz cortar um pedago de carne e meta-1o entre
os dentes do que ora. Deste modo "cortam a oraQao" e o outro cala-sel

f) O onto simb61ico

O astragalo (nh/o/o/o) da perna direita da cabra sacrificada foi cuidadosamente
guardado. Cortam ao longo do ventre do animaluma bra de pele que vai at6 o pescoQO,
depots o queixo. e dessecam-na de maneira a fazer como que um bolso pegado a bra.
Colocam dentro o astragalo e o paiata este onto em volta da modal nio deve olhg-la de
frente nesse momentol ela deve. mesmo, voltar-the as costas. E sem dOvida para Ihe dar
felicidade e para ter uma numerosa posteridade: os indigenas t6m uma veneragao especial
belo osso astragalo que empregam tamb6m como ossinho divinat6rio.
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5o O "Kuh/oma": partida da noiva para o domicflio conjugal

Se o /ovo/o 6 pago por inteiro. a mulher parte no dia seguinte para o domicilio
conjugal, acompanhada pdas amigas.38 No dia imediato vio encontrar com ela as mulheres
da sua aldeia, que ido fazer com ela a "apanha do molho de lenha"(kukorhoka ka xig/rama).
Vio todas juntas ao campo cortar uma grande quantidade de ramos e amontoam-nos na
aldeia da rec6m-casada, entre duas estacas untadas de ocre. Cada um dos parentes do
marido levard uma destas achas de lenha para casa durante os meses que se seguem
E. parece. um presente simb61ico de uma familia a outra. Quanto is rachadoras de
lenha, despedem-se e retiram-se. Mas. surpresa... A esposa vai com elasl As irmis
reconduzem-na a casa. O marido suplica. InOtillPersegue a sua companheira, legitimamente
tornada sua mulher dois dias antes. Trabalho perdidol Oferece-the um presente para que
ela fiquel Ela recusa... Estava previsto. Ela tinha ainda que it buscar com a mie o seu
cesto(x/he/nero). a sua esteira, a sua colher e outros utensflios que constituem o mediocre
enxoval de noiva. Uma Optima liQao devia ainda ser dada ao marido: "Se te demos a nossa
filha, nio julgues que foi por estarmos fartos dela (hilo/w//e). Ela 6-nos muito preciosa e
n6s retomamo-lal" Paci6ncial Amanhi ela voltard acompanhada de uma Onica menininha
que a ajuda a levar o seu mobilidrio. Desta vez 6 para valero Enfiml lsto comega a tornar-se
fatigante, mas acabou: vamp/f/he/vf/e - isto 6: os pals instalaram-na devidamente na casa
dela

;; Os pals da noiva nio devem conservar a filha na sua aldeia, uma vez o /ovo/o todo pagol 6 tabs. Com
efeito. se a noiva viesse a morrer. deveriam restituir todd o gado, ao passo que se ela morrer na aldeia do
marido as conseqt]6ncias nio sio tio terriveis (ver Primeira parte, Capitulo segundo, C)
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Em Nonduane 6 poupada ao noivo etta Optima surpresa. A noiva vai para a casa dele
no proprio dia do casamento levando as suas duas esteiras e acompanhada somente por
uma rnenina Alguns dias depois, a mie e os parentes trazem-the o resto do enxoval e
juntam para ela o monte de lenha. A moma que definitivamente aceitou a sua sorte e
consente em ficar 6 chamada nf/hon'wa(Ro.). nh/om/(Dz.)(a que foi levada ao marido).
Durante a primeira semana. ela enche as pandas de today as pessoas da aldeia de
maneira que estas, ao acordarem. encontrem agua para as ablug6es e digam:
"Encontramos uma esposal" (Hfkumf nf/hon'wal). Tira a anza das fogueiras e barra com
argilaochaodaspalhotas. .. . . .J.:.,,. .

Na prirneira noite passada com o marido na palhota. ela pode recusar-se a deixg-lo
exercer os direitos conjugais. O rec6m-casado vaientio perguntar ao paio que deve fazer.
O paidiz-the: "Dd-the sets dinheiros ou um xelim". Ela. entao. consente(Mboza)122

111 Costumes relacionados com o casamento nos outros cigs rhonga

A descrigao que acabamos de dar pode ser considerada tipica, mas estes costumes
variam consideravelmente nos diferentes dis.

Na regiao de Maputo, ao sul da baja da Lagoa. o costume prescreve duas visitas
oficiosas: uma do noivo. outra da noiva, is suas reciprocas aldeias (kuvona muflD. Esta
visita 6 muito curta e os seus visitantes nio aceitam a comida dos seus hospedeiros. S6
depots 6 que tem lugar o kufrheke/a dos rapazes (a visita oficial de nOpcias). Os rapazes
comportam-se com muita dignidade. nio aceitam nenhum alimento no primeiro dia e s6
consentem em comer no dia seguinte. quando recebem um presente de dez xelins ou
uma libra esterlinal Durante etta visita, as mogas poem 500 r6is ou seis dinheiros no
fundo dos potes que enchem de agua para as abluQ6es dos rapazes, pois de outro modo
ales diriam: "Aagua este muito fda. Nio nos podemos servir deja". Antigamente nio eram
permitidas relaQ6es sexuais entre os rapazes e as mogas no decurso destas visitas.
Atualmente sio toleradas e pode acontecer do noivo pedir a noiva que se Ihe entregue a
fim de "provar o seu amor" (kukam6a //rhandru). Se ela se recusa, o noivado pode ser
comprometido.

Quando as mogas vao, por seu turno. kufrheke/a, ha igualmente muitas formalidades
a observar. E preciso dar-lhes dinheiro pelo menos dez vezes para obter o seu
consentimento: lo Eras recusam entrar na aldeial 2' Recusam deixar a praia e it para a
palhotal 3' Recusam passar o limiar da palhotal 4' Recusam sentar-se nas esteirasl
mesmo quando as outras mogas acedem, a noiva fica de p61 5' A noiva s6 acede a sentar-
se quando se Ihe da um xeliml 6' Recusam responder ds saudag6esl 7o Quando as
outras respondem, a noiva recusa aindal 8' Nio acedem a dar noticias de suas casasl 9'
e 1 0o Poem ainda dificuldade em aceitar comer

Pode suceder que o noivo vg trabalhar nas minas durante este periodo a fim de
completar o /ovo/o. Quando regressa, celebra-se uma cerim6nia especial chamada
kc/h/omu/a mufwal tirar o espinho. As mogas vio visits-lo. Ele senta-se no meio dos
companheiros. depois de ter posto entre os cabelos um longs espinho branco de osso. A
nh/angwana da noiva(a principaldama de honra) aproxima-se dele. dangando, e bra-the o
espinho. E uma maneira de saudar a sua volta. Significa. tamb6m, que a sua amiga
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deseja fazer-the esquecer a fadiga e os sofrimentos suportados, desembaraga-lo dos
espinhos que o feriram.

As cerim6nias finais do kuh/oma e do x/g/rama sdo igualmente mats desenvolvidas
em Maputru e em Nondrwana.

Em Nondrwana o costume 6 este: As mogas acompanham a rec6m-casada ao
domicilio conjugal. Vio procure-la no mato para onde fugiu, fazem-na prisioneira e
levam-na ao marido. com cantos de luto (h/ kc/dd/a n'war7a)I "Aonde vats? Vais para junto
de um marido de coragao ciumentol Se levares um agafate cheio de milho para pilar. dino
que 6 s6 um punhadol Aprenderas a roubar e a enfeitigar (quer dizer: serbs acusada
disso)".A noiva cobre a cabeQa com um pedaQO de pano e lamenta-se. E desta maneira
que o triste cortejo atinge a porta da palhota da mie do marido. Ai, a noiva senta-se. O
marido vem sentar-sejunto dela. mas ela afasta-se. Entao, os homens da aldeia comeQam
a insults-la. Dizem-the: "Aproxima-te delel". As velhas. as bas do marido. chegam a tentar
tirar-the o pano que Ihe cobre a cabeQa. "Tira-o para te podermos ver" - dizem das. Dots
dias mats tarde. voltam e dio-the seis dinheiros para que ela tire a pena com que cobriu o
peito -- depots do que ela andar6 peta aldeia vestida, ou antes despida, a maneira vulgar.

Aeregao da pilha de lenha 6 igualmente muito caracteristica em Maputru. Acerim6nia
realiza-se no dia do kuh/oma. Quando se ouve. muito lange, vir o cortejo. os amigos do
novo marido vio ao seu encontro. As mogas que acompanham a noiva recusam
aproximar-se da aldeia. Decidem-nas dando-lhes dinheiro: uma moeda em cada cruzamento
de caminhos. na entrada, na praia da aldeia, a porta da palhota. etc. O mesmo para as
fazerdepor as achas de lenha e os potes de cerveja que trazem. Quando, enfim, todas as
mulheres consentiram em desembaraQar-se do seu fardo. a principal dama de honra
recusa-se, ainda. e 6 preciso, para decidi-la, uma quantia maiorl Depots de juntarem o
monte de lenha. poem-se a dangar por trds dele e escondem entre das a casada. O
marido e os amigos estio sentados do outro lado do monte. Tr6s mogas aproximam-se
deles. danQando. Uma delas 6 a nh/angwanal p6e tabaco na mio da noival esta se ajoelha
a pouca distAncia em frente do marido e estende-the a mao, para Ihe oferecer uma pitada
Ele levanta-se para a receber, mas, quando este perto da moma e tendo na mio um pouco
de tabaco, ela aura-the o resto aos olhos e foge perseguida pecos amigos do marido. Se for
bastante habil. consegue apanhar um punhado de erva fora da aldeia. Entio ningu6m musa
agarra-lal Ei preciso dar-the mais dinheiro para que ela deixe a erva. Depots disto. integra-
se na aldeia que deve ser a sua nova morada - e tudo acabou finalmentel
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lv Cerim6nias do casamento nos dis do norte

Conseguiobter a descrigao completa de um casamento mauna. Devo-a a um muito
bom informante cujas id6ias eram notavelmente claus: Simio G. Gana. Tem certa diferenQa
do casamento rhonga. Aquidamos o resumo;o da s6rie completa destes ritos

,4 v/s/fa de no/dado (kc/6ufa) - O pretendente chega com o seu nh/angwana e um
homem de idade que farc as vezes de seu representante oficial ou intermedi6rio (nfrum/D.

;9 Expus em pormenores estes rites numa novela. Fazana, publicada em La Sana/r7e L/ff6raire, Genebra
Novembro e Dezembro de 1 91 0.
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O pretendente fez ja a sua escolha e o nfrum/ procede imediatamente. em nome dele. ao
pedido de casamento. O pai da moma chama-a a parte e informs-se se ela aceita. Se a
moma este inclinada a dizer que sim, pede que a deixem falar ao rapaz e escolhe uma
nh/angwana provis6ria. Os dots interessados e os respectivos fhh/angwana sio conduzidos
a palhota da mie da moma. Suponhamos que chegam a entender-se: o pretendente da
parte do seu 6xito ao nfrum/. que procura o pai da moma e Ihe anuncia que ela aceitou.
Mas o pai recusa receber a notificaQaol deve, tamb6m, escolher um nfrum/- o que faz
nesse mesmo dia. No dia seguinte. as duas panes reOnem-se, cada uma em sua palhota,
e o primeiro nfrum/vem de novo contar toda a hist6ria na presenQa do segundo nfrum/

Segue-se uma longa discussao(entre as pessoas de idade madura) sobre o/ovo/o
Esta discussio 6 dirigida pelos dots nfrum/. que andam numa roda viva entre as duas
palhotas, um transmitindo as perguntas: "Quantos bois pedis?". etc.loutro levando. por
sua vez, as respostas -- de maneira que as duas panes nio se v6em durante toda esta
desagradavel controv6rsia sobre a questao de dinheiro. Quando se chega a acordo. o
pretendente e os amigos voltam para suas casasl o nfrum/ recebe uma libra esterlina em
recompensa por seus serviQos. Nio ha outro kufrheke/a. A palavra kufrheke/a 6
desconhecida no pars nkuna

,4 v/s/fa da no/va -- Logo que des partem. as mulheres da aldeia poem-se a preparar
a cerveja para a festa do /ovo/o. Ao fim de seis dias. antes da festa ter lugar, a moma e as
amigas vio fazer uma visita a aldeia do rapaz. A mie da noiva recomenda-the que seja
muito prudente. nio aceite facilmente as propostas do pretendente. Rapazes e mogas
divertem-se com entusiasmo. Mata-se. em honra delas. uma cabra que 6 apelidada a
p/uma -- porque 6 coma uma pluma no cabelo da noiva.

,4 cerfm6n/a do /ovo/o realiza-se imediatamente depots. As mogas demoram-se
tr6s dias na visita. depois voltam para casa. Assim, nave dias passaram --justamente o
tempo necess6rio para a fabricagao da cerveja. que 6 preparada na aldeia da moma. coda
a familia do pretendente se dirige. entao, a aldeia da noiva. levando a sua frente o rebanho
de quinze cabegas de gado que representam o dinheiro do /ovo/o. D6-se o assalto a
aldeia: alguns dos invasores, os mais novos. avanQam valentemente, enquanto os outros
- os adultos - se escondem atr6s dos bois e os empurram para diante com uma carga de
pauladas. Oferecem-se palhotas aos h6spedes. sendo uma reservada especialmente ao
grande Huron'wada, o homem que casou com a irma do noivo e cujos bois servem nesse
dia para comprar a noiva. Ele velo ver para onde vio os seus bois. A tarde, coda moma
escolhe o seu preferido. o seu x/ganga. No dia seguinte, de manha, das vio buscar a agua
para as ablug6es deles. E nesse dia que o /ovo/o 6 oficialmente entregue por uma das
familias a outra. Travam-se longas discuss6es por interm6dio dos dots nfrum/. depots do
que os homens. parentes da noiva, saem da sua palhota para examinarem e criticarem o
dado -- cuja beleza os parentes do noivo se empenham em sublinhar. Madam-se dois bois
para a festa: um foi levado pelo noivo. o outro 6 fornecido pele panda noiva. Dania-se e
canta-se durante toda a tarde. Os visitantes voltam para casa ao p6r do sol acompanhados

pdas irmis da noiva que atam des ervas onde se separam.
Um m6s depots da cerim6nia do/ovo/o. ha uma nova festa: a da Geneva que/ava os

cascos dos I)o/s. A noiva. acompanhada das mulheres da familia (e nio somente das
moQas), leva potes de cerveja a aldeia do marido. mas ficam todas do lado de fora. Quando

124

ColeQao Clissicos -- C./sos e Costumes dos Bantu



os habitantes da aldeia Ihes pedem que entrem. das fogem correndo para uma pequena
distincia e s6 consentem em voltar depois de Ihes suplicarem... e assim por diantel A
noiva s6 dep6e o pote que traz depois do pretendente trazer uma cabra. E preciso dar-the
alguns xelins para ela decider entrar na palhota, sentar-se. aceitar a 6gua para lavar as
mios e comer o que Ihe oferecem.

Mata-se outro bode a carne 6 distribuida da seguinte maneira: o frgado e o coragao
sio para o pai da noiva, uma perna para a mae. o ny/m6a, isto 6, o pesto. compreendendo
as costelas. o esterno, etc., para o tio materno. Quando regressam, as mulheres levam
estes diversos pedaQos de carne aos destinatdrios. Espetam o coragao e o ffgado num
pau e enterram-nos diante da palhota do panda noiva, dizendo: "Aquiest6 a notificagao da
familia do marido

Se os bois foram todos entregues no dia do/ovo/o. a Raff/da da nova esposa para a
povoagao do marido (kuh/oma) nio tardaral mas se faltam alguns bois, o pai, homem
prudente. nio a deixa partir at6 que o/ovo/o esteja completamente pago. O marido trabalha
duramente para ganhar os bois que faltam. Logo que os conseguiu, leva-os sem outra
cerim6nia a povoagao do panda mulher. Leva tamb6m um soberano de que faz presente ao
pai, dizendo-the: "Esb aquia minha saliva para voce. pail" - e faz outro tanto a mie.
Sente-se entio com direito a reclamar a sua mulher. Ewes, por6m, respondem-the: "Dd-nos
tempo de prepararmos o enxoval". O enxoval comp6e-se de duas esteiras. duas ou tr6s
brandes colheres, algumas pandas, um proto de madeira, um pilao, assim coma de uma
enxada fornecido pelo tio matern016 este todo o equipamento de uma mulher mauna que
casa. sodas as parentes se reOnem e. depois de a terem exortado'o a ser obediente e a
aceitar todas as penas porque a fargo passar na sua nova morada, acompanham-na a
aldeia do marido. E o kuh/oma. Os homens nio vio at6 1a, exceto o nfrum/ da familia.
O pai mata uma galinha e kuhah/a. isto 6: faz um sacrificio - dizendo aos antepassados
que a filha vaise casare pedindo-shes por ela. Logo que chega o nfrum/, encontra o marido
e os parentes reunidos e diz-shes bruscamente: "N6s aqui estamos, trazemos a vossa
cadelaIAquiestal Entre n6s, tinha a reputaQao de ser uma boa moma. Daquiem diante.
vamos ouvir-vos dizer todos os dias que ela 6 preguigosa. que nio sabe cozinhar. que tem
uma multidio de amantes. Muito bemIMatem-naIMatem a vossa cadelaINio a compraram?

E; uma lanQadora de sortesl Fagam-na beber o filtro magico. etc." Os homens calam-se...
Sim. tu tens razio. demos de bater-the. Mas se o marido for muito duro para ela,

procuraremos livri-la. Faremos o possivel para a proteger '
Durante este tempo as mulheres cortam achas da x/g/rama. enchem de agua as

pandas, e a festa continua, sendo um novo boi mono pelo marido. Os rec6m-casados
sentam-se numa esteira e as mulheres das dual familias comegam a trocarinsultos. que
nunca faltam nesse dial"Ciesl" - dire uma das bas da moma - "Pessoas de nadaINio
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40 "Escuta" - dizem as mulheres velhas a casada - "tu foote uma boa moma at6 aqui, e de hoje em diante
tratar-te-io coma uma escraval Acusar-te-io de adult6rio e bruxaria. Nio terms mais alegria. Mas aceita tudo
istol Biter-te-ao. de te matar, e n6s nio poderemos livrar-te, porque comemos os bois deles". Vale a pena
reproduzir estas exortag6es porque mostram em que condig6es a mega 6 dada ao marido. Nio 6 protegida:
peso /ovo/o, antes polo contrgrio: este faz dela uma coisa da familia do marido. Ela deve aceitar, nio importa
que sofra maus tratos (ver a Segunda parte)
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possuem sequer uma panda quebrada para tirar as cinzas da fogueira. Podem-se felicitar
de terem uma mulher tio boa. uma incansgvel trabalhadora, uma excelente cozinheira.
uma encantadora e honesta modal" Uma velha do outro grupo responde: "SimlSe voc6s a
tiverem repreendido bastantel Ela renunciari talvez a sua m6 conduta. a preguiga. etc.
Ma conduta? O que voc6s podem falarl Olhem o vosso fllholUm animal selvagemlViemos

aquipara Ihe cortar a cauda e fazer dele um homem

V - O casamento por rapto

As m01tiplas cerim6nias que acabamos de descrever sio as do casamento legal
(kufeka). Mas ha outra maneira de arranjar mulher, e os pobres (sv/s/wada)., os que n80
possuem as libras esterlinas, os bois ou as enxadas necessirias para o contrato. t6m de
recorrer a ela. E o que se chama kuf/suva. Se um rapaz se encontra nessa penosa
situaQao e, no entanto, deseja casar-se. manda um amigo propor a moma que pretende
uma entrevista num dado lugar em pleno mato. Se ela concorda, van entrevista e dg-se
ao rapaz. Os dois fogem para casa de um dos parentes da mie do rapaz (por exemplo do
tio materno, ma/ume). Escondem-se na aldeia. Os pats da moma procuram-na por toda a
parte. Se ela consegue escapar-lhes ou se esb firmemente resolvida a ficar com o seu
sedutor, apesar das objeQ6es deles, deixam de a perseguir. Deixam-na livre - embora
lamentem a sua pr6pria infelicidade e vergonha. Mas 6 raro que um casamento assam nio
seja regularizado. O raptor. se tem o menor sentiments de dec6ncia. procura obter o
/ovo/o. Um belo dia, de manha, muito cedo, van aldeia dos sogros e coloca uma moeda
de ouro e uma cabra ou um galo no limiar da palhota da sogra, gritando com todas as suas
forgas:/Vdrfy7vf/el-- isto 6: cometium roubolOs habitantes da aldeia acordam do seu song
e saem a toda a pressa para verem que hyena 6 essa que penetrou na sua aldeia e
perturbou com os seus uivos a tranqtlilidade da manhilO culpado foge, pelo outro dado da
barreira da aldeia (sangwenlD, para uma distincia tal que nio possam agarra-lo mas sim
v6-1o perfeitamente. Depois, safa-se para casa. Anunciou-se desta maneira. Volta, ainda,
para levar o que pode para apaziguar os pals irritados at6 que pague completamente o
/ovo/o. E o kunxonxonhe/a. Se nio chega a pagar por completo. a primeira filha pertence
a familia dos sogros: /V'Mana afa/ovo/a Hamada wakwe -- a crianQa pagara o /ovo/o pda
mie. Ta 16 o veredicto do direito matrimonial.

Se a mulher que foi roubada por kuf/suva vaiviver imediatamente com o marido
irregulare se instala na aldeia dele. os pais combinam para amir de outra maneira. "Vio
como inimigos" (h/ vu/a/a) e invadem a aldeia do raptor. matam um porco e ameagam levar
todo o mobiliirio. Os homens da aldeia interv6m entio - e. depois, o/ovo/o 6 pago(ver
Apendice VIII) .
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Observag6es relativas aos costumes matrimoniais entre os indigenas

Embora diferindo levemente de um cli para outro. os costumes matrimoniais
apresentam. no conjunto da tribe. grande semelhanQa e s6 diferem nos pormenores.
f precise distinguir tr6s grander "momentos" na s6rie destes ritos: I ' o kc/hufal ou noivado.
com as duas visitas oflciais do noivo e da noival 2' o/ovo/o. ou entrega do prego de compra
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combinado entre as dual familiasl 3' o kuh/oma, ou cerim6nia da partida da noiva para
casa do marido. Alguns dos costumes que acompanham estes atos principals sio
estranhos e parecem, a primeira vista. incompreensiveis.

I o Para os compreender. 6 preciso darmo-nos conta de que nas tribos primitivas ou
semicivilizadas o casamento nio 6 um ato individual. como 6 atualmente entre n6s.
E uma esp6cie de contrato entre dois grupos: a familia do noivo e a da noiva. Qual a
situaQao respectiva dos dots grupos ou familias? Um perde um dos seus membros. ao
passo que o outro aumenta de uma unidade. Para se compensar de uma diminuigao
prejudicial, o primeiro grupo reclama uma compensaQao que Ihe 6 concedida peso segundo
sob a forma do /ovo/o. Esta reposigao por dinheiro. bois ou enxadas permite ao primeiro
grupo adquirir um novo membro para substituir o que perdeuldesta maneira o equilibrio 6
restabelecido. A interpretagao do /ovo/o coma compensagao, meio de restabelecer o
equilfbrio entre os dois grupos, 6 certamente a verdadeira.

A necessidade de manter a importancia do grupo. a tend6ncia a resistir a toda a
diminuigao, fazem compreender alguns outros hdbitos: explicam-se assim todos os ritos
que valorizam a mulher que casa. Ah/s/ko/wa ha rene, "nio estamos cansados dela,
seriamos felizes em t6-la conosco", dizem os pats por interm6dio desses ritos. Os insultos
reciprocos no dia do kc/h/oma t6m a mesma origem. Os pals da noiva fazem o melhor
possivel para ostentar a imensa superioridade da pr6pria familia sobre a outra. da sua fllha
sobre o maridolo segundo grupo defende-se, por sua vez: daias provocag6es que ds
vezes se transformam em verdadeiras batalhas.

O simulacro de combate deve, provavelmente, explicar-se do mesmo modo. Os
rapazes. irmios da noiva, sovam copiosamente os irmios do noivo que ousam vir buscar
uma das moQas da povoagao. Nio Ihes agrada ver a familia empobrecida. diminuida. Os
velhos levam as enxadas que mostram aos defensores da aldeia. dizendo: "Aquiesta o
nosso boil" Entio, escondem-se no meir do rebanho. como se quisessem proteger-se por
ele. pols 6 somente graQas a ele que o cli da noiva consente em receber os invasores. O
Sr. Van Gennep tem razao, creio. em rejeitar a velha explicagao deste simulacro de combate
homo um resto do casamento por rapto. que teria side nestas tribes a forma primitiva do
casamento. Os Tsonga t6m o casamento por raptor mas. como vimos, 6 uma coisa muito

2' Ei. no entanto. provavel que certos ritos do casamento tsonga devam ser explicados
por uma forma antiga do casamento. O Rev. W. C. Willoughby. no livro Race Prob/ems /n
fhe /Vew,4/hca. chama o tipo de casamento que descrevemos, e que existe em todas as
tribos sul-africanas. casamento "de dominaQao". O sistema da vida familiar que resulta de
um casamento "de dominaQao" 6 o sistema de descend6ncia masculina: os filhos nascidos
de uma taluniio t6m por ascendentes os ascendentes do pale herdam os seus bensl a
mie vive na aldeia do panos filhos sio propriedade do paie este tem sobre des poder
absolute. Mas em certas tribos bantu, sobretudo na Africa Central, o sistema 6 diferente
Encontramos aio que o autor citado chamou o casamento "de descend6ncia uterina". Por
este sistema, a mulher fica na aldeia do seu grupol os filhos tdm por ascendentes os
ascendentes da mae16 o tio uterino que tem direitos sabre des. e nio o pail pertencem
ao grupo da mie e herdam os seus bens. Neste sistema, o kuh/oma - isto 6: o terceiro
momento" do casamento "de dominagao" - nio ocorre, e o /ovo/o, prego de compra da

noiva, nio 6 tio importante. O marido nio faz mais do que habitar na aldeia da mulher ou

diferenten
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entio Ihe fazer freqtlentes visitaslo seu pape16 simplesmente gerar fllhos que pertencerao
a outros e paga este privi16gio trabalhando para o grupo da mulher ou dando-the.
ocasionalmente. presentes.

f prov6vel que o casamento "de descend6ncia uterina" seja o mais antigo e que se
tenha transformado, sob diversas inllu6ncias. para dar, enfim. o casamento "de dominagao
O Sr. Willoughby sup6e que os homens. depois de terem raptado e levado mulheres para
casa no decurso de razias, acharam este sistema muito mais pratico para des pr6prios e
desejaram possuir da mesma maneira as verdadeiras esposas. Mudangas de ordem
econ6mica contribuiram, sem dOvida, para o mesmo resultado. Com efeito. pouco a pouco.
devido a estabilizagao do modo de exist6ncia. as riquezas aumentaram e o gado
tornou-se mais abundantel 6 desde entio ficil conceber que os homens do grupo do
marido tenham concluido com os homens do grupo da mulher uma esp6cie de contrato
social. pelo qualoferecem um prego de compra mats elevado peta mulher. a flm de obterem
a sua transfer6ncia para casa do marido

Ora, se 6 esta a hist6ria da evoluQao do casamento banto(e veremos mats adiante,
estudando a relagao entre o sobrinho uterino e o irmio da mae. como 6 muito provavelque
o seja). poderiamos encontrar, pda comparagao entre estas duas formas de casamento.
a explicaQao de alguns dos ritos tsonga. No antigo sistema. a situagao da mulher era
certamente preferivel. se nos colocarmos no seu pr6prio ponto de vista. Podia viver com a
familia e o marido nio tinha senio poderlimitado sobre ela. ao passo que sob o casamento
de dominaQao" ela deve habitar na aldeia do outro grupo, trabalhar para este e ser.

verossimilmente, maltratada. Nio explicara isto a fuga para o mato ou para uma outra
aldeia na v6spera do kuh/oma. quando os parentes do marido a vio buscar a forma? Ela
tenta ocultar-se debaixo de um v6u como se desejasse nio ser conhecida. mas as bas do
marido tiram-no sem remorsos e. quando ela se dirige para o domicilio conjugal. os amigos
acompanham-na cantando cang6es de luto. Seria mais facilexplicar estes ritos se tivesse
havido, num passado longinquo. inteiramente esquecido pelos individuos embora
influenciando ainda o. espirito da comunidade, uma outra forma de casamento em que a
mulher casada era mais livre e mats feliz

3' Acharemos a explicagao de certas outras cerim6nias aplicando-lhes a teoria dos
dios de passages. Para o noivo, assim como para a noiva, h6 com efeito passagem a
uma nova condigao de vida. Um e outro passam do estado de celibato ao de casamento.
dado papeldesempenhado pelos melhores amigos e pdas damas de honra de quem sio
separados peso casamento. Quanto a moma, ainda, ha a passagem de uma familia para
outra, de uma aldeia para outra

Nio posse dizer que tenha verificado ritos de separagao e de margem muito n rtidosl
mas os ritos de agregagao sio numerosos. Este incluida nos ritos de agregaQao. em
primeiro lugar. a participagao. em comum, na carne dos bois, durante as festas. Nada
estreita maid os lagos de amizade entre os indfgenas do que o fato de comeremjuntamente
carne. Depots. ha a eregao do monte de lenha, as demonstraQ6es de polidez prodigalizadas
pdas mogas aos amigos do marido durante o kufrheke/a e no dia que segue ao kuh/oma.
Estes ritos, que sio coletivos, parecem representar a uniio das duas familias. A
rec6m-casada realiza-os ela pr6pria, individualmente. durante a primeira semana de casada.

Como podera explicar-se a resist6ncia calculada que 6 oposta aos atos de polidez,
quer pelos rapazes quer pdas moQas, durante as visitas, durante as cerim6nias do noivado
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e mesmo mais tarde? Se fossem s6 as mogas a p6rdificuldade em entrar na aldeia. entrar
na palhota. sentarem-se nas esteiras, beber, comer. etc. , diriamos: este rito 6 igualmente
um memo do grupo diminuido afirmar a sua importancia, salvar a sua dignidade. Mas os
rapazes procedem da mesma maneira. durante a sua visita. observam a mesma atitude
desdenhosa. lsto prov6m. certamente. do fato de os dots grupos socials se olharem com
desconfianga, porque nio se conhecem perfeitamente. Em conseqt]6ncia, mant6m uma
reserva mOtua

Todavia. informaQ6es mats completas e um estudo comparativo dos ritos tsonga
permitem-me dar ainda uma outra explicagao. O termo empregado para designar este roto
6 kc/k /nga, verbo de origem ngoni(zulu). Empregado de maneira gerd. significa: remeter
um presente a um chefe que enviou emiss6rios para reclamd-lo. O chefe kc/kung/sa - isto
6: da ordem para kunga. No sentido ritual, significa: dar um presente a algu6m que por
raz6es rituals recusa praticar determinado ato. Avelha expressao tsonga 6 kula/u/a. Esta
palavra 6 o derivativo reversivo do verbo a/a. recusar. Significa. por conseguinte: vencer
uma recusa. fazer algu6m ceder. O roto do kurt/nga 6 praticado em cinco ocasi6es diferentes
belo menos: I ' para o rapazinho circunciso no dia em que 6 recebido na comunidade dos
adultos (pag. 109)1 2' para a mocinha que passou pda iniciagao kc/khomhal 3' para o
rapaz quando faz a sua visita oficiali moma que escolheu e a familia delalpara a pr6pria
moma, quando paga a visita com as damas de honra. e sobretudo quando vaipara casa do
marido. estreando-se assam no novo estado de mulher casadal 4' para o primeiro filhol 5a
para a mulher que, tendo perdido vgrios f]]hos e achando-se, por conseqt]6ncia. num estado
de despojamento (vuwc/mha), da a luz uma nova crianQa. Em todos estes castes. a pessoa
em questao passa de um estado a outro: o circunciso. da infincia a adolesc6ncial o
pretendente e a noiva. do celibato ao casamentola mulher que tem o primeiro filho, do
estado de mulher a maternidadela mulherdespojada, do estado de despojamento a situaQao
normal de uma mie levando o filho is costas. E encontramos aquia antiga concepgao
bantu da vida. Esta passagem. na evolugao da vida humana, 6 cheia de perigos. A pessoa
interessada mant6m-se na defensiva. Ele ou ela recusa-se a falar, a olhar para as outras
pessoas. a entrar na sua aldeia ou. no caso da nova esposa, a cumpriros deveres conjugais
Os que desejam v6-1os aceitar a nova condigao devem persuadi-los a faze-lo.
oferecendo-lhes presentes. geralmente de pouca importancia: um bracelete de fio metalico,
uma moeda de pequeno valor, etc

Este rite, que poderia chamar-se um Hfo defend/vo. 6. por conseguinte, um roto de
passagem. O fato de o dinheiro ou os braceletes oferecidos nio se tornarem propriedade
da pessoa que os recebe 6 uma outra prova. Os circuncisos remetem-no ao chefe e este
os distribuiis velhas que nio podem la esperar ter filhos. A menininha que passou pelo
kukhom6a dd-os a mie adotiva que farc deles o mesmo uso. dodo o dinheiro entregue a
noiva vaiparar ds mios do senhor da aldeia. para as mulheres velhas e para as crianQas
As pessoas casadas nio devem ter nenhuma parte nestes presented, po\s e\as s80
tabus. Porqu6? Porque estio em relagao com uma passagem e sup6e-se que as pessoas
que t6m relaQ6es sexuais aumentam os perigos inerentes a estas fases criticas do
desenvolvimento humano. durante os quais o coragao 6 perturbado por um temor
semiconsciente de um futuro novo e misterioso. Entre os povos civilizados que atingiram
a era do individualismo, estes temores exprimem-se pelo canto e pda poesia. Nas
sociedades coletivistas. exprimem-se por ritos.
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Eis agora algumas respostas a perguntas feitas pelo Professor Frazer sobre o
casamento:

O homem leva sempre a mulher para casa. E o kc/h/oma - e 6 a lei. E tabu it viver na
casa dos sogros - em todo o caso, 6-0 no casamento com a primeira mulher. Mais tarde.
quando os filhos estio crescidos e o vc/kon'wada. into 6: as relag6es com os sogros sio
ja de longa data, o homem pode it viver na aldeia de sua mulher (ver a Segunda parte). lsto
pode. igualmente. dar-se no caso de uma viOva se recusar a casar com o homem a quem
pertence legalmente por heranga e se entregar a um homem de outra terra - de Inhambane,
por exemplo. Este nio paga /ovo/o e vive na aldeia dela. mas os filhos nascidos desta
uniio pertencem a familia do marido defunto

Nio ha preparativos para o casamento dos lsonga tats comojejum. sangrias. vigilia
durante a nolte que o precede. Nio se lanka nem milho nem arroz aos rec6m-casados
Nunca a noiva ou o noivo 6 substituido por um procurador ou representante. As relag6es
conjugais comeQam imediatamente ap6s o casamento. mas a mulher nio tem palhota ou
cozinha sua durante o primeiro ano - periodo em que ela 6 obrigada a cozinhar para a

Nio ha caso em q ue os homens troquem as mulheres. verbs cong/us6es prof/cas
sabre os rites do casamento no fim do vol. I.

sogra
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E - A idade madura

1 - 0 ideal banto

O homem casado 6 chamado "aquele que tem uma casa sua" (a/7//e kwakwe), por
oposigao ao celibatario(nghwendza). Mas 6 preciso dizer imediatamente que essa esp6cie
de indivfduos a que se chama solteir6es nio abunda entre os Bantu. S6 os miseraveis, os
enfermos, os pouco dotados estio privados do casamento legitimo que 6, para o Negro, o
alvo da vida. E pda sua mulherou pdas suas mulheres que ele se torna algu6m. Este fate
nio se faz sentir ainda no primeiro ano da sua vida conjugal, pols a rec6m-casada deve
cozinhar na fogueira da sogra, de quem ela nio 6 mais que uma criada. durante um anon
nio tem ainda a sua pr6pria panelalo marido come com ela - nio 6 ainda um senhor.
Mas. se ele 6 rico. se 6 o herdeiro de um homem importante. nio tarda a comprar uma
segunda. uma terceira esposa.

Estes novos casamentos contratam-se como o primeiro, mas com menos aparato.
Pode, at6, a festa ser celebrada no domicilio do marido quando este ja chegou a idade
madura e vaipara o quinto ou sexto casamento

Por cada nova mulher, ele constr6iuma palhota. Comegou a sua aldeia por construir
a palhota da primeira esposa. a mulher grande (nsaf/ /wenkc//u), como Ihe chamam -
aquela que. aconteQa o que acontecer. ficarg sempre coma a principal. Quando tragava no
chao, sem compasso mas com o instinto extraordin6rio do Negro do sul de Africa, a
circunfer6ncia sobre a qual deviam elevar-se os muros de canas rebocados da sua
habitaQaolquando cobria esta muralha circular com um teto c6nico - dizia consigo: "Fundo
a minha casa, inauguro a minha aldeia". Nos anos subseqtlentes, o idealda sua vida 6
completar, pouco a pouco. um outro circulo mais vasto... Quando comprar a segunda
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mulher, constr6i tamb6m para ela uma palhota. segundo o mesmo modelo. Mas esta
segunda palhota, a terceira e a quarta que se Ihe seguirem nio sio dispostas numa linha
Feta. como uma mal peso contrario, formam juntas um arco que deve prolongar-se em
semicirculo e. depois. em circulo inteiro, a medida que novas construg6es venham
acrescentar-se ds primeiras. laid o ideal do Negro: tornar-se o dono e senhor de uma
aldeia circular completa.

A maior parte deles nio o conseguem. Tr6s. quatro palhotas: um pobre quarts de
circulo. 6 tudo o que obt6m. Outros, melhor preparados para a luta da vida, mais favorecidos,
completam o seu circulo... O gado. para o quaid construido um recinto circular. no meio
da praia. multiplica-se se nio morre de peripneumonia ou de hematOria que nestas regimes
izirnam tantos rebanhos. De tr6s em tr6s anon. as mulheres dio a luz filhos. Se forem

rapazes. 6 uma honra: a aldeia nio faltario herdeiros. nem ao paibragos para o aludarem
e o defenderem. Se forem mogas, 6 uma riqueza: mais bois para a familial Aos irmios nio
faltario mulheres: vendem-se as irmis para prover aos irmios. No entretanto. vio-se
construindo palhotas, mats ou menos vastas: a do chefe de familia 6 a maiorl as "malao
(asdosrapazes),asmenoscuidadas. . .. . . ... -:...--.
~" Suponhamos um Rhonga que a sorte favoreceu, como Guija, do pals de Livombo
nas cercanias da Ricatla. que conhecimuito bem durante os anos de 1890 a 1894. Asua
aldeia ngo contava ments de vinte e quatro palhotas. com belas sombras por tras. os
cercados dos bois e das cabras na praia. os dos porcos atrgs das casas, galinhas e
gatos debicando por toda a parte. des vagueando a procura de um pedago.para roubar
(pots mal os alimentam), uma multidio de garotos conduzindo o gado, e. por toda a parte.
o ruido dos matos esmagando em grandes pi16es o milho para.o dia. Ele passeta, com
altivez no seu recinto afoNunado langando um olhar complacente peta sua propriedade.
Rapazes novos estio prontos a fazer os trabalhos de que os encarregar. Rega a-os com
cerveja preparada pdas mulheres. Muitas vezes, pessoas das aldeias vizinhas v6mjuntar-

i i$ gull ': i:u£ ! I ml WW
cozinhou especialmente para ele. Ei este, para a mulher, o maior dos deveres conjugats.
Nenhuma faltarg. Guija. senhor de seis ou sete pandas de milho temperado com molho

Quanto mais corpulento for, mats considerado 6. poderia esvaziar today as pandas, no

cases as g16rias de Guija e prestarao homenagem a hospitalidade dele.
E assim que o homem bem sucedido se torna c61ebre. A sua opiniao pena nas

discuss6es em que toma parte. Chega, talvez. a ser mats considerado que o pr6pno
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chefe. embora nio tenha o prestigio especialque a famllia realdeve ao sangue que Ihe
corre nas vedas.

Conclusio: a grandeza de um Africano 6. acima de tudo. uma questao de pandas.
E a questao de pandas este intimamente ligada a poligamia.

Durante estes anos de idade madura, a evolugao do homem nio 6 marcada por

cerim6nias especiais. Existe, contudo. um costume ao qual todos se conformavam outrora
e que indica um progresso na situagao social: 6 a fixagao da coroa de cera.

11 -- Fixagao da coroa de cera

Entre os Sul-Africanos. a coroa nio 6 0 apanagio da realeza. Todos os homens
chegados a idade adulta t6m direito a adornar-se com uma coroa. E verdade que se trata
nio de um diadema de brilhantes mas de um grande anelde cera.

Este costume parece verde origem zulu. Os Suthu nio o conhecem e os Tsonga,
que o praticam, recolheram-no da tribo conquistadora de que o famoso Chaka fez a fortuna.
Espalhou-se da regiao do Maputru at6 os confins de Gaza na segunda metade do s6culo
Dassado.

Esta coroa de cera negra chama-se nguiyana ou xidlodlo e a cerim6nia da coroagao
kukhehla - dado nome makhehlwa, que serve para designaro conjunto dos que ostentam
esta insignia.

Vejamos como decorre a cerim6nia. Num dado momento, o chefe faz saber a todos
os homens de certa idade que t6m de fazer as suas coroas. Os conselheiros e os filhos da
famrlia real que pertencem a esta "classe" devem apresentar-se na capital. Matam-se
virios bois. os tend6es do lombo sio conservados com cuidado e fazem com des fios.
Chamam os mestres cabeleireiros - isto 6: os que sabem fixar estes curiosos ap6ndices.
Eles v6m providos de pequenas varas(tinhlamalala, nervuras de folhas de palmeiras minala).
entrangam-nas com os fios dos tend6es de maneira a obterem o esqueleto, carcaQa
circular da coroa. Os fios, passados entre os cabelos crespos a volta da cabega. sustentam
solidamente a armadura da coroa sobre as fontes. O rests da cabeleira. nos lados e atras.

foipreviamente rapada. O chefe possuiuma provisao de cera. A preferida nio 6 a cera de
abelhas. mas sim a secreQao rosada de certos pulg6es, a qualse encontra em determinados
arbustos e 6 colhida pelts rapazes da capital. Esta cera 6 misturada a certos ingredientes
que Ihe dio uma cor negra. Ei fixada em ama da carcaQa de varas. modelada de maneira
a formar um grande anelcircularou oval, negro de azeviche, ao qual se pode dar um lustro
magnifico. Quando tudo acaba. comem a carne dos bois. banqueteiam-se. dangam,
celebram esse grande dia.

Os samples sObditos "coroam-se" na sua pr6pria aldeia. onde o homem da arte vem
atavid-los. Os pobres vio des pr6prios a casa do cabeleireiro e empregam, nio fios de
tend6es, porque nio possuem bois para matar, mas cord6is fabricados com fibras de
palmeiras: 6 mats econ6mico. Pretende-se que. nos nossos dias. os fios de palmeiras
(vukuha) suplantam quase inteiramente os outros, visto que nio se deterioram quando se
lava a coroa -- ao passo que se a ng/rama 6 fixada com tend6es nio se ousa deitar-the
agua em ama, com medo de os amolecer.
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De resto, 6 preciso cuidar da coroa que pode sofrer avarias, deformaQ6es - quando
recebe pancadas, por exemplo, ou quando o seu dono passa por sebes de espinhos. Um
Rhea/wa que se preza da polimento e repara muitas vezes este ornamento valioso porque
6 o sinalda idade adulta. Aquele a quem o chefe ordenou que pusesse a cocoa nio mats
transportara cargas a cabega: a sua coroa danificar-se-ia. Faz-se acompanhar por um
menino que carrega os fardos. Pessoalmente. ele nio leva mats que o bastio ou a azagaia
na mio. Reconhecem-no imediatamente coma um dos homens maduros da tribo. lsto nio

significa que o samples fato de usar a ng/rama Ihe d6 direito de intervir nos grandes neg6cios
do pars: s6 os conselheiros possuem esse direito. Mas 6 entre os coroados que se escolhem
os que sio enviados, por exemplo. a um outro chefe para tratar de quest6es politicas.

Quando o cabelo cresce -- pols. por mais encarapinhado que seja, alonga-se - a
coroa eleva-se com ele. lorna-se mais ou menos oscilante, o que deve ser muito
desagradavell O rem6dio 6 corte-la e fixi-la de novo. Mandrhia, um dos nossos vizinhos
em Ricatla. era, provavelmente. preguiQoso demais para se dar a este trabalho: mena
entre o crinio e o grande anelpreto um pequeno lenQO vermelho que impedia a oscilagao
da coroa

Num dado moments. todas as f/ng/dana desapareceram do pals de Nondrwana
(Mazvaya). O chefe Maphunga tinha morrido. O falecimento. mantido em segredo durante
um ano, fora tornado pOblico e a leiquerque quando o soberano do pars morre os homens
de idade madura suprimam as coroas. Tiram a
cera de ama da carcaQa. fazem com ela uma
bola que fixam num pequeno pau e espetam este
no tete da palhota, por ama da portalpenduram.
perto. a carcaga. Deixam ai eases objetos at6
que o novo chefe ordene aos seus sObditos que
refaQam as coroas. Este fato mostra claramente
que o costume da coroaQao esb relacionado
diretamente com a vida nacional da tribo. Os
makheh/wa formam, tamb6m. batalh6es
especiais no ex6rcito.

Nos nossos dias. contudo, este costume
nio 6 tio religiosamente observado como
outrora. Avida 6 mais duraIE preciso it ganhar
libras esterlinas no porto de Lourengo Marques
ou nas minas de ouro, e nio se pode mats levar
a vida ociosa de outrora. Acontece, pois. que
um sObdito pouco afortunado se recuse a usar
a coroa e diga ao chefe: "Que 6 que eu comerei?
Tu dds-me de comer? Preciso transportar
vargas a cabega. Para que me serve a ng/rama?"

77ko drf6o///e, dizem os velhos. abanando a cabegal 4kehena oahu -- isto 6: "0 pals
cai na podridaol Ja nio ha len

Ahl os bons tempos de outroral
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F -- A velhice

Entretanto, o homem envelhece... envelhece... O cabelo e a barba embranquecem-
Ihe. Cavam-se-the rugas no rosto. Comega a curvar-se. A sua pele ja nio brilha de saOde
e gordura. As suas mulheres morrem - a sua g16ria passa. A coroa de cera perde o lustro
de outrora -- e quando um ramo faz nela um risco. quando um choque a deforma. ja nio ha
com que pagar um xelim ao polidor da coroaIA volta dele faz-se a solidio. Ja nio Ihe
testemunham respeito. Nio 6 mats que uma carga que se suporta dificilmente. As criangas
trogam dele. Se a cozinheira as manda levar a parte da comida ao av6, solitdrio na velha
palhota que se desmorona. as criangas marotas sio capazes de coma-la no caminho.
privando dela o velho. prontas a declararem, depois. que cumpriram a missio de que
haviam sido encarregadas. E quando o velho aquece as encurvadas costas aos ramos do
sol que cai no horizonte, entre duas palhotas ao p6 da barreira de canigo, e fica para ali
todo vergado perdido nalgum delirio senn. os garotos mostram uns aos outros a forma
decr6pita e dizem: He X/nkhc/nkhc/nant/I E o Papao, o Ogrel

As pessoas de idade madura nio t6m para os velhos mais atenQ6es que os novos.
No distrito de Matola, um velho e uma velha. Kovole e Minyokwana. foram abandonados
pecos filhos que emigraram para outra parte do pars e os deixaram numa palhota-abrigo -
teto samples apoiado em estacas, sem canigos para formarem parede. Algumas almas
compassivas apiedaram-se deles. pobres velhos cafdos na meninice e nio sabendo mesmo
o que diziaml

Em tempo de guerra. os velhos morrem em grande nOmero. Nos momentos de
panico, escondem-nos, nos bosques. nos charcos das palmeiras bravas. coda a populaQao
v61ida foge. Os velhos sio mortos pecos inimigos que nio poupam ningu6m, pols 6 assim
a leida guerra. ou entao. morrem de mis6ria e de fome no seu esconderijol

O crepOsculo da vida 6. pols, bem triste para os pobres Rhonga. Todavia,
encontram-se ds vezes filhos que. at6 ao fim, testemunham filial amor aos paid. Os mats
para lastimar sio os que ficam a cargo de sobrinhos ou primos afastados. A esses s6
resta dizer, com voz quebrada. este triste estribilho: Vah/xan/sa (Tratam-nos muito mall)
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G --A morte

I - Os Qltimos dias

Manhibane, chafe de uma grande aldeia perth de Ricatla, este gravemente doente.
Os homens da sua povoagao, os seus amigos, vieram informar-se da sua doenga (kam6a
x/nyonga) e souberam que o caso era muito s6rio.

Da-se. entao, a todos os habitantes a seguinte ordem: 77c//an/ s@/awed/"Que cada
um de voc6s durma no seu canto(isto 6: os homens a direita da palhota, as mulheres a
esquerda) e nio denham relag6es". E tabulO homem morreria dissolSe aparecem visitantes.
nio Ihes 6 permitida a entrada na aldeia. E preciso que permaneQam "puros" durante. peso
menos. dois dias. Espetam-se dots paus de cada lado da porta da palhota e coloca-se por
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ama um outro de maneira a fechar a entrada. "Ei desta maneira que os Negros fazem as
suas proclamaQ6es", diz Mboza. "Todos saberio que ha ali um moribundo e ningu6m
entra". Se um dos homens da aldeia teve relag6es sexuais com mulher com quem o
doente as teve tamb6m. 6-the duplamente interdito ver o paciente: este cobrir-se-ia de
suores e morreria imediatamente. E a grande lei do maf/u/ana. coma veremos.

Naturalmente, la chamaram o n'anna (m6dico), que fez tudo que Ihe era possivel
Chamaram ja. tamb6m, ojogadorde ossiculos. Este descobriu. talvez, que a doenga era
devida a um feiticeiro e identificou-o graQas a sua arte magica. Fazem vir o suspeito e
ordenam-the solenemente que cure o paciente. Fecham-no com ele na palhota para destruir
os seus encantos mortais e restituir a saOde ao doente

Mas esse meio nio conseguiu um melhor resultado que os rem6dios do m6dicol O
moribundo chama parajunto de sitodos os parentes e dd-lhes a conhecer as suas Oltimas
vontades. "Fulano nio veio, vio procure-lo" - diz ele. Quando estio todos, diz-lhes: "Esb
bem meus irmios. meus filhos. Queria v6-1os antes de morrer. Queria ver-te a ti. sobretudo,
a ti, Fulano. que foste sempre bom para mim. Os outros me detestavam. tu estimaste-me
sempre. Confio-te de hole em diante o cuidado de velar pelos meus". Designa entao.
provavelmente, o sucessor. aquele que seri o "grande da aldeia" (nku/ukumha) e recomenda
aos outros que Ihe obedegam.

Depois. lembra-lhes os seus cr6ditos e dividas. "Fulano 'lovolou ' a nossa filha e nio
pagou todos os bois..." Revela-lhes. ainda, o lugar onde escondeu o seu tesouro. "Vio a
tal local. em talpalhota. e encontra-lo-iol" Nio fda das suas mulheres e da sorte degas.
porque ha leis de heranga que regulam estas quest6es e que todos conhecem.

Quando a respiragao se Ihe torna mats curta. os que o velam comeQam a dobrar-/he
os memhros [kukhond/a sv/rho (Ro.)] kupufra (Dz.)]. E um costume muito antigo
considerado de tal modo importante que comeQam a operagao antes da morte. com meds
de que a rigidez do mono a impega depois. Quando se espera muito tempo para dobrar os
membros, 6-se ds vezes obrigado a quebr6-1os. Para evitar esta eventualidade desagradavel.
os que velam o mono tomam-the suavemente as mios e levam-nas ao queixol depois.
dobram-the as pernas ao longo do corpo. Se se Ihes pergunta por que procedem assam,
respondem: "Ei a lei. E esta a forma de cuidar dos mortis (kuhek/sa)". Ou entio: "E para
cavar menores covas". Penso. por6m. que esta razio utilitiria ndo 6 verdadeira. Entre os
Rhonda. cavam-se os tOmulos na arena e nio haveria a menor dificuldade em abrir uma
cova major.

Alguns etn6grafos adotaram a "teoria embrion6ria" para explicar este costume que
se encontra em toda a humanidade primitiva. desde a 6poca musteriana at6 os primeiros
habitantes do Egito. e em muitas tribes nio civilizadas do mundo inteiro.'' Dizem des:
O homem primitivo colocava o cadaver na atitude de uma crianga antes do nascimento.

porque acreditava que a morte nio era mats do que um novo nascimento. o comeQO de
uma nova vida". Pergunteia Viguet se pensava que fosse esta a verdadeira explicaQao
Respondeu-me que nio sabia nada disso - mas nio quis negar. Contudo, ha uma
consideraQao que torna dificil adot6-la: os Tsonga nunca estudaram anatomia e nio t6m.
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41 Ver o meu artigo em Anfhropos, Set. 1910: "Dais enterros ha 20 000 anos
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provavelmente. id6ia clara sobre a posiQao do feto no ventre materno. Penso que 6 assim
em todos os povos primitivos. Este genero de ci6ncia s6 apareceu muito mais tarde. na
evoluQao da humanidade. Este tito tende. mats verossimilmente, a colocar o moribundo na
posiQao de sentado que 6 a normal de todo o Tsonga quando este na palhota - pols o
tOmulo nio 6 mats que uma pa/hora denfro da terra e sup6e-se que o homem continua. la,
a levar exatamente a mesma vida que dantes. Coma vamos ver, os outros rites do enterro
confirmam esta explicaQao.

Manyivana morreu. Em certos distritos. tem-se o cuidado de nio deixar que o
homem morra de pc/Dios Hechados. 6 tabu: os filhos do mono disputariam entre si(Viguet).
Fecham-shes os olhos e tiram-the todo o vestugrio. No cli Mpfumu,/ava-se o co/po. Depois.
cobrem-no com um velho pedago de pano. Ningu6m chou. As lamenta96es sio
absolutamente proibidas antes do enterro estarterminado: 6 tabu. Elas "partiriam as costas'
dos homens que devem proceder aos rites funeririos.

Se ha esfrange/ros na aldeia no momento da morte. escapam-se depressa para
evitar a poluiQaol de outro modo. seriam obrlgados a tomar parte nas cerim6nias purificadoras
dos dias seguintes.

O fogo que ardia na palhota funerdria 6 levado, sem demora, para a praia. E preciso
conserve-lo cuidadosamente aceso. E um tabu. Se chove. 6 necessdrio protege-1o. Todos
os habitantes devem servir-se deste fogo durante os cinco dias seguintes. Sera extinto
peso doutor com areia e aqua no dia da dispersao dos parentes. Depots, o doutor acende
um lume novo e todos tirario dele brasas para acender as fogueiras nas diversas palhotas.
Esta 6 uma das condig6es da purificagao da aldeia.

No mesmo dia. sio enviados alguns rapazes a todos os parentes que habitam na
vizinhanga. para Ihes darem parte do falecimento. E necessdrio informar igualmente os
que estio longe, em Joanesburgo. Procedem para isso da seguinte maneira: algu6m
apanha um punhado de erva. p6e-the fogo e lanka-a na diregao do ausente, dizendo:
O teu irmio morreu. aqui. Nio tenhas receio. que os teus inimigos(into 6, os Brancos

que te empregam) terio consideraQao e amizade por tide maneira que poderas gozar de
um bom sono e de uma boa saOde
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11 -- 0 tOmulo

Os homens da aldeia cavam entio o tOmulo. Escolhem um lugar atris da palhota
do mono ou mats lange. na pequena floresta que em gerd rodeia a aldeia. ou entao, ainda,
no nf/mc/. o bosque sagrado. se o defunto era um dos guardas da floresta.'2 se pertencia
ao ramo primog6nito da familia.

Em primeiro lugar. os coveiros buscam um local com uma irvore perto do tOmulo,
para que possam ser pendurados nela alguns objetos que pertenciam ao mono(os objetos
que servo conservados mas devem ser purificados)I cavam uma fossa de cerca de seis

4z Nos cigs do Sul. o tOmulo do marido ou da mulher 6 cavado diante da palhota em que viviam (pris este
palhota deve ser abandonada)I quando se trata de uma crianga, enterram-na ao lada da palhota (pois a
palhota, neste casa. nio 6 destruida). O tOmulo 6 rodeado de uma paliQada de paul cobertos de argila. Delta
maneira, nio se esquece o lugar onde o cadaver foi sepultado.
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p6s de comprimento. quatro de largura, dois e meio ou tr6s de profundidade. Este primeira
cova pode ser aberta com p6s vulgares. Num dos lados. abrem. em seguida, uma segunda
cova de forma mats ou menos circular, servindo-se de uma pequena tibua de madeira.
geralmente o rebordo de um cesto velho. As paredes da cova sio bem aplanadas por memo
desse instrumento. Nos dis do Norte, rebocam-nas. por vezes. com lama tirada do rio.
Colocam geralmente um caniQO ao lado do corpo e espalham no fundo do tOmulo erva que
tenha crescido na agua." Assim. o tOmulo e. de cerro modo. duplo. Apresenta doin niveis:
o mats elevado. formado peta grande cova. da acesso ao menor, ao tOmulo ov6ide. O
primeiro 6 o/ugarpah//co(ht/va) do mortolo segundo 6 a sua pa/hora(yfnd/u ou x/nyafc/).
O mono habita na palhota, mas sai para vir sentar-se na praia subterranea. exatamente
homo costumava fazer quando vivia na aldeia"(Elias).

Uma vez feith o tOmulo, os coveiros chamam os parentes do defunto. para
examinarem o trabalho e verificarem se foi feith aquilo que 6 necess6rio para o mono. A
cova inferior, tendo sido escavada na parede da cova superior, apresenta uma esp6cie de
ab6bada. Parece considerar-se indispensavel que a terra destinada a proteger a cabega
nio tenha sido removida. Quando todos os parentes se apresentam a chamada dos coveiros,
acontece is vezes que a ab6bada do tOmulo vai abaixo. E um forte mau press6gio. A
causa do acidente 6 a seguinte: a pessoa que enfeitigou o mono este presente - ou,
entao, um dos assistentes 6 culpado de maf/u/ana com elel4s O tOmulo 6 um mhondro: um
memo magico de adivinhagao.
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Rhonda no tOmulo

's Compare-se este costume com o rito que consiste em enterrar as criancinhas e os gemeos em terreno Omido
04 Em certos dis do Norte s6 ha uma cava, sem escavagao lateral. O que descrevo aqui6 a regra entre os
Rhonga. exceto onde a civilizagao modilcou ja os antigos costumes.
45 Mboza e Elias nio estio de acordo sabre este panto. Mboza diz que o desabamento do tOmulo s6 pode ser
provocado pda presenQa do feiticeiro que causou a morse. Elias pretende que o acidente acontece se um dos
homens presented "atravessou (tremakanya) o caminho do marta" - isto 6: teve relag6es sexuais com uma
mesma mulher que o marlo. (E o que significa a expressao maf/u/alva). Assim coma a palhota do mono
conheci8 esse homem. a sua nova palhota subterrinea reconhece-o e denuncia-o
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111 -- 0 enterro

Os coveiros podem ser quatro, mas, em gerd, sio dois: o "mestre de auto" (n'w/ny/
wa nkos/D. que 6 o irmio mais velho depois do mono, e um outro parente mais novo.
por exemplo um filho. Ambos devem ser casados, pris s6 as pessoas casadas podem
libertar-se da poluigao da morte pelo ku/ah/a khombo. que explicaremos mats adiante. Se
pedissem a um filho nio casado que tomasse parte no trabalho dos coveiros, ele responderia:
Como podem voc6s propor-me uma coisa dessas?Ainda nio chegueia maturidade(mhislDI

Nio estou ainda amadurecidoIAcaso nio ha poluigao na morte? Com quem poderia eu
lavar-me dela?"(Viguet). O primeiro coveiro 6 chamado "o da cabeQa", O segundo "o dos
p6s" -porque um leva o cadaver pda cabega e o outro pelos p6s. As mulheres tamb6m
podem, quando necessario, enterrar um mono.

Os coveiros voltam, pols, a palhota e comegam por enrolar o cadaver nas suas
cobertas e na esteira (kufdm6a). Cosem em dois locais a esteira (para impedir que o
corpo escorregue?) (Viguet) e esperam em gerd o p6r-do-sol para proceder ao enterro.
Quando chega o momento. fazem um buraco na parede da palhota do dado direito - porque
o marido habita na metade da palhota que fica a direita, a mulher na que fica a esquerda.
O cadaver nio deve ser levado para fora pda porta. mas por esta abertura artificial."
saindo da palhota com a cabega para diante."

As vezes, os coveiros tapam as narinas com as folhas de um arbusto chamado
ngupfana, que tem um perfume violento. para nio sentirem o cheiro da morte (nova wa
//fu). Desfilam lentamente. sem uma palavral homens e mulheres seguem-nos em si16ncio.
O da cabeQa" desce ao primeiro novell "o dos p6s" segue-o. Tinham ja previamente colocado

no lugar onde deve repousar o mono um pedago de madeira, de um ramo de nkanyf, a
drvore venerada por des, pedaQO de um p6 de comprimento e sete a otto centimetros de
largura. que serviri de travesseiro. Ao fundo, no chao, estendem algumas velhas cobertas.
Deitam o corpo no solo48 sobre o lado esquerdo com a cabega repousando no travesseiro.

O tOmulo foi cavado de talmaneira que o eixo maior6 dirigido para o ponto carded
de onde vieram os antepassados, e o marta. que tem a cabeQa ligeiramente inclinada para
tras, olha nesta diregao.49 Depois. os coveiros tiram do mono todas as cobertas com que
o tinham envolvido e trespassam-nas com uma faca. fazendo um grande buraco em cada
uma delas, assam como nas esteiras e roupas que devem ser langadas no tOmulo. "dodo
o objeto deve kuhefemt//a, dar o Oltimo suspiro, homo o mono", disse-me Spoon. "E tabu"
Nio se deve introduzir ferro no tOmulo. O ferro, o ferro negro, 6 ndrovo: 6 perigoso para o
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46 Nos dis dhabi, o cadaver sai pda porta, mas quebra-se. at6 que caia ao chao, o barro que reveste as duas
vilas de madeira. Mais tarde. recomp6em-no. Nos dis do Norte. a palhota do mono nio 6 tio fortemente
tabu come entre os Rhonda. Uma vez purificada, pode ser empregada de novo
47 Etnografia comparativa: Na Suiga diz-se correntemente que um cadaver deve sadr de casa com os p6s

" Os Ng6nis deixam os morton agachados. com uma faca nas maas, porque sio uma raga de assassinosl
(Viguet). Pode ser que a posigao deitada que os Rhonga dio ao cadaver seja o resultado de uma evolugao.
Em todo o casa, nio 6 esta a verdadeira posigao para dormir, pris os indigenas nio encolhem os membros
quando dormem
49 Assisti em 17 de Dezembro de 1908 ao enterro de um dos meus vizinhos de Ricatla, chamado S6quis. e
descrevi os ritos a que nesse dia assists no artigo ja citado. publicado em 4nfhropos, Set. de 1910

para diante
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mono. pois ngo apodrece tio depressa como o cadaver. as cobertas e as esteiras... E
preciso nio meter nada de ferro no tOmulo. Ainda menos cobre ou bronze, pois nem
sequer mudam de cor. "Atrairiam o mono para a aldeia, por permanecerem brilhantesl
brilhariam para a Morte e designariam outras pessoas da aldeia, dizendo: Matal" (Viguet)
Os braceletes de cobre e de bronze. do mesmo modo que as tabaqueiras brancas. sio
chamados /7h/a/e e nio Dd/ovo.so

E interessante notar o destino que dio ds diferentes coisas que pertenceram aos
mortos. Sio divididas em duas categorias: certas devem desaparecer com o defunto.
outras devem ser conservadas.

.4 p/fme/ra cafegoda pedencem, antes de tudo. as cobertas: enrolam-nas em volta
do corpo. ele dorme dentro, mas 6 preciso nio as atar. porque 6 tabu atar um cadaver - o
espirito. x/lwem6c/, enfurecer-se-ia se estivesse prego. e causaria desgraQas.s' As esteiras
sio estendidas na primeira cova, assim como os fatos velhos e as callas velhas, porque
o mono sentar-se em ama, quando sadr da palhota para descansar na pragal A louQa de
barro, sobretudo a velha, 6 em seguida quebrada em ama do tOmulo, "como demonstragao
de c61era contra a morte"(Elias). A bilha pode ser ocasionalmente deposta sobre o tOmulo,
mas o fundo 6 furado e. mais tarde. deitam-se nela oferendas de cerveja ao mono. Todos
os bens mortals devem morrer com ele. Diz-se que 6 a sua impureza(chaka ra Veda). Nos
dis do Norte queimam, is vezes. os objetos desta primeira categoria.

A segundo cafegoda compreende os objetos que sio g uardados porque t6m ainda
valor. Penduram-nos ou dep6em-nos ao p6 da grvore que estajunto ao tOmulo. ou diante
da palhota abandonada, e sio purificados durante os dias seguintes. como vamos ver. Os
cestos em bom estado, as pandas novas. as azagaias.5: as facas. as enxadas. etc..
pertencem a segunda categoria. Distribuem-nos em seguida pelos herdeiros. Nos dis do
Norte lanQam is vezes na cova sementes tirades do celeiro do mono, dizendo: "Parte com
as tuas sementes

Voltemos ao enterro. "0 da cabeQa" oficia no tOmulol depois, todos os parentes
ajudam a encher a cova. Empurram a areia com as mios e tiram com grande cuidado
todos os pedaQos de raizes. como se quisessem limpar perfeitamente a areia. E um tabu
ditado pelo respeito devido aos mortis. Proceder de outro modo signiflcaria "repeli-lo para
longe" (kucukc/meta). A cabega foi coberta com um pano bianco e a terra 6 deitada para
ama, muito devagar: o coveiro pega entio em duas ramificag6es de um ramo de nkany/
macho (o nkanyf6 uma planta di6ica) e p6e-nos na mio direita do mono, que emerge das
cobertas, perth da face. Quando a terra atinge o navel dente bravo. este 6 puxado suavemente,
de maneira a sairem os dots ramos. Continuam a puxar o bravo, durante o tempo possivel.
e a encher gradualmente a cova. Quando o bravo este completamente estendido. o coveiro
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50 O fate de saber o que 6 ndrovo e o que nio o 6 da lugar. is vezes. a discussio. Vio coveiro arrancar os
bot6es das callas de S6quis. que ele cortava. e lange-los fora da cava. Uma velha. pensando. sem dOvida.
que des nio eram de natureza tio incorruptivel coma o ferro. tornou a juga-los para dentro. e de novo o
coveiro os jogou fora.
sl Parece, tamb6m, que o tOmulo ngo deve canter nenhum n6. Dais pedagos de pele atados e formando o
vestugrio de S6quis a volta dos dns foram primeiro desatados. depots atirados para a cava.
5z O ferro - nio o cabs. que faz parte da sua "impureza" e se destr6i
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O tOmulo de S6quis

agarra (kuwuf/a) um dos ramos e dd-o a um dos seus ajudantes. que o guardal o segundo
ramo fica na mio do mono. E este, em todo o caso, a maneira regular de realizar o dfo do
romo. mas muitas vezes poem s6 um ramo na mio do mono e tiram-no logo que a
terra chega ao navel dele. sem estender o bragol ou entio fazem-no emergir da arena,
puxando-o docemente durante todo o tempo que leva a encher a cova. de forma que uma
vez o tOmulo terminado possa kinda ver-se o rama saindo do chao. O irmio mais novo
toma-o. entao. para praticar o rito religioso. Chama este ramo mhamba. palavra que
traduzimos geralmente por oferenda mas que designa todo o objeto por interm6dio do qual
os homens entram em relaQao com os espiritos dos antepassados. O oficiante senta-se
ao p6 do tOmulo. e todos se sentam silenciosamente em volta - os homens mais perth. as
mulheres mats afastadas. Segura o romo na mio e descreve circulos em volta da cabega.s;
Depois. pronuncia duas ou tr6s vezes a palavra sacramental: psht/, pshu, pshc/, prolongando
o som: chamou. assim. os espiritos. Entao. ora: "V6s, meus antepassados, que estais
reunidos aquihoje... Nio vedes isto? V6s o haveis levado. Estou s6 agora. Estou mono
Peso-vos. a v6s que estais 16 adiante (ko/aho), visto que ele voltou para v6s, permitique
fiquemos em paz. Ele nio partiu com 6dio. Que n6s possamos chord-lo docemente, em
paz. Que nos ajudemos mutuamente a chord-lo muito. mesmo os nossos sogros a quem
comprou a mulher". Pode acontecer esquecer-se de alguma coisa que deva ser data: entio
um dos ouvintes faz-the tranqOilamente notar a omissio e elejunta as palavras a oragao

53 E o rito religioso chamado //tsao'wa explicado na Sexta parte, Capitulo segundo. O seu fim 6 assegurar
uma recepgao favorgvel ao marta por parte dos svfkwem6u, into 6. dos deuses ancestrais
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,4s /amenfa£6es (kc/dd/a nkos/) -- Logo que o oficiante acaba de our. os assistentes
poem-se a chorar. ComeQam as lamentaQ6es. As mulheres levantam-se. soltando gritosl
depois se abram ao chao. A mulher do mono grita mats forte que as outras: "Fico s6 na
planicie solitaria(//va/en/D. Onde foste? Tu abandonaste-mel" As lamentaQ6es comegam.
em gerd. por uma nota muito aguda e terminam por uma nota mats baixa. Exprimem a dor
no coragao de uma maneira tocante e penetrante. Uma das fuses que se pronunciam
nesta ocasiio e que masse pode chamar um canto ouvia-a eu, em 1893, durante o enterro
de uma mulher nova que se tinha afogado no lago da Ricatla

C) minha mid 6 minha mid Tu deixaste-me. Para onde foste?"s4

Os sogros lamentam-se da sorte da filha, a nova viOva. Entao. comegam todos a
lastimar-se sobre a sorte dos pr6prios parentes mortos recentemente. Os irmios choram
juntos. sem gritar. Dizem: "Partiste primeiro. N6s seguimos-te em breve, pols h6 atraQao
na more

E durante estas lamentaQ6es que as pandas, os cabos das azagaias, etc., sio
destru idos em ama do tOmulo.

FaQamos uma parada aqui. Sabemosja o bastante para notar que, entre os Tsonga,
a morte (/ffu) nio 6 somente um acontecimento triste, uma grande ocasiio de dor peta
perda do defunto, mas uma origem terrivel de contaminaQao que p6e todos os objetos e
todas as pessoas que estiveram em contacto com o mono, todos os parentes, mesmo os
que vivem muito longe e trabalham, por exemplo, em Joanesburgo, num estado de impureza.
Esta impureza 6. com efeito, muito perigosa: mata, se nio for convenientemente tratada.
Nem todos sio afetados da mesma maneira. Ha circulos conc6ntricos em volta do mono:
as viOvas formam o circulo interior e submetem-se a uma purificagao muito several os
coveiros v6m a seguirl depois os habitantes da aldeia do mono. os parentes residentes
em outras aldeias, incluindo os parentes das mulheres do mono. sodas estas pessoas.
que estio impuras. ficam postas a margem da sociedade: /Wc/f/ wufrum//e - "a aldeia este
sombria" - 6 a expressao t6cnica. Este periods de margem dura mais tempo para os que
estio mats tocados: um ano. e mais. para as viOvaslum m6s para a aldeia, cinco ou seis
dias para os parentes chegados de fora. Durante este periods sio impostos numerosos
tabus. As relaQ6es sexuais sio severamente proibidas ds pessoas casadas. mas o
kugang/sa nio o 6 tio duramente, pelo menos em certos distritos. Encontramos,
igualmente, ritos de agregaQao que permitem o regresso a vida ordindria. Os ritos funerdrios
podem durar um ano e sio muito complexos. A s6rie destes ritos comporta tr6s fases:
lo O /ufo pesado, imediatamente depois do enterro e que dura alguns dias. em gerd
cinco. O modo de purificaQao empregado 6 essencialmente medicinal: tem por fim purificar
as pessoas e os objetos que entraram diretamente em contacto com o morton 2' Os /ffos
sexua/s que tendem a purificar a vida coletiva da aldeia pda supressao da impurezal 3' Os
rffos fam///ares que consistem em reunites de todos os parentes acompanhadas de
cerim6nias religiosas. T6m por fim restabelecer a vida da familia, isto 6, do grupo social
que foidiminuido pda morte de um dos membros.
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Encontra-se esta mesma s6rie de ritos em todos os das, mas os ritos, em si
pr6prios, ds vezes diferem bastante. Vou tentar descrever claramente estas diferengas.
Os meus conhecimentos sio mais completos no que respeita aos dis rhonga. mas devo
a Viguet algumas informaQ6es inteiramente novas e muito curiosas sobre os ritos hlavi.

lv O luto pesado dos cinco primeiros dias

I ' .- O luto pesado dos Rhonga

Imediatamente ap6s o enterro, todos os habitantes da aldeia vio banhar-se no lago
ou no ri6. Os coveiros mastigam um ndrawc/. raiz de junco que tem um poder t6nico. Ritos
especiais devem, em seguida, ser praticados para as viOvas. Descrevemo-los no pr6ximo

Ao regressardm do lago ou rio. um dos homens sobe em ama da palhota e bra do
teto a coroa de erva entranQada que era o orgulho do defunto. A pasha participa do estado
gerd de impureza de todos os bens dele. Esta coroa 6 colocada diante da porta para a
tapar. Ningu6m mais ousar6 entrar nela at6 ao dia do desmoronamento da palhota.

Nos dis mpfumu, os coveiros, na primeira tarde. devem praticar alguns ritos
preliminares de purificaQao: I ' um bond/a -- isto 6: uma abluQao de folhas de nkuh/o
esmagadas num pilao com agual 2' outrora. costumavam fazer um cachimbo de casca de
massala, metiam-the uma brasa e um pouco de excremento de galinha e fumavam esta
mistura pouco apetecedora. Desde o primeiro dia. os coveiros e as viOvas devem servir-se,
ao comer. de colheres especiais (svfhanflD, feitas de pedagos de velhas cabanas. Durante
os cinco dias do luto pesado, 6 tabu servirem-se dos dedos para tirar a comida do prato

Vinda a nolte, todas as viOvas dormem ao ar livre, porque as palhotas que pertenceram
ao mono sio tabu. Se chove. dormem nas outras palhotas da aldeia.

No dia seguinte, o dot/forvem proceder a purificagao medicinal das viOvas e dos
coveiros. O medicaments consiste em tr6s banjos de vapor sucessivos. no primeiro.
terceiro e quinto dias depots da morte. Estes mahungu/a sio administrados da mesma
maneira que ja descrevia prop6sito dos ritos da infancia(pag. 85). Mas as drogas que
fervem na panda e as alm6ndegas queimadas no fogo sio consideradas muito poderosas,
sobretudo as empregadas no primeiro dia. e isso 6 de talmodo verdadeiro que a panda em
que sio preparadas deve serquebrada sobre o tOmulo. Os dois coveiros e a viOva devem
submeter-se juntamente a esta desinfecQao especialla viOva conserva o velho vestuirio
durante a operagao. O segundo e terceiro banhos. que servem para as outras viOvas, nio
sio tio fortes e a panda pode ser conservadal a viOva nio toma estes banhos ao mesmo
tempo que os coveiros. Estes ritos. assim coma a obrigagao de se servirem de colheres
especiais. s6 se aplicam aos coveiros e is viOvas. Para toda a comunidade. outros ritos
devem ser praticados. Antes de tudo, rapam o Gabe/o. As viOvas e as parentes pr6ximas
rapam toda a cabeQa. os homens contentam-se, ds vezes, com um sulco de cada dado. E
o doutor ou alguma pessoa habituada a isso quem procede a esta operagao. O instruments
empregado 6 ou uma limina de ferro ou um pedaQO de vidro. Pretendem que o fato de rapar
o cabelo 6 uma mostra de respeito pelo mono. bem como sinai de tristeza e meio de

capitulo

comum
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impedir os may/ha -- a sensaQao do cabelo que se p6e de p6 com medo da morte. Se as
pessoas que estio de auto se esquecem de rapar o cabelo, perderiam o espirito e seriam
tomadas de delirio (kuhahama)

Depots. todos se vestem com ma/opa. isto 6, peQas de pano de algodao
azul-marinho que os Rhonga usam haha muito tempo. A primeira viOva deve vestir-se com
um antes de penetrar no recinto do segundo banho de vapor.

Um terceiro rito gerd 6 o ku/c/ma m//omo. a purificagao dos mantimentos do mono
Nbo se trata de uma operaQao m6dica mas parece que, por este ato. cada um dos parentes
faz desaparecer o perigo inerente a comida contaminada. A palavra ku/uma, que
dncontramos muitas vezes no ritual tsonga, significa originalmente: morder (homo um
cao) ou causar doles internas violentas(c61icas ou dares de parto)I mas na terminologia
ritual significa: praticar certos ritos relativamente a um alimento determinado a fim de
suprimir o perigo que Ihe este ligado. Os m//omo sio graos de toda a esp6cie de cereais
que o mono possuia nos celeiros. Cozem alguns feij6es, grads de milho, de mapira,
algumas ervilhas indrgenas, etc.. e deitam-nos num dos cestos(//h/e/o) do mono.,O nft/ku/u.
isto 6. o sobrinho uterino, o filho da irma do mono. 6 0 primeiro a ser chamado. E ele quem
deve comeQar -- e isto 6 de tal modo importante que. quando algu6m vai fazer a visita de
auto, leva sempre consigo uma menina ou rapaz que 6 um nfuku/u daquele por quem
choram. AcrianQa fica de p6 em frente da panda. com os p6sjuntos. O "mestre do luto
(neste caso 6 a primeira viOva) ajoelha-se diante deja. toma algumas gotas da panda. com
um pouco de comida que este no fundo. e derrama-as entre os dedos maiores dos p6s
A crianga inclina-se e esfrega os dois dedos um contra o outro. depots vira as costas
evan-se. Nio deve olhar para tr6s, 6 tabu. Depots disto. os parentes dizem: "Vamps todos
ku/c/ma m//omo". A crianQa deu-lhes o direito de o fazerem

Um pouco do mi/omo 6 guardado cuidadosamente numa panda durante meses
Quando os parentes que estavam ausentes no dia da morte voltam de Joanesburgo ou de
qualquer outra parte, devem realizar esta cerim6nia antes de penetrarem na aldeia e de
comerem seja o que for. " Vay//a mt/fh/' - "Sio tabu para a aldeia". Esta regra s6 se aplica
aos parentes. Os outros podem muito bem comer. sem perigo, as provis6es do mono
A contaminaQao ameaQa apenas a famflia. Uma outra variedade do mesmo roto consiste
em preparar cerveja fraca com o milho do mono, tomar um primeiro gole que se cospe
para o lado direito, outro que se cospe para o lado esquerdo - depots do que se pode
entio beber.

,4s sodas do defunto devem igualmente ser purificadas. o que se faz pelo rita
chamado kuvan/nga nave/e: iluminar o milho. AviOva e todos os parentes dirigem-se para
os campos do mono segurando uma velha x/khufra vazia. A x/khufra 6 a casca dura da
massala, que tem mats ou menos o tamanho de uma laranja, e na qualse conservava a
gordura vegetal de f/he/h/o (ver a Quarta parte). Como este ainda impregnada de gordura.
as mulheres acendem um fogo e atravessam as hortas segurando-a com as maas.
iluminando assim os caules de milho a volta delay. Ha. talvez, ligaQao entre este costume
e a id6ia de que a morte significa obscuridade e a sua contaminagao 6 "preta" (nf/ma)
antes da purificagao ter lugar.
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Durante os cinco dias do auto pesado, os parentes e amigos v6m fazer a sua visita
oficial de luto.ss Entram na aldeia, as mulheres soltando lamentaQ6es (m/nku/ungwana).
Levados poralgu6m at6junto do tOmulo. andam em volta dele com gritos de pesara fim de
se despedirem do mono. Quando do enterro de S6quis. ouviuma mulher dizer com voz
tr6mula: "At6 a vistalPartisteINio nos esquegas. Recorda-te de Mulaleni." Mulaleniera a
neta de S6quis. Levam presentes: 500 r6is. uma galinha. uma cabra. um pouco de cerveja
fraca. ds vezes uma esteira para a viOva, pois a dela foi jogada na cova. ou ainda uma pena
de pane de luto. Os habitantes recebem-nos polidamente e estendem para os visitantes
esteiras no chao. Contam uns aos outros as novidades(kudrungu//sana). Depots de terem
kc//uma, comem e bebem. Os Rhonga prepararam de antemio bebida: o vinho tinto que os
comerciantes baneanes Ihes vendem em todo o pars. Os convidados embriagam-se.
Dangam. A cerim6nia do luto transforma-se numa orgia acompanhada de dangas e cantos
de todas as esp6cies. Os cantos do luto pesado consistem ou em cantos de guerra muito
impressionantes. executados por homens, ou em arias de dania vulgares. Sio muito
particularmente apropriados os cantos licenciosos, cantados pdas mulheres (Annotatio
9). De fato. estes sio os cantos de auto propriamente ditos. os especialmente escolhidos
quando se trata de celebrar os funerais de um grande homem. Assistia estas manifestag6es
quando da cerim6nia fOnebre do "encerramento da palhota"l falaremos mats adiante deste
assunto. No 1l Volume. Quinta parte. Capitulo segundo. B. dou alguns cantos fOnebres que
t6m um car6ter particularmente est6ico. Numb colegao feita pda SenhoraAud6oud, esposa
de um dos nossos missionarios. aparecem dois, cantados quando da morte do chefe
Chucha, perto de Makulana, no pars de Maputru. Um deles era um canto de guerra, com
acompanhamento de tambor e cuja aria 6:

O outro 6 uma curiosa ap6strofe aos feiticeiros que se sup6e terem enfeitiQado a
morte e significa: "At6 a vista. feiticeirol At6 a vista. feiticeirol Tu queres matar gente.
Queres matargente. vens durante a nolte."

Mas o d/a de cong/us8o chega, enfim, o d/a de aspersao (kuxuva). Depois dos
coveiros terem transpirado muito no banho de vapor. o m6dico toma a panda onde o
rem6dio ferve ainda. sodas as mulheres se sentam. com os filhos is costasl os homens
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estio todos em linha segurando na mio as azagaias e os paul. O m6dico asperge toda a
gente com aquela decocgao, servindo-se de um ramo com folhas. As crianQas choram
porque as gotas queimam e fazem-shes mal. As mulheres tentam esconder-se umas atr6s
das outras. Os homens gesticulam como se quisessem derrubar inimigos com as azagaias
- isto para mostrarem que os seus brazos sio fortes e que podem agora partir para a
guerra, pois, antes desta purificaQao, era tabu reunirem-se ao ex6rcito. Se um homem
este ausente, levam os seus bast6es a aspersao, para que sejam purificados.s6 Depois. o
m6dico pega na panda e asperge toda a aldeia. as palhotas, as entradas, os tetos. a
paligada, os bens do mono que foram conservados e se destinam a ser distribuidos aos
herdeiros. Quando esta operagao termina, a aldeia esb pura. no que respeita a coisas
materiais. A contaminagao de que todas ficaram atingidas, a seguir a morte do dono.
desapareceu. Antes da aspersao, teria sido perigoso tocar no que quer que fosse.
Presentemente, se algu6m deixou. antes do falecimento, qualquer coisa no curral, pode it
busch-la. Este ato 6 o que "despede a assemb16ia do lute" (kc/hangs/asa nkoslD

Os parentes voltam para suas casas, revestidos com ma/opa. se sio Rhongal
grinaldas de folhas de palmeira m//a/a em volta das cabeQas, dos pescogos, dos brazos e
pernas, se pertencem aos dis do Norte. O costume que consiste em usar um lengo
branco em volta da cabega espalha-se cada vez mais. Se matam uma cabra. cada um p6e
um bracelete. fabricado com a pele dela, em volta do pulso, e a viOva, bem como o coveiro
principal, p6e sobre o peito correias feitas igualmente com essa pele. Por cada uma das
visitas de luto que se fazem, mats tarde. at6 a adjudicagao da heranga. a viOva ajunta
novak correias, a medida que outras cabras sio mortas. E o sinai de que o marido morreu
(a feliwile} .
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2' - O luto pesado nos dis do Norte

Acabamos de descrever a s6rie dos ritos do auto pesado nos dis rhonga. Nos dis
do Norte. segundo Viguet, encontram-se os mesmos elementos. sob outra forma.

Logo que comegam as lamentaQ6es fOnebres. os coveiros mandam alguns homens
procurar os ffnye/e, pedaQos de pele tirades da parte de baixo da pata de um elefante
Queimam-nos em ama de carvao, com excremento de galo. Os parentes, quando estdo
fatigados de se lamentarem v6m aspirar o fumo por memo de caniQos. Os f/nye/e sio
considerados rem6dios muito fortes. E tabu comer ou. mesmo. cheirar tabaco, antes de
ter aspirado este fumo.

No primeiro dia. todas as pessoas dormem fora e os coveiros nio t6m o direito de
se deitar em ama de esteiras. como de costumed devem cortar erva e cobrirem as esteiras
com ela, por medo de que a impureza delas os contamine. As relaQ6es sexuais entre
pessoas casadas sio suspensas, mas o vugangu nio 6 tabu nos dis do Norte. pois as
moQas (sv/ganga/) nio sio mulheres casadas (pasa ff). Nos dias seguintes. quando as
pessoas de fora v6m para as cerim6nias de auto. vio diretamente ao tOmulo, com um
pequeno cesto de milho que espalham por ama dele. dizendo: "Val Morrel Deixaste-nos

;' Segundo Viguet. nos dis do Norte guarda-se um pouch desta mistura para aspergir aqueles que cheguem
nos dias seguintes. porque "nio tends fido purificados. sio tabus perante as coisas da aldeia" (vayi/a sva
la muting. hikuva avabasisiwanga)
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O ato que consiste em espalhar assim milho 6 uma mham6a, uma oferenda. Depots, vem
o doutor. Parece que as suas operag6es s6 duram tr6s dias. Nio ha banho de vapor.
propriamente dito. mas o doutorqueima em cacos pedagos de cascas e todas as pessoas
que tomam parte no lute v6m aspirar o fumo, com caniQos, como fizeram no primeiro dia.

.4 pudf7cafao dos a//menfos 6 praticada por um rito que corresponde ao ku/c/m/ssa
milomo dos Rhonga. O doutor coze o milho com uma certa droga. Prepara vc/sva hza
mc/rh/. a papa medicinall Os coveiros tomam-na enquanto ainda este quentel fazem com
ela uma bola que flngem meter na boca mas que, na realidade. abram por ama do ombro.
Em seguida, levam um pouch de papa a boca e comem-na. O "mestre do lute" pega entio
na panda e vai por toda a aldeia praticar esta cerim6nia com cada um dos presentes
Faz-se o mesmo com todos os que cheguem nos dias seguintes. Sem isso. des nio

podiam, de modo nenhum, ser autorizados a comer na aldeial
Para os parentes que s6 cheguem mais tarde, depots do luto pesado, realiza-se a

purificagao dos alimentos peso roto chamado manu/arne/a. Kc/fu/arie/a significa virar as
costas a algu6m. No dia em que o ausente regressa a aldeia mortuaria, o mestre do luto,
a mulher que comeQou o kuh/abba ndzhaka (ver mais adiante), pega numa concha de
madeira que serve para distribuir as papaslenche-a de aqua. coloca-the sale p6e dentro
um carvio em brasa. A agua evapora-se, em parte. Ela. entao, ajoelha-se diante do
rec6m-chegado, virando-the as costas, passa a concha da esquerda para a direita em
volta da cintura, depots Ihe da para que beba. Esta cerim6nia faz desaparecer o kuyl/a
(tabu) dos alimentos. Se a desprezassem. os alimentos provocariam a morse ou a doenga
do parente regressado.

O mestre do luto. ou da morte (n'w/r?y/ wa /ffu), a mulher do mono ou o coveiro que
segurou a cabeQa, quando do enterro. pratica um segundo ato destinado a purificar ou a
fortificar todos os que tomam parte no lute: 6 o nganganya. O m6dico esmaga o bilbo de
uma g rande lilidcea chamada gonna (CHnum Forbes//), junta-the um pouco de rem6dio e
aquece tudo numa pedra previamente aquecida ao fogo. A operagao iomega pdas
criancinhas. O coveiro p6e os dedos naquela substincia e, de p6, atr6s da crianga, coloca
os dedos das duas mios sobre o umbigo do bebe, trd-las a volta da cintura: apoiando-as
fortemente contra a pele, at6 se juntarem na espinha dorsal. Se o cordio nio foi ainda
atado em volta dos dns de alguma das criangas (bohn pc/rh/, ver pag. 85), contenta-se em
besuntar com o rem6dio a correia do seu nfehe. Nos adultos, a operaQao do maganya 6
realizada da seguinte maneira: o mestre do auto passa a mio pda perna do adulto, desde
ojoelho at6 os dedos do p6. Este rito este. evidentemente. em relagao com a marcha, que
6 assam purificado. e com o estar de p6 (kc/y/ma), que significa satlde e forma.

O code do caine/o 6 igualmente um ato medicinal. entre os Hlavi. O doutor joga
agua e um p6 purificador num caco, lava a cabega da mulher do defunto com esta preparagao
e corta-the o cabelo com uma limina. Todos tomam um pouco desta mistura. lavam a
cabeQa. depots cortam o cabelo uns aos outros. Deitam os cabelos cortados ao mato,
nio sabre o tOmulo.

O auto pesado termina pelo kuphunga. aspersao que corresponde ao kuxc/va rhongal
realizam-no exatamente da mesma maneira. enquanto a agua kinda ferve. O doutor borrifa
as pessoas com o conteOdo da panelal depots. junta aqua fda e borrifa as portas, o
exterior do curraldos bois e das cabras. "E os porcos?" -- pergunteia Viguet. Ele p6s-se
a rir de boa vontade: "Os porcos? Ewes nio sio nadalV6m-nos dos Brancos. Sio de tal
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modo novos no pars que ainda recentemente os Pedimatavam-nos fora das aldeias e s6
os homens comiam a sua camel" O porco nio ocupa nenhum lugar no ritualbantol

V -- Ritos sexuais de purificagao

E um assunto extremamente curioso e misterioso. Para compreend6-1o bem. 6
necessgrio penetrar profundamente na mentalidade bantu e esquecer as nossas pr6prias
concepg6es da vida conjugalIEspero que nenhum dos meus leitores fique escandalizado
por cerim6nias evidentemente realizadas com a major seriedade e que sio uma verdadeira
aspiraQao a pureza, tal como 6 concebida por uma tribo ainda mergulhada nas no96es
obscuras da moral coletiva.

Estes ritos diferem ligeiramente dos dis hlavi para os dis rhonga. Nos dis do
Norte, chamam-lhes kuh/amma ndzhaka, nos do Sul kuh/amma khombo. Comego por
descrever os primeiros, que sio os mais caracteristicos. Viguet, que os testemunhou e os
praticou tamb6m, fez-me uma descrigao pitoresca

/Vdzhaka significa duas coisas. Em primeiro lugar, os objetos deixados pelo mono
e que v6m a pertencer, mais tarde, aos herdeiros. Os herdeiros sio os vad/ va ndzhaka.
os comedores do ndzhaka. Mas ndzhaka designa igualmente a terrivel maldiQao que
acompanha a morte: "E alguma coisa que mata muitos homens". E a razio por que devem
purificar-se do ndzhaka. Kuh/amma significa, precisamente. lavar, purificar.

Esta maldigao ou impureza perigosa contamina os objetos que devem ser purificados
por aspersao (phunga), coma acabamos de vert mas afeta. tamb6m. ainda mais
profundamente. a aldeia considerada coma um todo, o maf/. organismo que 6 a base de
toda a sociedade tsonga e que tem uma vida pr6pria. uma vida coletiva. Esta vida deve ser
purificada. Durante todo o luto. e mesmo durante os Oltimos dias do moribundo. quando a
morte estava iminente. toda a relaQao sexualera interdita. Porqu6? Porque a aldeia estava
num estado de contaminaQao... "Muf/yfwt/tram//e". Ela nio pode retomar a vida normal
sem uma purificagao coletiva especial.

Vejamos como procedem numa ocasiio particularmente grave, quando o chefe, ou
outra grande personagem. morre. Algumas semanas depots do enterro. todos os habitantes
casados da aldeia se reOnem - homens de um lado, mulheres de outro. Combinam a
ordem por que os diferentes pared devem praticar o ato purificador. Interrogam-se
mutuamente para saber se ambos observaram devidamente a leide contin6ncia. Se um
confessa ter pecado (kudoha). 6 esse que comeQa. Se pecou e nio o confessa, incorre
em grande culpa. Ele proprio sofrerd pda sua mi agro: "Roubou a heranga" (ayfve ndzhaka),
e nio 6 de espantar se comeQar a tossir e a emagrecer - e morrer de consumigaol Se
ningu6m transgrediu a lei, 6 0 mestre do auto que deve comegar. Sai da aldeia com a
mulher e vaipara o mato. La unem-se segundo a regra, isto 6, s.n.i.(Annotatio 2). Voltam
por caminhos separados. Amulher levou consigo uma panda cheia de agual vaidiretamente
a um lugar combinado de antemao, seja diante da entrada principal da aldeia, seja a porta
da palhotalai, lava as mios que cont6m a "imundicie de ambos"(chaka r8 fiona). Todos
os.outros casais fazem o mesmo. vindo todas as mulheres, por sua vez. lavar a sua
imundicie no mesmo local. Quando todas acabaram, os homens v6m. por seu turno, e
espezinham esse local. Levam la. tamb6m, os bast6es pertencentes a rapazes ausentes,
ou o vestudrio de uma moma que se encontra longe de casa. e purificam-nos. Fazem a
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mesma coisa is correias do nfehe do beb6. mas este nio deve estar presente: podia
morrer por isso. Quando a cerim6nia purificadora termina, os homens e as mulheres vio
banhar-se no rio: os homens a montante. as mulheres ajusante(Annotatio 6).

Assim 6 o kuh/amma ndzhaka entre os Tsonga do Norte. quando a vida da aldeia foi
profundamente afetada peta morte de um membro importante da comunidade. O rito 6
praticado com menos publicidade quando 6 uma crianga que morre. O ato tem lugar nio
no exterior. no mato. mas dentro da palhota, pois se trata de um luto privado. Se o marido
teve relaQ6es regulares com a mulher. antes desta purificagao. cometeu um grande pecado.
Esta Oltima vaiconfessar a falta a uma das mulheres da aldeia, que vaidiz6-1o a mie do
marido, encarregada de encontrar um rem6dio. O marido culpado 6 posto em dieta
completa. . . Se comer. absorve a contaminagao da morte (um/f//e dfu). O kuh/amma ndzhaka
teria de ser realizado outra vez para toda a aldeia (Annotatio 7).

O kuh/amma ndzhaka respeita. em primeiro lugar. aos habitantes da aldeia mortu6ria,
mas estende-se, por vezes. aos parentes das mulheres casadas dessa aldeia que,
naturalmente, habitam noutra parte. Se a primeira mulher de um homem morre, a segunda
mulher, aquela com quem o viOvo comeQou a purificar-se em sua casa. deve it a casa de
seus pais para /hes dar6gua (kukuha maf/), isto 6, para os purificar. Leva consigo. numa
panda. parte da agua empregada na purificaQaol chega muito cedo. de manha. a aldeia
paterna e chama a mie. Depots, lava as maos, nesse lugar, e os parentes v6m calcar o
chao. Consideram isto um deverque nunca deve ser esquecido por uma moma casada. Se
ela falta a ele. dizem que voltou as costas aos pals (avafu/arie///e). Os pris agastam-se
com ela e nio vio ve-la, durante. pele menos. um ano(Annotatio 8).Amulherque cumpriu
este ato 6 chamada "aquela que purificou a heranga" (muh/hanops/ wa ndzhaka). Tomou
sobre sia contaminagao mas nio sofreri por isso: pertence a uma outra familia e a
contaminaQao da morte 6 mats especialmente perigosa para os consangtlineos do defunto.
Estes cumprimentam-na e dao-the, mesmo, duas enxadas, em recompensa. Ela, quando
vaiver os pais, "para shes dar agua". presenteia essas duas enxadas ao pai. que Ihe diz:
Muito beml Tu purificaste essas pessoas". Depois disto, ela tem o direito de se adornar

com os braceletes da mulher que morreuIAs velhas que nio sio susceptiveis de terem
rela96es sexuais podem apropriar-se do velho vestugrio da defunta.

Os Rhonga nio conhecem a expressao kc/h/amma ndzhaka mas t6m um roto
correspondente e que praticam da mesma maneira: o ku/ah/a khombo. Khom6o significa
infelicidadel /a/ha, atirar para longe. Segundo Maguingui. velho pagao de Ricatla, 6 o
rem6dio da morte(mara/ wa//lu). Dizem, tamb6m, que esta cerim6nia "cura o luto"(kudaha
nkos/). Este rito respeita mats especialmente aos coveiros. E iniciado pelo que segurou
os p6s do mono. As relag6es sexuais dio-se de manha, muito cedo. Quando a sua
mulher volta, lava as mios a porta da palhota e todos os habitantes da aldeia v6m espezinhar
o lugar Omidol depois. marido e mulher entram na palhota. O doutor vem preparar um
banho a vapor, para o marido. Em seguida. o segundo coveiro pratica, por sua vez, o
kc//ah/a khom6o, e os membros da comunidade reOnem-se do mesmo modo diante da
palhota. Depots disto, a aldeia este pura. Mas, se os coveiros estio purificados, as viOvas
nio o estio ainda e veremos que, para das. o ku/ah/a khomho dura muito mats tempo.

Do homem que transgride a leide contin6ncia antes do ku/ah/a khomho dizem, em
rhonga. que "atravessou a aldeia" (a kufremakanya mafia. Tomou sobre sio auto (nkos/), a
desgraga (khom6o). Vera chagas em todo o corpo e comeQara a tossir (consumigao).
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Parece que tamb6m entre os Rhonga o juga/7gu 6 proibido nas aldeias mortuarias,
durante todd o periodo de margem. Segundo Mb6cua, velho habitante de Nondrwana, os
homens impedem mesmo os rapazes de orem ds outras aldeias ver as suas amigas

VI - Ritos familiares

Dais ou tr6s meses depois. tem lugara primeira reuniio de toda a familia do defunto.
Entre os Rhonga, o fim da reuniio 6 encerrar ou desmoronar a palhota do mono. Nos cms
do Norte, nio ha nenhuma esp6cie de relaQao entre esta reuniio da familia e a sorte da
palhota. Em toda a parte, por6m. o principal fim 6 a restauragao da familia, que foiprivada
do chefe peta morte. e a sua reorganizaQao.

lo - Rhonga
149

A habitagao do mono 6 tabu para os Rhonga. E um x/rha(tOmulo)IComo o 6 o lugar
onde o mono foi enterrado. Por esta razao. a palhota deve ser destru ida.

A destruigao. por6m, nio se faz imediatamente. E preciso que um certo tempo
decorra: dois, tr6s, nove meses. antes que a assemb16ia da familia se reOna.s' Tends
assistido a uma. em 1 5 de Dezembro de 1 907, perto de Ricatla, posso descrever este rita
em pormenor.

Manyivana tinha morrido cinco ou sets meses antes. Era o chefe de uma grande
aldeia do regulado de Xhifimbatlelo(18 milhas ao norte de LourenQO Marques). O seu filho
Mugwanu foi escolhido para o substituir. Mas Manyivana tinha um irmio mats novo, F6nis.
que tomara conta da aldeia durante aquele tempo. Todos os parentes estavam reunidos e
tinham-se formado grupos debaixo de todas as irvores. As quatro horas e meta da tarde.
os homens comegaram a juntar-se perto da velha palhota abandonada: um deles. um
velho. tomou entre os dedos uma ponta da raiz de um junco especial. chamado sung/,
arrancou um pedaQO pequeno e. depois de o ter mastigado, esfregou com ele as duas
pernas (evidentemente, com o fim de arranjar mais coragem e forma para o trabalho que
empreendia) e penetrou na velha palhota. Voltou com uma dOzia de belos ovos brancosl...
A galinha. 6 claro. nio sabia que a morada do defunto era tabu e tinha posto os ovos nesse
c6modo refOgiol Depots todos os homens se aproximaram e comegaram a tirar as estacas
da parede. cavando de ambos os ladosl alguns alQaram o teto de maneira a poderem sail
as estacas. Este trabalho foirealizado com grande cuidado. Recolhiam cautelosamente a
terra numa panda e colocavam-na lentamente mats longe.

As estacas foram depostas com todo o cuidado na entrada. em ama da porta
precedentemente tirada e deitada no chao. O conjunto formou um monte regular. ladas
estas precaug6es sio tomadas em respeito pelo mono. Proceder de outro modo seria
insults-lo. Um parente culpado de tal ofensa "seria imediatamente tomado de c61icas. a
doenga dos lobos (masa/e). Alguns rapazes, vestidos a europ6ia. atiraram com vio16ncia

5r Em todo o casa, esta era a lei antigal atualmente, os Rhonga desmoronam is vezes imediatamente a
palhota durante os cinco dias do lute pesado. a fim de se evitar a desgraga. Foia que fizeram na morte de
S6quis
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as estacas ao chao. Spoon p6s-se a rir: "Conhecem o xi/t/ngu. as maneiras dos Brancos'
disse ele, "perderam todo o respeitol

Logo que todas as estacas foram tiradas e s6 ficaram os canigos da parede, os
homens saltaram para ama do teto. O teto 6 um grande cesto c6nico feito de plus ligados
conjuntamente e cobertos de erva. Abateu imediatamente, sob o peso. mas os homens
queriam achatar o cone, esmaga-lo no chao. Alguns arrancaram. pots. os paus do teto
para diminuirem a resist6ncial outros deram-shes pontap6s para os quebrarem. Mas nio
conseguiam: o cone conservava-se aindalmais ou menos deformado. Porfim. foram buscar
machados e cortaram-no todo. at6 cerca de metade da altural por este memo achataram
entio completamente o teto no chao. soltando grandes gritos. E preciso deixar tudo o que
pertence a palhota apodrecer no lugar. Ningu6m ousa tirar ou queimar esta rulna. E tabu.sa

Os homens ficaram satisfeitos. Conseguiram o seu fim: "0 pesar nio os tinha
vencido" (nkos/ awuvah/u/anna), o que se terra dado no caso de um deles sofrer algum
acidente durante a operagao. Levaram-lhes algumas pandas com aqua e des lavaram
conscienciosamente as mios e a cara. Afastaram-se um pouco todos os membros da
familia. incluindo as mulheres. vieram sentar-se pda ordem que se v6 na gravura ao lado.

Diante da palhota destrurda(1). no espaQO que flca entre ela e a palhota da primeira
mulher (3), sentaram-se os velhos (4); perto deles. tomaram lugar os waft/ku/u, isto 6. os
sobrinhos uterinos do mono(5). as mulheres deles e algumas velhas(6). Os outros homens
(lO) e as mulheres de idade madura(9) colocaram-se entre as palhotas vizinhas. deixando
um espago livre para a dania. O irmio do defunto. F6nis, trouxe um cabrito. ds costasl
trouxeram, tamb6m, duas galinhas e um gala - ao todo. duas vitimas machos e duas
vitimas f6meas. Alguns ramos guarnecidos de folhas foram estendidos diante do monte de
estacas (2) e os vafc/kc//c/ comegaram a matar as vitimas. Um deles agarrou o galo pdas
patas, o irmio agarrou-the a cabega e cortou at6 metade o pescogo. A cada golpe da faca,
todas as mulheres soltavam os seus m/nku/ungwana (gritos agudos). Atirou a ave,
ainda viva e a palpitar, ao chao. Fizeram o mesmo com as outras duas aves. rindo-se e
divertindo-se todos com os seus Oltimos grunhidos. Em seguida, um dos vafc/kc//t/ agarrou
o cabrito por uma das patas dianteiras, levantou-o tio alto quanto p6de e cravou-the uma
azagaia debaixo da espadua, tentando atingi-lo no coraQao. A cabega do cabrito estava
voltada para o norte.s9 Assim, novos m/nkc//ungwana ecoaraml O animal balava
miseravelmente: a agonia durou-the pele menos cinco minutos e durante todo este tempo
as mulheres soltavam gritos agudos, pots 6 necessdrio que uma vitima griteINos grupos,
homens e mulheres discutiam a maneira como o oficiante deveria ter introduzido a IAmina
para matar mais depressa o cabrito. A mulher dele foi em sua ajuda e s6 ao fim de dez
minutos 6 que conseguiram acabar com o animal.

Entao, enquanto os vafc/ku/u e os velhos estavam ocupados com as vitimas.
trinchando-as e brando o nsvany/(erva meio digerida) das entranhas, os outros assistentes
puseram-se a cantar e a dangar. Primeiro. uma mulher de idade de cor muito clara e rosto
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58 Num distrito vizinho, um dos nossos evangelistas construiu uma capela porto da ruina da palhota do chefe
Gwava. Durante memes foi impossfvel tirar dalio teto apodrecido: os habitantes do pars opunham-se a ipso
E o chefe do distrito de Mavota nio consentiu porque o evangelista estava ligado aos Brancos
59 Suponho que a famflia de Manhibane vinha do Norte e queria que a cabrito balasse nessa diregao para
chamar ao sacrificio os espiritos dos antepassados.
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ACERIM6NIA DO DESMORONAMENTO DA FnLH01A

(1)A palhota abatida. -(2) Monte de estacas. -(3) Palhota da primeira mulher. -(4) O sacrificador
- (5) Sobrinhos uterinos do mono. -- (6) As mulheres deles. - (7) Os dangarinos. - (8) Mulheres
batendo palmas. -(9) Outras mulheres. -(lO) Homens.(11) Galinheiro. -(12) Palhota do
irmio maid novo. --(13) Palhota da g vande mulher. --(14) Pilha de madeira feita pelts parentes da
nora

mefistof61ico. muito alta. com um sorriso estranhamente licencioso. veio para o memo da
praia. abriu completamente os brazos e kusuma - p6s-se a cantar. Ao mesmo tempo em
que cantava. fazia com as coxas uma mimica estranha. A mimica tomava um canter cada
vez mats lascivo. e tornou-se uma verdadeira dania do ventre. de tal modo amoral (Annotatio
9) que os homens baixaram os olhos. como se receassem que ela tirasse todo o vestugrio.
Mas as outras mulheres pareciam gozar plenamente esse espetaculo desgostante e
encorajavam a dangarina. aplaudindo-a e tocando tambor. As palavras dos seus cantos
eram, tamb6m. de um cargter equivoco. Descrevia uma mulher adOltera indo, durante a
nolte, de uma palhota a outra procurar amantes batendo nas paredes(para atrair a atengao
dos homens?):

As paredes da palhota enganaram as suas companheiras
Quando ela bateu nelas...

Uma outra velha de. peso menos, setenta anos. seguia-a. correndo com ligeireza
atrav6s da praia e pronunciando palavras do mesmo g6nero.

Tudo isto nos parece muito amoral. Nio esquegamos, entretanto. que no espirito
dos Tsonga esses canticos. que sio tabus na vida ordinaria. sio muito especialmente
apropriados aos periodos do auto. "Estas mulheres foram descobertas pda morte do marido
disse-me Mboza. "nada as ret6m. Elas estio cheias de amargura quando executam estas

dangas lascivas". A razio 6 talvez mais profunda, pois nio sio s6 as viOvas que cantam
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estas palavras. Estamos. ainda. num periodo de margem. o periodo de lute. e estas fases
da vida sio marcadas pecos Bantu por este estranho contraste: proibigao de relaQ6es
sexuais e ao mesmo tempo uma onda desavergonhada de palavras e gestos obscuros
(Annotatio lO).

Mas durante este tempo os waft/ku/c/ tinham terminado o seu trabalho. Tinham ja
distribuido, segundo a regra. os diferentes pedagos da vitima aos assistentes, que devem
coma-1os no caminho durante o regresso e nio na aldeia, pois 6 tabu. Tinham posts de
lado para o sacrifico uma espadua, os pulm6es e um dos cascos. Os parentes tinham
feito provisao de nsvany7. Um velho, sem dOvida o mats velho da familia, tomou entio uma
bola de nsvany/ proveniente de uma pequena bolsa do est6mago chamada x/h/arab/a.
Apertou-a contra os labios. deixou escorrer pda boca um pouco do liquido e cuspiu-o.
pronunciando o pshu sacramental. Depots se p6s a our: "6 Manyivana. tu deixaste-nose
Diziam que tu eras um lanQador de sortes (um homem inteligente, capaz de vencer a
morte): De que te serviu a feitigaria? Nio estes mono?l Foiem paz que tu nos deixaste.
Vai para Tlotlomana, que Tlotlomana v6 para X. que X vd para Y. etc... (Pronuncia os
nomes dos antepassados). Diz-lhes que venham ver aqua. Nio estamos todos reunidos'2
Aquiestao Fulano e Cicrano. Os vafuku/c/ estio tamb6m aqui. Aceita esta oferenda e que
n6s vivamos todos em pazlque n6s nos visitemos uns aos outros(Annotatio 12). Mesmo
que nio me venham ver, que vio ver F6nis16 o paideles agora. E tu. Mugwanu. tu ficas a
cabega da aldeia. Nio dispenses a tua gente. Mant6m as boas relaQ6es de uns com os

Mas uma das mulheres levanta-se subitamente e interrompe-o. "Diz tudo" - bradou
dal O velho oficiante interrompe-se. Ela continua: "Dizem que sou uma nucor/' (uma
mulher de maus costumes). Por todos os lados soam os m/nkc//t/ngwana. Assistimos a
um drama de familial Esta mulher 6 filha do morton Manyivana vendeu-a para pagar dividasl
nio conservou o dinheiro do/ovo/o para comprar uma mulher a um dos irmaosl por isso.
detestam-na. Nio a recebem na sua aldeia. Ela enumera todos os seus agravos diante
deles. nesta reuniio da famflia, no momento em que se dirigem oraQ6es aos antepassados.
E a ocasiio favor6vell Ela continua: "E minha culpa? Nio obedeci ao nosso pai? Nio fugil
Que devo agora fazer? S6 ele me recebia aquilVoc6s desprezam-mel Digam tudoINio o
escondaml"

A interrupQao durou cinco minutos. peso menos, e ela volta. furiosa, para o seu
lugar. Acontece, is vezes, parentes que t6m s6rios agravos contra um dos seus deixarem.
depois de terem dado largas a c61era. a assemb16ia. com palavras violentas. Neste casa
diz-se: "0 luto venceu esta familia

O velho oficiante este um pouco desconcertadol fda ao acaso, invocando sempre o
seu Tlotlomana. lada a cena parece muito natural, mas os assistentes nio testemunham
nenhum respeito religioso. Subitamente, um dos t/afukc//u levanta-se, pega numa garrafa
de vinho. nevada para alicomo oferenda, deita um pouco de vinho num capo e leva-o aos
libios do velho. "Carta-the a oraQao" - e, enquanto toda a atengao do pOblico este
concentrada neste ato (que faz igualmente parte do ritual. pois o oficiante deve ser o
primeiro a participar das oferendas), as mulheres dos vafuku/c/ precipitam-se sobre
a espadua. os pulm6es e o casco do cabrito. assam como sobre a garrafa de vinho.
agarram-nos e fogem na diregao de oeste. Roubaram a carne do sacrificioILogo todos as
perseguem, rindo, gritando e atirando-lhes r7svanP. que tinham guardado com esta intengao.

outros
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As madras escondem-se atrds de moitas e cessa a perseguigao. E que os sobrinhos
uterinos sio os representantes dos deuses antepassados. como veremos mais tarde, e
afjrmam os seus direitos apoderando-se das oferendas postas de parte para os deuses, e
comem-nas.

Esta cerim6nia 6 muito caracteristica. pois revela algumas das principals id6ias dos
lsonga no domlnio da religiao. da vida sociale dos tabus. E 0tildescrev6-la e fazemo-lo mais
adiante quando tratarmos dos sacriflcios e da situagao dos sobrinhos uterinos na famrlia

A destruiQao da palhota nio se faz exatamente da mesma maneira entre os Rhonga
Nos dis do Su/ da Ba/a, contentam-se em fechd-la (kupfa/a y/nd/c/). Cavam buracos a
porta e metem-lhes mais estacas feitas do arbusto nh/eva, ds quads ligam horizontalmente
ramos espinhosos. O escudo do mono 6 preso a porta. O rito religioso tem lugar em
seguida e retalham nas peles dos cabritos sacrificados correias que as viOvas
devem trazer a tiracolo durante os primeiros meses de viuvez. Guardam os astr6galos e
suspendem-nos em volta do pescoQO. Avesicula bihar 6 tamb6m conservada e prendem-
na no cabell do novo dono da aldeia coma sinalda sua nova posigao.

No distrito de Makaneta. no estu6rio do Nkomati. a cerim6nia compreende dois
atos sucessivos. Primeiro. procede-se ao encerramenfo p/ov/sano da palhota, que pode
ocorrer um m6s depots da morte e 6 acompanhado pda reuniio da familia e a cerim6nia
religiosa. Um ano depots. quando a heranga 6 adjudicada. destroem a palhota, mas s6 no
caso de ter pertencido a um dos chefes da aldeia e de a aldeia ser obrigada a mudar
de [ugar em conseqt]6ncia da sua morte. Se se trata da palhota de um subordinado.
contentam-se em arrancar o teto e deity-lo para o mato.

Um outro rito muito significativo, relacionado com o encerramento da palhota, 6
praticado quando da morte do senhor da aldeia. Cortam um rama da drvore da aldeia. a
grvore que foidesignada pecos ossiculos como aquelajunto da qualo chefe devia construir
(ver Segunda parte, Capitulo segundo)I metade do ramo 6 atravessado na entrada principal
da aldeia, que fica assim fechada. e uma nova porta 6 aberta, a alguma distancia, na
paligada. A outra metade do ramo 6 colocada sobre a porta da palhota desmoronada.

Parece haver grandes variaQ6es na maneira de realizar estas cerim6nias nos
diferentes regulados. Julgo. sem poder assegura-lo. que nos castes em que h6 duas reunites
de familia durante o Oltimo periodo de luto, a primeira tem por fim. proclamaro novo senhor
da aldeia e a segunda distribuira heranga pelos herdeiros legais. Em todo o caso. estes
dots atos importantes t6m lugar no decurso destas reunites. Como a heranQa consiste
sobretudo em pessoas -- as viOvas do mono -- descrevo a distribuiQao degas quando falar
da sorte das viOvas.
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2' -- Ritos familiares nos dis do Norte

Um m6s depots do enterro tem lugar uma primeira reuniio dos coveiros. As viOvas
convidaram-nos para uma festa de cerveja. Esta cerveja 6 chamada: "a cerveja das hienas
- pols as hyenas, das tamb6m. cavam tOmulosl Empregando esta expressao. as viUvas
nio procuram dirigir um cumpdmento equ ivoco aos coveirosl querem simplesmente agradecer
a estes homens os serviQos que prestaram.

Nos dis do Norte, rind/u ay/y//f. a palhota nio 6 tabu. Pode-se dormir la depois dos
cinco dias de luto pesado. O revestimento com barra da padieira da porta 6 feito de novo e
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coloca-se uma nova coroa no extremo do teto quando a palhota encontrar um novo
proprietario.oo Afesta do encerramento da palhota 6, pris, substiturda por o que se chama
a "cerveja do luto" (hza/a I)za nkos/). Todos os parentes, irmaos, cunhados, sobrinhos.
etc.. levam uma cabra. uma meia libra ou uma libra ao mestre do luto. o herdeiro da aldeia
Este deve retribuir no mesmo valor do que recebe. cabra por cabra(fh776uf/ f//avant), libra
por libra, e todos os animals sio mortos segundo as regras Numa certa assemb16ia.
convocada em 1905 na capital dos Nkunas para celebrar o lute de uma das mulheres
do chefe Chiluvane. nio havia menos de catorze. Oferecem um sacrificio: os homens
sentam-se de um lado, as mulheres de outrol o kokwana. isto 6, o tio materno do mono,
pega no nsvanyf e espreme o Ifquido neue contido em ama de todos os presentes. enquanto
ora, ou melhor, insulta os deuses por Ihes terem infligido uma talperda. lodos esfregam o
pesto com este liquido esverdeado ejuntam os seus insultos aos do oficiante

Segundo Viguet. 6 a primeira vez que o defunto 6 tratado como uma personagem
divina e que Ihe oram: "V61 Deixaste a aldeia sem chefe para a conduzir. Protege-osl
AbenQoa-os e multiplica-osl" Os vafukc//u v6m entio buscar o quinhao da vitima porto de
parte para os deuses. Nio parece que o roubem, como se da entre os Rhonga.6'

Assam 6 a hist6ria do lute. Dou agora algumas express6es t6cnicas relacionadas
com ele: kuham6a nkos/ - user luton Rudd/a nkos/ - soltar lamentag6es de luton kc/doha
r?kos/-tratd-lo por cerim6nias purificadorasl kukofa nkos/- levi-lo a beml nkos/ wc/wupfa
- o luto amadurecel nkos/ wc/he/a - o auto acaboul nkos/ awc/vo// - o luto nio apodrece.
quer dizer6 sempre possivelfazer uma visita de condo16ncias

Quando se ata o nome do defunto. fazem-no muitas vezes preceder da palavra
mafrt/wa, absolutamente como fet/ em frances e /afe em ing16s. Nos dis do Norte
empregam a expressao s/rha. que significa tOmulo: tOmulo Fulano
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Vll - Diferentes casos de morte

At6 aquifaleida morte de um chefe que atingira a idade adulta e falecera em sua
casa. Ha alguns outros casos que importa descrever.

Se o defunto mo/rec/ /once de casa, em Joanesburgo por exemplo, nio h6 nenhuma
cerim6nia. antes da noticia ser confirmada. Nessa ocasiao. os parentes reOnem-se. Cavam
um tOmulo e enterram neue todas as esteiras e todo o vestu6rio do mono. Estes objetos de
que ele costumava server-se todos os dias e que foram manchados pda transpirarao do
seu corpo sio e/e-pr6pHo. Fazem um sacrificio sobre o tOmulo. nio com o rama de nkanyf.
mas com uma ave dom6stica que deitam para ama do tOmulo. Antigamente, deixavam a
ave no chao" atualmente os sobrinhos uterinos roubam-na. AviOva come com as mios at6
o enterro, embora o falecimento tenha ocorrido antes e ja seja publicamente conhecidol
s6 se serve de uma colher depots do enterro. Este fate ilustra estranhamente a nogao

;' S6 a palhota de um leproso 6 irremediavelmente tabu, pris o infeliz foi alienterrado. Cavam um buraco e
empurram-no para dentro com paus. O teto 6 desmoronado em ama dele.
61 De rests. segundo as observag6es de M. A. Jaques, os vafuku/u que oficiam nos dis do Norte sio
principalmente os netos do que os sobrinhos uterinos. Coma veremos na Segunda parte, Capftulo primeiro,
B. o terms vafuku/u aplica-se tanto a uns como a outros.
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ritualista que este na base destes costumes de luton Os banhos de vapor, a aspersao ao
quinta dia. as can96es. a dania e as visitas de p6sames t6m lugar exatamente como num
lute vulgar.

Nos dis do Norte, os bens do que morre lange de casa (maf/Awed/: nos parses)
sio queimados. Fazem-se as aspers6es purificadoras. Tudo isto 6 igualmente praticado
para os parentes que morrem acidentalmente e culls caddveres nio puderam ser
enterradosl por exemplo, se forem mortos por um animalselvagem ou numa batalha.

Quando um esfranho none mama a/de/a fsonga e ningu6m o conhece. angina
nchc/mu -- isso nio importa. segundo Viguet. Os homens de idade madura enterram-no
Cavam um buraco e arrastam o cadaver para dentro com uma corda. Nio Ihe tocam. Nio
h6 nenhum contagio, portanto nio ha cerim6nia de purificaQao. Entre os Maluleke e os
Nhlengwe. queimam o cadaver. Assistem a incineragao e s6 deixam o lugar depots de
terem ouvido u ma explosao(bump) que indica que todo o perigo(khomho) desapareceu.

Quando um bel)d mo/re. deve serenterrado numa panda fendida. A panda 6 posta
na terra. a sua abertura meio coberta por uma camada de anza, de talmaneira que fique
uma passagem para o ar. E tabu enterrar beb6s de outro modo antes de terem passado
pelo roto da apresentagao a lua(pag. 82). Uma channa ma/s t/e/ha 6 enterrada pda maneira
vulgar, mas com o minima de cerim6nias. Nio ha ato religioso. S6 a mie assiste aos
funerais. O paicava o tOmulo mas nada mats faz. Diz ele: "N6s, os que trazemos azagaias,
nio enterramos criangas tio pequenas. Nio sio mats que agua, que uma matriz(nv/mba).
que um nfehe". Um pai presta muito pouca atenQao ds criancinhas. E s6 quando das
comegam a sorrirque ele Ihes mostra um pouch de afeigao. Pode acontecerque aperte ao
coraQao o filho e o beije na fronte. sobretudo quando volta de uma viagem.

/Vo faso de sc/fc/d/o. o cadaver 6 enterrado segundo as regras ordinarias. mas a
irvore na qual o individuo se enforcou 6 posta abaixo. E tabu pris outros podiam
suicidar-se no mesmo sino. Nio se servem da madeira dela para o queimar.

Se uma mu/hermone esfando gray/da, tem de se Ihe abrir o ventre para ver o sexo
da crianQa. Esta operagao deve ser feita na cova, antes de estar tapada. Segundo Mboza
O ar (nova) deve sail". Contou-me a hist6ria de um marido. nas terras da Mavota. que se

sentiu mal quando foiobrigado a fazer esta operagao penosa. Mas 6 um grande tabu. pois
a mulher podia vir a ser "um deus de amargura"(x//m/emit/ xa x/v/frD, se a enterrassem sem
tomar esta precaugao(ver Sexta parte). No cli Maluleke, as mulheres que morrem gravidas
ou no parto sio queimadas.

S6 os /eprosos sio enterrados na palhota.
No Maputru, o paie a mie sio enterrados diante da palhota. enquanto em outros

pontos do territ6rio rhonga o lugar normal 6 atrds da palhota, mahon/. Os membros da
familia reinante sio enterrados no nf/mu, o bosque sagrado que Ihes pertence. coda a
familia importante pode ter o seu nf/mu onde os homens sio enterrados segundo a aldeia
a que pertenceml cada aldeia tem a sua area que toma o nome do chefe. Assam. no
bosque sagrado de Livombo havia "a aldeia de Nkolele ao sul. a aldeia de Xhihuvana ao

As ossadas dos mortos nio sio nunca exumadas. E tabu. Um tOmulo 6 respeitado
e as mulheres nio ousam cultivar a terra por ama dele. Encontra-se muitas vezes um
pequeno mato copado no meio de uma horta plantada de cereals, e v6em-se cacos velhos

norte etc
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debaixo dos ramos. Glum velho tOmulo. Mais tarde, quando ningu6m se recordar daquele
que alifoi enterrado. a agricultura retoma os seus direitos. Se uma queimada atinge o
bosque sagrado e o danifica, a pessoa que a ateou deve confessd-lo publicamente.
sacrificando uma ave dom6stica, para o "extinguir" (kuf/mu/a).

Vlll Observag6es relativas a morte e ao enterro

Estes ritos funer6rios dos Tsonga. muito complicados. mostram claramente que
existe no espirito deles tr6s grandes intuiQ6es:

lo O homem continua a vivere torna-se um deus depots da morte.
2' Um perigo extremo este ligado a impureza que acompanha a morte. Esta impureza

contamina a comunidade e s6 pode ser extinta por uma purificagao coletiva.
3' O grupo social diminufdo pda morte deve ser reforgado por melds especiais

(reunites da familia. escolha de um sucessor, etc.). Disto. ha tr6s categorias de rites:
religiosos. purificadores e sociais.

Por outro lado, alguns dos ritos que descrevemos apresentam sem dOvida nenhuma
o canter de ritos de passagem, pois a morte 6, ela mesma. uma passagem: para o
defunto, passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortosl para os parentes.
passagem de u ma fase da vida a outra.

A separagao da vida terrestre 6 simbolizada. quanto ao defunto. peso roto de abertura
da parede da palhota, que tem por fim. parece, solenizar a partida oficial da antiga morada.
Considero igualmente como roto de separaQao o costume de esburacar todo o vestuirio e
todas as esteiras do mono, a fim de os deixar "soltarem o Oltimo suspiro". Para efetuar a
agregagao do defunto ao mundo novo, os coveiros preparam-the uma palhota subterranea.
com uma praia pOblica. dep6em-no sentado na sua nova morada(se ta16 a verdadeira
explicaQao da flexio dos membros) e voltam-the os olhos na diregao de onde vieram os
antepassados.

Tive. is vezes. a impressao de que mesmo nestes ritos nio este ausente a id6ia de
um periodo de margem ou de um periodo de transigao. Assam, nio se invoca o defunto
antes das grandes reunites da familia que t6m lugar tr6s. seis ou doze meses depois da
morte. E s6 entio que a palhota 6 desmoronada ou fechada. Seria como se o mono
passasse por uma evoluQao para a divindade, enquanto o seu corpo se decomp6e no
tOmulo. O encerrarnento da palhota, com a colocaQao do escudo diante da porta. podia
muito bem signiflcar a incorporagao deflnitiva do defunto no mundo dos mortos. Estes ritos
podem igualmente ter por fim impedir o defunto de voltar a este mundo e de trazer a
desg raga aos seus.

No que respeita aos parentes. separam-se da fase precedente pelo corte do cabell,
peta extinQao da antiga fogueira, pda mudanga de vestuirio e por usarem auto. Um periodo
de margem bem definido comega entao16 marcado por tabus sexuais que acompanham
geralmente estes momentos da vida. A agregaQao ao mundo ordin6rio e a nova fase da
exist6ncia 6 efetuada por todas as cerim6nias que descrevi em pormenor. Entretanto,
como neste caso a separagao 6 causada por uma das mats temiveis impurezas. os ritos
de agregagao t6m todos o cargter de extingao da impureza: impureza dos alimentos. das
hortas. dos parentes do defunto. principalmente dos coveiros e das viOvas, de toda a
comunidade. que 6 purificado pelo rito sexual do kc/h/amma ndzhaka. etc.
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Se classificaQao significasse compreensao. podlamos envaidecer-nos de ter
compreendido muito bem os complicados rites tsonga que acompanham a morte... Mas
quem pode gabar-se de ter compreendido assunto tio profundo e misterioso'P A Morte 6 a
grande sombra que paira sobre a vida e gela o coragao humano. Fora de uma f6 esclarecida,
ela 6 o Rei dos Terrores. Nunca lamentei tanto os meus pobres irmios negros como a
beira de uma cova, ao ver os esforgos que fazem para acalmar os seus coraQ6es e a sua
tristeza. Ha alguma coisa de profundamente tocante nos ritos mats absurdos. porque.
apesar de tudo, sio todos provocados por uma aspiraQao para a vida e a pureza.

Permitem-me os meus leitores encerrar este assunto com uma recordaQao pessoal?
No dia em que assisti ao enterro de S6quis, quando os seus parentes acabaram de tapar
a cova. pediram-me que tomasse a palavra e Ihes fizesse um culto. O paganismo bant0 6
tio pobre. sente-se tio fraco. que aceita com solicitude a ajuda de uma religiao mais
elevada. Tentei. pols, desviar o espirito dos meus ouvintes da palhota subterrinea e
dirigi-lo para as moradas eternas do Pai Celeste. Em seguida, o irmio mais novo de
S6quis tomou o ramo de nkany/ e praticou a cerim6nia religiosa page, pedindo aos
antepassados que viessem abengoa-los e suplicando ao defunto que os deixasse em paz

O contraste entre estas duas orag6es, feitas junto do mesmo tOmulo. foi
verdadeiramente impressionante. Quaisquer que possam ser as nossas convicQ6es. mesmo
que nio tenhamos f6 religiosa - nio desejaremos insistentemente que a esperanga crista.
reconfortante e luminosa. venha dissipar a obscuridade dos pensamentos desta pobre
Dente e os sofrimentos que os seus ritos deixam adivinhar?
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HenriJunod

Capitulo Segundo

A evolugao de uma mulher desde o nascimento at6 a morte

Resume da narragao feita por uma moma indigena

No exame que as criangas da missio suiga de LourenQO Marques fizeram em
Julho de 1897. os inspetores deram is moQas mats velhas o seguinte tema de composigao:
'Avida de uma mulher rhonga". Vou dar o resumo que algumas alunas fizeram da exist6ncia
de uma das suas cong6neres (traduQao livre):

Quando uma menina nasce, entre os Rhonga. as pessoas v6m felicitara mie pelo
acontecimento e dizem-the: ".4ma6uyen/ Half '. isto 6: que a 6gua venhal ' Quando se
aproxima o momento em que deve sair da palhota, moem. em intengao a ela, terra de
ocre, juntam-the uma cabana de gordura de am6ndoas de nkc/h/c/ e misturam estas dual
substincias para a untarem. Desenrolam os andes do seu cabelo crespo em
baca-rolhas e esfregam-no com ocre para os transformarem numa esp6cie
de rabo de ratos (6 a operaQao chamada "kuhorha ngoya"). A mie besunta-se tamb6m
com ocre e p6e na cabega uma coroa de cord6is: (x/kc/pu). Depois, quando a crianQa
deixa cair a cabega (por causa da fraqueza da nuca). ligam-the a volta do pescogo um fio
entrangado, bastante comprido. para fazer um colar. E assim. dizem, que a nuca se

Dio tamb6m a crianga uma pequena cabana de rem6dio para beber e preparam-the
ainda uma pequena panda para o medicamento - dizem que into 6 para diminuir os

fodalece0

I E. talvez, uma formula de b6ngao que significa: "Nio basta plantar. Nio basta que o cause do milho saba da
terra. E preciso ainda que a ggua da chuva faga crescer a planta". E assim que explico para mim esta curiosa
expressao
2 Ouvi explicar este costume peta fato de as maes divertirem os filhos sacudindo a cabeQa. Os cord6is
agitam-se e faziam rir os beb6s. lsto s6 pods ser verdade quando o rec6m-nascido atingiu dais ou
tr6s meses



perigos do crescimento (kupc/mba nom6o). a fim de que a doenga nio seja muito grave
em sua casa. Sio os m//omhzana (ver pag. 80).

Depois do nascimento, trazem-na numa pele de gazeta (mhunff) que a mie lila a
volta do pescoQO e dos dns. Quando a pele ja for pequena. procuram-the uma de antelope

Ela comega a andarlquando a mie a manda procuraralguma coisa, ela vai buscar.
Comega. tamb6m, a falar e a conhecer o pate a mie.

Depots, quando cresce mats. preparam-the uma pequena panda de milho pisado e
cozinham-na para ela comer. No fim de tr6s anos. desmamam-na e ela vaimorar, por um
tempo, na casa da av6. Em seguida. regressa a casa.

Quando ja sabe andar bem, diverte-se muito com conchas de sa/a e cozinha com
das. Depois, quando acaba de brincar, pega em pequenas pandas e cozinha jantarzinhos.
Procura, tamb6m, uma pequena cabagal vai tirar agua ao lago e vem dd-la ao pai, para
lavar a casa. Agora comeQa tamb6m a apanhar pequenos ramosl faz pequenos molhosl
vai p6-1os em casa. Mais tarde, fi-los mais pesados. Ja grande, procura trabalhos da mie.
E; ela quem faz o trabalho. Mas se a mie v6 que ela, sozinha, nio pode, ajuda-a. Contudo.
pode dizer- se que a mie nio tem necessidade de esmagar mats milho (kc/fh/oco/a). nem
de it ao pogo (nh/obzen/) nem a fogueira (f/kwenlD.

Quando este completamente desenvolvida. aparecem os pretendentes. Se os
aceitam,' levam o prego da noiva. Compram-na em casamento (/ovo/o) e fargo tudo o que
Ihes agrade. Se ela 6 fecunda. da a luz filhos. De tempos a tempos. volta a aldeia dos
pais, depots regressa a casa do marido. Os filhos crescem. Vio tirar agua, cortar a lenha.
trabalhar no campo. Ela vai com des. Quando sio adultos, casam-se. Se ha um rapaz
entre des, vai comprar uma mulher. Ela procura. assam. uma sogra para o filho. Este 6.
entao, verdadeiramente um homem feith. porque encontrou uma sogra.

Quando os filhos estio casados, a mie volta a ocupar-se de todas as tarefas que
Ihe incumbem. P6e o milho de molho. esmaga-o para fazer a massa. vai cortar lenha e
coze. assim, a cerveja (bza/a); prepara a cerveja fraca (kuf/afa vupt/fro); reveste de barro o
chao da palhota e faz isso tamb6m para a sogra.

E assim at6 que se tome velha. Quando ja muito velha. dio-the de comer. Mandam
os netos lever-the a comida. Quando estes t6m fome. param no caminho e comem-na des

pr6prios. De volta. dizem: "Demos-the a comida. sim senhora". De manha. dio-the um
pau, para se apoiar, e ajudam-na a sail da palhota para it aquecer-se ao sol.

Depois. quando a mulher rhonga atingiu uma idade avangada. comega a nio ver
nem ouvirl recap na infincia. Tudo que faz e lastimar-se e dizer. chorando. que a perseguem.

Chegou o fiml A moma que escreveu isto acabava de sadr da infincia e era naturalmente
mais entendida no que toca a primeira fase da vida. Durante este periodo, a vida de uma

(mhala)
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; Os pals estate, geralmente, prontos a permitir o casamento da filha mais velha. Muitas mogas em casa 6 um
estorvo. coma diz o enigma seguinte (dos Nkuna)
Macuicua memb6ri mg lenguelendza.
Bi-n-juana bab6ri ba tara nhanga.
Assim cdma dais brandes frutos de cu6cua, quando estio perto um do outro. se impedem mutuamente de
amadurecer. duas moQas grandes que vivem na palhota das celibatgrias nio se apressam a casar.
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mulher nio 6 diferente da de um homem. lodavia, mais tarde. as diferengas comegam a
acentuar-se e temos que juntar alguns fates importantes relativos a sorte das mulheres.
antes do casamento, durante a vida conjugale durante a viuvez.

A -Antes do casamento

I -- Os jogos das meninas

Como vimos na composiQao da pequena estudante, as meninas rhonga imitam
tudo o que v6em a mie fazer: a maneira como cozinha. como apanha a lenha, etc.
exatamente como os rapazes imitam os combates e a cara dos homens. Brincam. tamb6m.
com bonecas. cuidam degas como v6em as mulheres cuidarem dos beb6s. Estas bonecas
sio chamadas vhu/e. Aorigem dojogo 6 explicada da seguinte maneira:

Uma menininha pergunta a mie que leva uma crianga fnais nova ds costas: "Mid
Onde encontraste o teu beb6?" - "Ohl encontrei-o no mato (nf/haven/D" - "Faz favor traz-me
tamb6m um, mie" - "Muito beml" No dia seguinte. a mie colhe uma sa/a no mato, bra-the
todas as pevides, fg-la secar e espeta-a na ponta de um pau. Fura, em v6rios pontos, a
parte superior da esfera. passa pedagos de fio atrav6s dos buracos para imitar o cabelo.
besunta-os de acre e ata alguns pedagos de pano em volta do pau.

Ou, entao. se a mie responde: "Encontreio beb6 no meld das bananeiras", o pai
corta uma bananeira bra o olho do bolbo e bate-o de maneira a separar as fibras que
representam os cabelos do beb6. A menina brinca com esta boneca durante certo tempo.

As meninas, como os rapazes, t6m tamb6m jogos especiais. E. em primeiro lugar,
o r7chengu-nchengu (isto 6, provavelmente: salva-nose salva-nose) jogo de que temos o
equivalente exato no jogo do ganso. Uma menina maior desempenha o papelde mie e
todas as pequenas se refugiam atris deja. Ela estende os brazos para as proteger contra
uma outra menina, que 6 ladra e procura, com efeito. levar as criangas... Apesar dos
esforgos da mae, todas sio agarradas, umas ap6s outras, e este rapto 6 feito ao som de
uma cantiga:

-AiIMaelProtege-noslProtege-nose-- dizem as meninas
Ao que ela responde: "As minhas filhas foram today levadas... Servo em breve

todas agarradas, atrgs de mimi"
.Em honda: yo\ Mamana\ nchengu-nchengu\ -- Vana vango\ vahelo\ vahela hixirhuvo\).
Terminada a captura. todas as crianQas se sentam em linha, cruzando as pernas

Cavam a direita e a esquerda pequenos buracos, simulando polos ou pandas. A mie
passa. Puxa-lhes as pernas, estendendo-as, e das deixam-no fazer. Ela flnge beber agua
das suas bilhas e diz: "Minha filha. onde foste buscar etta agua?" A crianga responde:
OhITirei-a la adiante. na nascente, debaixo das bananeiras, a sombra frescal"(em rhonga:

la onde isto faz f/f/f/f/I). Agora, vem a ladra. Procura estender as pernas das pequenas
Estes resistem e empertigam-se. Ela prova da agua delay e informa-se donde foi tirada.
Respondem-the: "Tirei-a de um medonho lugar cheio de sapos de lama, de porcarial"
Acrescentam todas as variantes que Ihes passam peta cabega.

Da mesma maneira que os rapazes cantam diante dos animais, quando um carro
de boi passa numa estrada. as meninas dirigem uma esp6cie de encantamento a um
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grande /agado c/nzenfo de cabefa azu/ chamado ga/aga/a. O lagarto este num ramo
aquecendo-se ao sol. Uma menininha aproxima-se dele e bate-the palmas perto do focinho
cantando uma aria mon6tona:

Galagala, hana-hana nhloko.
(Grande lagarto, levanta, levanta para tr6s a cabega)

Parece que o lagarto, hipnotizado pelo canto, estende o pescogo e balanga a cabega
durante todo o tempo em que Ihe batem palmas.

Aos caranguejos que abundam na vasa da berra-mar e apresentam uma Onica grande
pinga colorida de verde, de violeta. de azul-esmaltado. cantam:

162
Ua mphembemun'we, tlakula sllawuto\
(H61V6s outros. os animais de uma Onica pinQaILevantem-na ao are tragam-na

para baixo)

As meninas que vio a procura dos caranguejos para temperar a comida asseguraram-
me que os crustdceos saem. na realidade. dos buracos ao ouvir esta cangao, e das
fazem assam abundantes colheitasl

Quando uma coruja. enganando-se na hora, sai do esconderijo em plena tarde.
recebem-na batendo palmas e cantando-the:

Xikotana, gawulela fold
(Coruja. bate as asasl Encontrar6s tabacol)

Outro jogo muito espalhado e no qualas meninas
tsonga adquiriram grande habilidade chama-se kc/fha
vuh/o/o. Pegam num fio cujas extremidades atam de
maneira a formar um grande circulo, torcem-no com os
dedos ou mesmo com os lgbios para fazerem toda a
esp6cie de figuras complicadas. As meninas rivalizam
em destreza e tentam suplantar-se mutuamente.
inventando novas flguras. Ensinam umas ds outras este
vuhlolo.

Outro jogo antigo que se encontra sob formas
diversas em muitos parses 6 o mafhakuzana, o jogo
das cinco pedrinhas. As meninas juntam pevides de
nkanyf (f/nfu/a), e metem-nas num buraco que cavaram
na terra. Uma delas toma coma bala (x©ungu) um fruto
qualquer; um pequeno fruto de sa/a, por exemplo. Atira-
o ao ar e tenta tirar do buraco quatro ou cinco pevides
que torna a p6r la imediatamente, deixando de fora uma
que p6e de lada. Deve ser muito hdbile muito rapida

Algumas posig6es do kutha vuhlolo
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para tirar e tornar a p6r todas as pevides. salvo uma. pois a bola volta depressa para baixo
e 6 preciso apanha-la com as mios. Se s6 bra uma pevide do buraco, perdeu (afrongo///e)I
se deixa mais de uma de fora. perdeu (ahox#e). Se a bala cai no chao. 6 tabu (svayi/a)I
Perdeu a vez. Se a bola cai em ama dela. 6 menos grave. As companheiras dizem-the:
Gangarefa". Entao, 6 preciso que ela atire a boca ao ar. faga-a cair duas ou tr6s vezes em

ama das costas da mao. depois na palma. e. se consegue faze-lo, pode continuar. Quando
consegue tirar todas as pevides do buraco sem se enganar, ganhou (avamf)s/nx//e). Em
gerd, as meninas jogam para brincar. mas se duas entre das fazem uma aposta para
saberqua16 a mats habilnojogo, podem combinarque a que perderd6 um frango a que

A palavra empregada vulgarmente para jogar 6 kuf/anna, mas existe uma outra
palavra, kc/fha. que se emprega para os jogos mats finos: o vuh/o/o. o mafhacuzana. o
ncuva. os contos. enigmas e prov6rbios (svffekafek/sana) e as adivinhas (mhumhana).
Descreveremos estes quatro Oltimosjogos quando nos ocuparmos da vida da aldeia e da
vida literdria.

ganhar.
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11 - Costumes relatives a nubilidade

I' - O roto khombo

Entre os Rhonga nio se realiza qualquer cerim6nia especialquando uma moma se
torna nObil. Dizem deja, como de um rapaz, que "bebeu o nkanyf'(pag. 104). Diz a mie
que teve as primeiras reg ras(f/hweff- quer dizer m6s) a mie responde-the simplesmente
H/ kuku/a - "E o crescimento

Mas nos otis do Norte um rito caracterrstico foi conservado. ou copiado dos
Suthu-Pedi. que Ihe atribuem grande importancia. Chama-se khomba ou kuy/ssa maf/n/.
conduzird agua", e que praticam da seguinte maneira: Quando a menina pensa que as

primeiras regras estio pr6ximas. escolhe uma mie adotiva na povoagao vizinha. Trabalha
para ela e ajuda-a a apanhara lenha. No dia em que a menstruaQao aparece pda primeira
vez. foge da sua povoagao e vaipara casa da mie adotiva "para chorarjunto a ela"(acre/a
ka dena). Sio ritos de separagao muito nitidos. Ela diz: /Vdz/khomb//e - "Sou nObil"
Depois comega um periodo de margem que dura um m6s. Tr6s ou quatro meninas sio
iniciadas em conjunto. Vivem fechadas numa palhota e, quando saem. devem sempre
levar um v6u gordurento e muito sumo em frente da cara. sodas as manhis as levam at6 o
lago e mergulham-nas na agua at6 o pescogo. Outras mogas iniciadas, ou mulheres.
acompanham-ngs cantando cang6es obscenas. e enxotam a paulada todo o homem que
encontram no caminho. pois nenhum homem deve vera menina durante este periodo. Se
um homem se aproximasse, por acaso, do grupo. as mulheres far-the-iam perguntas contidas
nas f6rmulas secretas da escola de circuncisao, nio as longas e complicadas, mas as
que sio curtas e, provavelmente. as que cont6m palavras obscenas. Se ele 6 incapaz de
responder, batem-the. Pretendem que o homem que avistasse uma menina durante este
m6s cegariaIQuando o cortejo das mulheres que acompanham as iniciadas volta. estas
Oltimas sio fechadas na palhota. As maes adotivas ou outras mulheres atormentam-nas,
beliscam-nas, arranham-nas. Elas t6m de escutar, tamb6m, as cang6es obscenas que
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shes cantam. Embora estejam apavoradas e ainda molhadas, nio devem aproximar-se do
fogo. Ensinam-shes os segredos do seu sexo -- entre outros. que nunca se deve mostrar a
um homem nenhum traQO do fluxo menstrual. Ensinam-shes tamb6m a ser muito delicadas
com as grandes personagens e a saudar batendo as palmas todos os que entrem na
palhota, mesmo os que passem a porta. As vezes, o vento faz redemoinhar as folhas
secas. e eras, julgando que 6 ru Ido de passes, saOdam respeitosamentel

No fim do m6s. a mie adotiva conduz a menina a sua verdadeira mie. Ela leva-the
de presente uma bilha de cerveja. Celebra-se uma festa nessa ocasiio e pratica-se o roto
do kukunga, absolutamente como para o circunciso no dia da agregagao (pag. 103). A
menina faz pequenos presentes a mie adotiva. que os distribui pdas mulheres velhas. Se
uma iniciada foi ja comprada por /ovo/o, a mie leva-a ao futuro marido e diz-the: "Ela
cresceu". Ele di-the uma libra esterlina e tiram-the o v6u. Estes Oltimos ritos significam
distintamente a agregagao da menina a sociedade adulta, e todo este costume khomt)a 6
um belo exemplo de roto de passagem: da vida assexuada a vida sexuada.

Os dis pedi-suthu do Transval praticam tamb6m este roto que chamam khoba
Mats: t6m o 6a/e, a escola de iniciaQao das meninas que corresponde a escola de
circuncisio dos rapazes. Parece que, entre os Tsonga, o cli nkuna praticou-a outrora.
mas esta iniciaQao desapareceu completamente de toda a tribo tsonga.

Existem ainda tr6s outros costumes que se relacionam mais ou menos com a
nubilidade: a tatuagem, o de limar os dentes em ponta e o dos m//eve.
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2' -'Tatuagem (kutlhavela tinhlanga)

Houve diferentes m6todos de tatuagem entre os Tsonga. Outrora. nos dis do Norte.
os Tsonga costumavam desfigurar-se fazendo grandes bot6es negros na fronte. no nariz e
nas facesl dado nome de Knohnec/sen que receberam dos B6eres, nos Montes Spelonken
Os pr6prios homens eram tatuados, mas s6 tinham uma linha de bot6es no memo da cara.
desde a fronte at6 o queixo. As mulheres tinham a mats duas linhas horizontais na fronte
e tr6s em cada face. Este costume. observado peta populaQao primitiva, existe ainda entre
os Cope. Os invasores do s6culo XV ou XVI adotaram-no. pots os seus sObditos trogaram
deles. dizendo: "Os narizes chatos nio sio convenientesl" Quando os Ngonido s6culo XIX
chegaram, submeteram-se a este costume, nio por meds da troQa. mas para dissimular
a sua nacionalidade zulu. Chaka tinha enviado as suas "yimpis" para os matarem. e. como
a aus6ncia dos bot6es os faziam ser reconhecidos, comeQaram a tatuar-se. Quando o
perigo passou, deixaram de o fazer e, por sua vez, comegaram a trogar dos Tsonga. que
tinham seguido o seu exemplo.

Nio 6 certo que os grandes bot6es negros nunca tenham existido entre os Rhonga.
Antigamente os homens tinham o costume de fazer duas linhas de pequenos bot6es de
ambos os lados do corpo, desde o peito e as espaduas at6 abaixo. Atualmente este
costume desapareceul s6 6 praticado pdas mulheres e este seguramente em relagao
com a nubilidade e o casamento. Contudo, a tatuagem da face quase desapareceu por
complete. S6 ficou a tatuagem das espaduas e das regimes epigastrica e hipogastrica.

A operagao 6 dolorosa. As moQas choram. is vezes. e s6 com pesar se submetem
a ela. Os desenhos adotados sio triangulares. Desenham primeiro quatro triangulos nos
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ombros, de ambos os ladosl os triangulos superiores sio ligados peso v6rtice aos triangulos
inferiores, de maneira a deixar-se um quadrado nio tatuado no memo das costas. O desenho
6 feito com ocrel depots, levantam a pele, com um pequeno gancho de ferro, em todo o
comprimento da linha tragada e fazem pequenas incis6es, todas do mesmo tamanho.
com uma limina. O sangue escorre e fazem-no parar com ocre. que 6 espalhado
profusamente nas pequenas feridas. Atatuagem das costas nio 6 muito penosa. 6-0 mats
a da parte anterior do corpo. Estes quatro triangulos sio tamb6m desenhados debaixo
dos seios, deixando um espaQO quadrado cujo centro exato 6 ocupado peso umbigo. Entre
os dots triangulos superiores poem outros dots, formando uma piramide de forma c6nica
cuja punta fica entre os seios

Assim 6 a disposigao habitual da tatuagem em relevo no Nondrwana. mas varia
consideravelmente segundo os das. como mostram as ilustrag6es que aquidamos. As
duas mulheres nkuna que fotografeiem Xiluvana. em 1900, nio t6m mais que duas alas de
bot6es formando angulo reto sob o seio direito. O Sr. Alex Jaques teve a amabilidade de
me enviar duas outras fotografias de mogas tatuadas. de Tembe. fotografias feitas em
Agosto de 1 906, e a Sra. Jaques ampliou o desenho de maneira a mostrar claramente os
modelos adaptados nessa regiao. Dou tamb6m uma reprodugao deles em que se distinguem
nitidamente os quatro triangulos.

A moma que acaba de ser tatuada
oculta-se durante uma semana. depois
do que se mostra ao namorado (xlgangc/).
que mata uma galinha em sua honra, para
a felicitar. "E bonito tatuares-te, de outro
modo, o teu ventre parecia o ventre de
um peixe ou de um Brancol" -- diz-the ele.
O tempo de cura 6 considerado coma
uma doenga(talvez como um periods de
margem). E tabu salgar os alimentos
durante esse periodo ou ird aldeia comer
a comida dos outros (tal como sucede
com os rapazes que furam as orelhas).
As mogas preparam-se para esta
operagao comendo um alimento especial
que alisa a pele do ventre (kc/nal)za/a
khurhlD. sodas estas regras tendem a
mostrar que antigamente a tatuagem tinha
um sentido profundo, um valor ritualagora
mats ou menos desaparecido. Segundo
Mboza. "isto nio 6 verdadeiro tabu
(kuyf/a), mas somente costume (x/hl/a) da
reqi80'
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Mulheres tatuadas do cli nkuna
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Mulheres tatuadas do cli tembe

3o A limagem dos dentes em punta (kc/h/efa)

Este costume tamb6m este desaparecendo. Era imposto a todas as moQas.
Atualmente, muitos nio o observam. Deram-se conta de que os dentes assam deformados
se gastam mais depressa. A operagao faz-se nos incisivos e as mogas devem conservar
a boca fechada durante dots ou tr6s dias sem mostrar os dentes a quem querque sega.

Perto da Ricatla, o costume do kuh/efa era ainda observado em 1910. nas aldeias

pages. Da ds moQas uma esp6cie de apar6ncia canina

4' - costume dos m//e ve

Este muito espalhado em toda a Africa do Sul. Embora tenha desaparecido ja de
quase todos os dis rhonga, 6 praticado ainda na regiao da ManhiQa. em todo o Bilene e
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nos dis do Norte. entre os Zulu. os Pedi-Suthu, etc. E esta, provavelmente, a origem do
famoso "avental hotentote", que certos etn6grafos julgavam ser uma mg formagao congenita,
e que era simplesmente o resultado deste costume (Annotatio 5). E um hibito vil, a nosso
parecer muito imoral. pois axa a imaginagao da moma sabre as relag6es sexuais. Entretanto.
os Tsonga nio o consideram completamente censurivel.

B -- Casamento e vida conjugal

lo -- Condig6es de casamento

Na tribo bantu primitiva. todas as mega se casavam. Umas, por6m, mats depressa
que outras. Os pretendentes preferem as moQas bonitas ds feiasl Mas qual 6 a sua nogao
de beleza?

O seu ideal 6 uma estatura elevada, membros vigorosos e seios muito
desenvolvidos. Um prov6rbio diz: /Vsaf/ wa nave/e unganave/e /oko u/7genevc/kos/-- "Nio
cobices uma mulher de peito opulento se nio tens dinheiro..." lsto nio quer dizerque ela
juste mais caro, mas que o pai, sabendo que nio Ihe faltario pretendentes, nio consente
em dg-la se o /ovo/o nio for pago imediatamente por inteiro. Por outro lado. uma moma de
cara comprida 6 mais admirada que uma de cara muito redonda. Da primeira diz-se: "E
bonita. parece um antelope"(akofa mha/a)le da segunda: "E bochechuda, 6 como uma
porca". O tom claro 6 preferido ao tom muito carregado. porque as raQas brancas e amarelas
sio consideradas como superiores e um indigena que pode gabar-se de ter sangue europeu
ou asigtico nas veias tem orgulho nisso. Os parentes, que t6m tamb6m voto em materia
de casamento. insistem em dots pontos: as disposig6es para o trabalho da moma e a
aus6ncia total de feitiQaria na familia. Se a mie foi convencida de feitigaria. a filha 6
temida. Entretanto. todas as mogas encontram maridos nesta regiao onde prospera a
poligamia. Se uma tem dificuldade em encontrar um. dirige-se ao doutor, e este prepara os
He/f/fos de amor. que a fazem "brilhar", de talmodo que os rapazes a notam(ver pag. 114).
E se nem isso Ihe consegue marido, tem outros memos a disposigao. Pode ela pr6pria
fazer propostas a um homem (kuwosvana). Ela o seduz, e o homem constitui-se. assam,
autorde roubo por kuf/suva -o que significa que ele praticou o "casamento por rapto"(ver
pag. 125). Os pais reclamam o /ovo/o e ele deve page-lo. O casamento e os filhos sio a
Onica carreira oferecida a mulher tsonga - de onde ha um certo nOmero de tabus femininos
especiais que sio muito curiosos.
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2' - Tabus femininos especiais

Alguns deles dizem respeito ds moQas que nio deram ainda a luz, e cessam a
parter do primeiro parto. Nos dis Tembe e Maputo, as moQas nio devem comer porco,
porque os porcos escavam nervosamente com o focinhola crianQa que das pudessem vir
a ter mexeria igualmente a cabeQa de um lado para o outro, durante o nascimento. o que
tornaria o parto dificil (?). Outros animais sio tabu para as mogas: a lebre. porque 6 muito
astuta. e o antilopb nh/engana. Este antelope levanta a pata, quando ouve um rufdol dai a
id6ia de que o seu casco 6 furado e que ele ouve poralila crianga procederia do mesmo
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modo se a mie comesse carne de nh/engana, nio poderia ouvir com as orelhas, s6 com
as miosl As pernas das aves dom6sticas sio tabu para todas as mulheres. porque a
galinha espalha a areia.. . Pda mesma razao. os p6s de I)o/s e de Forgo. Amulherque os
comesse andaria muito peso caminho. ida a toda a parte procurar maridosl E estritamente
proibido a uma moma cam/sharpe/o me/o de a6o6ore/ras (marhanga) para colher folhas ou
frutos. S6 pode apanhar os que Ihe 6 possivel atingir de fora. Se desobedecesse a esta
regra. sentir-se-ia mal e nenhum rapaz a quereria. A mae. que ja nio tem a recear ser
desdenhada. pode andar peso meta das ab6boras. Um segundo tabu relativo is ab6boras
6 o seguinte: as mogas nio casadas devem colher uma <<narina de ab6bora>>(nhompfu),
isto 6. a extremidade de um ramo. e p6-la na cintura quando vio apanhar eases frutosl
sem ipso, teriam abscessos em certas panes do corpo. E tabu comerem sangue de boi
coagulado (vuvendne).

Os tabus seguintes aplicam-se tamb6m ds mulheres casadas. E-lhes interdito comer
o nkofu, isto 6, certas porQ6es dos intestinos que se cozinham com o est6mago de boi.
lsso traria prejulzo a crianQa no Otero". Os fest/cu/os sio geralmente dados ao sobrinho
uterino quando se distribuia carne segundo a lei, e o /6b/o /r?fodor de toda a esp6cie
animal 6-lhes igualmente proibido. Da mesma maneira a Ifngua... porque 6 reservada para
os velhos. em testemunho de respeito. O reto(goya/7a) 6 tabu para as mulheres e crianQas.
pots estas Oltimas poderiam deixar escapar ruidos impr6prios pelo reto. As mulheres
devem abster-se de comer carne de Forgo-esp/nho ou de macaco. pots os filhos parecer-
se-iam com estes animals. Ja se t6m vista castes desses, ao que parecel Elas nio devem
comer ovos, pots corriam um duplo perigo: o filho poderia nascer calvo e assim ficar para
sempre, ou entio das poderiam fazer como a galinha. que carre por todos os lados antes
de p6rlnao teriam repouso no momento do parto(vera pag. 114).

As moQas nObeis nio devem aproximar-se do curral dos ho/s durante o f/hwef/. nem
olhar esses animais, pois des poderiam sofrer. apanhar uma pneumonia (mukhuh/wada).
ressequirem-seIEste tabu 6 destinado a proteger os bois e nio os habitantes da povoagao.
como 6 o caso entre os Zulu, segundo D. Kidd(Quarta parte, Capitulo primeiro. E).

Quando as mulheres nio podem mais dare luz. a maior parte dos tabus cessa, e
la podem comer macaco e porch-espinho. se o desejaml
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3' -- O primeiro ano de vida conjugal

Nio volto a questao dos ritos de casamento, pois estes la foram explicados em
pormenor no capftulo anterior. Digo somente que. se uma mulher tsonga nio pode imaginar
a vida sem o casamento (kukandra vukafrD. todavia ela entra no novo estado sem nenhum
entusiasmo. Os pais preveniram-na de que serra maltratada. acusada de feitigaria e de
adult6rio, etc. As irmis lamentam a sua sorte no dia do casamento. O fato de ter fido
paga, embora nio se trate de uma venda verdadeira, coloca-a num estado de inferioridade
(ver a Segunda parte).

Durante o primeiro ano nio tem ndangu. isto 6. fogueira sua. Cozinha para a
sogra. Durante as tr6s primeiras semanas o marido come com ela e com a menina que a
acompanhou a nova morada. Depois. volta a comer com os homens. Em certas regimes.
parece que o marido come com ela durante todo o primeiro ano at6 que ela tenha uma
panda sua - nh/emhefo.
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4' - Marido e mulher

Quads sio as rela96es entre marido e mulher depois da lua de mel? Naturalmente
variam muito segundo as caracteristicas de ambos. Em gerd t6m muito pouca intimidade
um com o outrol o homem fica com os amigos na band/a, o largo da povoagao. que shes
serve de lugar de reuniao. e s6 raramente vai ao ndangu. o recinto de caniQO onde se
encontra a fogueira e que 6 o verdadeiro dominio da dona da palhota.A primeira mulher6.
certamente, a mais respeitadal chama-se "a grande mulher" (nsaf/ /we nku/u): as esposadas
posteriormente sio s6 "as pequenas mulheres". Aquela 6 a verdadeira mulher e vemos que
procede como tal em certos ritos antigos, por exemplo os que acompanham a viuvez e a
fundaQao da povoaQao.

Quando tratarmos do div6rcio. notaremos as principais causal de disputa entre
marido e mulher. e a maneira como sio julgadas

No que respeita is relag6es conjugais. expu-las tio completamente quanto possivel
noja citado artigo (Revue d'Ethno/og/e ef de Soc/o/og/e. Paris. Ernest Leroux, 1 91 0. pegs.
143-151). Contudol como 6 atualmente muito dificilobter esse artigo, sou obrigado a tratar
aquiestas quest6es, porque sio de primordial interesse. Ningu6m pode pretender conhecer
a vida de uma tribe africana. se ignorar estes fatos. Nio dou estes conhecimentos para
satisfazer uma dimples curiosidade. mas porque estes costumes desempenham um papel
imenso na vida social dos Bantu e revelam-nos algumas das suas mats caracteristicas
id6ias fisio16gicas.

Cr6-se, geralmente. que os Bantu, sobretudo os homens. t6m um instinto sexual
muito desenvolvido. lsto 6 verdade at6 certo panto. A poligamia contribuiu muito para isso.
Numa corte realcomo a de Nghunghunyana os excessos eram terriveis(Annotatio 14).
Mesmo entre os mon6gamos. o abuso das relaQ6es sexuais 6. is vezes. muito grande.
Ouvimos muitas mulheres pilarem milho durante a noite para escaparem ds assiduidades
do marido. Entretanto. 6 preciso nunca exagerar. Entre os Bantu. como entre os outros
povos. ha grandes diferengas entre os individuos, e ja assinaleio fato de centenas e at6
milhares de homens novos, e mesmo de idade madura, poderem guardar contin6ncia
durante memes e anos nos co16gios do sulde Africa.

O fato de os pagaos se absterem voluntariamente de toda a relagao com as
mulheres durante periodos mats ou ments prolongados, para bem da comunidade. mostra
que. mesmo num estado primitivo, os Bantu sio capazes de exercer dominio sabre si
mesmos em tal assunto.

Vejamos, primeiro. como as relag6es conjugais sio reguladas em tempo normal.
Todos os meses. durante os seus f/hwef/, a mulher 6 tabu e nenhuma relaQao 6

permitida. Ei um dos tabus mais temerosos. Se um homem transgredisse esta lei, cairia
doente, e. se partisse para a guerra, "os seus joelhos dobrar-se-iam": ele comeQaria a
tremer e serra incapaz de atacar.4 Para a mulher, estes dias constituem um verdadeiro
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4 Durante os deus f/hweff. a mulher 6 tamb6m tabu para as outras pessoas. Ouvi falar de uma crianga que
teve uma hernia no escroto cinco dias depots de nascer. Contavam que era culpa de certas mulheres que
tinham pegado ela no colo durante as regras.
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periodo de margem, durante o quaid completamente separada do marido. Deve manter-se
na parte esquerda da palhota e nio atravessar a linha mediana. Se deseja uma pitada. nio
deve it pedir ao marido na parte da palhota reservada para ele: deve mandar uma crianga
buscar o tabaco que desejal Durante este perlodo, dorme numa esteira especial e usa um
vestuirio especial - os velhos trajes que trouxe para este uso no dia em que veio para o
domicilio conjugal. Quando cozinha. nio deve mexer nas papas com as maos. mas com
uma colher. Um homem rico que tem numerosas mulheres e. portanto, muito que comer
nio toca na panda da mulher tabuINo fim deste periodo. ela barra com argila o chao da
palhota e p6e de novo o vestuirio habitual (Annotatio 1 2). E este, evidentemente, o rito de
agregagao pelo quala mulher volta a vida vulgar.

As relag6es normais continuam durante o primeiro ano do casamento. Agravidez
da mulher nio as faz suspended. Parece. mesmo. que sio recomendadas. como mostra
a seguinte hist6ria: Um rapaz lastimava-se-me porter sido enfeitigado por uma tia maternal
Com os seus encantamentos, ela tinha-o tornado incapaz de ter relag6es sexuais com a
mulher. que estava gravida, ele estava furioso, afirmando que a tia queria comprometer o
6xito da gravidez -- queira impedir a crianga de crescer e, pelos seus sorti16gios. queria
substitui-la por uma serpente, uma lebre. uma codorniz ou um antilopel

Depois do nascimento. o receio da contaminagao possivel pelos 16quios leva a
interdigao absoluta das relaQ6es sexuais at6 o atamento do cardio (ver pag. 84). Em
seguida sio permitidas, mas a gravidez deve ser evitada at6 o desmame. depois do que
as relaQ6es sio permitidas de maneira normal-- e assim at6 o dia em que a mulherja nio
pode dar mais a luz. Nio conhego nenhuma regra especial relativa a menopausa.

Entre os Bantu. as relag6es sexuais nio sao, como entre os povos mais evolurdos.
uma questao individual. Estio misteriosamente ligadas a vida coletiva da comunidade
Segue-se que. em certas ocasi6es, sio recomendadas. at6 mesmo impostasl noutras,
sio interditas.

I o Cason de recomendafao -As relag6es sexuais devem ter lugar obrigatoriamente
em duas ocasi6es principais: quando os habitantes, tendo abandonado a sua povoagao.
vio fundar algures uma novalquando as viOvas praticam o roto penoso do ku/ah/a khomho
(langar ao longe a desgraga). Veremos, estudando estes costumes, que as relag6es sexuais
t6m aquiuma dupla significagao: I ' "consolidam" a pequena comunidade na sua nova
morada. isto 6. fortalecem a sua estrutura. fortificando a autoridade do chefe. que precede
os sObditos na repetiQao destas relaQ6es segundo a lei da hierarquial 2' fornecem o
principalmeio de se desembaragarem de toda a contaminaQao, sobretudo da impureza
causada pda morte (Annotatio 1 3)

2' Cason de pro/h/fao - Nio se julga que as pessoas casadas se achem,
habitualmente. num estado de impureza. como por exemplo as que tomam parte no luto.
Entretanto, formam uma categoria chamada va kc/kh//a, a qual constituium perigo para os
membros da comunidade em mau estado de saOde. As pessoas casadas nio devem
aproximar-se dos circuncisos, pots impediriam as suas chagas de sara. Nio devem entrar
na palhota de uma pessoa gravemente doente com receio de que apressem a morte dela
Para passearem pelts caminhos. os convalescentes devem ligar a volta dos tornozelos a
raiz chamada sc/ng/. que os protege contra o suter. a emanaQao que as pessoas casadas
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deixam nas pegadas, pols. assam me declarou um dos meus informantes. va kush//a
vah/sa, "as pessoas casadas sio quentes'

A16m do mais, nio s6 os individuos, mas toda a vida socialestaria em perigo se
houvesse relag6es sexuais quando a comunidade esb numa situaQao critica. E esta a
razio por que sio proibidas em tempo de guerra. durante todo o tempo das cagadas, e
tamb6m durante os periodos de margem. Coisa curiosa: esta regra nio se aplica tio
severamente ds mogas e aos rapazes nio casados, que podem divertir-se segundo o
costume do x/gantt/ (ver pag. 1 1 2). Parece que nio 6 o ato em si pr6prio que 6 tabu, mas
o ato quando 6 praticado por pessoas casadasle 6 s6 nestes casos que tem influ6ncia na
vida da comunidade.

Qual a razio destas proibig6es? "As pessoas casadas sio quentes". Que significa
este aforismo? O seguinte rito ajuda-nos talvez a compreend6-1o:

Na regiao dos Maluleke, quando a populagao integra entra no lago para apanhar
peixes, segundo o costume do kufrheva (Sexta parte. Capitulo primeiro), escolhem um
menino e uma menina e escondem-nos debaixo de uma pele de lego. como se fossem
marido e mulher, recomendando-lhes que fiquem muito sossegados, enquanto as pessoas

grandes pescam. lgnorando todas as relaQ6es sexuais. os pequenos obedecem - e entio
os peixes tamb6m ficam tranqiJilos e deixam-se facilmente matar. Por qu6? Porque no ato
sexual ha qualquer coisa de selvagem, de feroz, de apaixonado, que segundo a lei da
concordancia. que 6 a base da mafia bantu. tem influ6ncia sobre as forgas hostis. Estas
servo estimuladas. tornar-se-io mats difrceis de vencer -- sejam os inimigos durante a
batalha. os animals do mato durante as caQadas e a pesca, a doenQa, o periods de
contaminagao quando de uma morte ou durante os periodos de margem. A vida 6. por
assam dizer, acelerada peso ato sexual. e esta aceleragao 6 comunicada a toda a Natureza

Por conseguinte: "Fiquem sossegados, sejam continentesl"
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Esta concepQao profunda da vida explica tamb6m porque. tantas vezes. certos
atos devam ser realizados por criangas ainda ignorantes das relaQ6es sexuais ou por
velhas queja nio as podem ter.

Notemos que todos estes ritos nio pertencem ao animismo, para falar corretamente,
mas ao dinamismo(Sexta parte. Capitulo primeiro), que desempenha. na filosofia bantu
primitiva, paper quase tio importante como o animismo. Estas interdig6es nio sao. para
ser exato. religiosas.

5' - Esterilidade

Nos dis do Norte, quando uma mulher nio tem filhos. 6 oferecido um sacrificio
especial. muito parecido com o oferecido pelos Tsonga no dia da conclusio do casamento.
Matam uma cabra. tiram um grande pedago de pele da largura de um p6 da regiao
abdominal, e fazem-the tr6s aberturas, uma para a cabeQa, dubs para os brazos. As tr6s
aberturas convergem para um ponto onde o estragalo da cabra 6 seguro por uma correia.
A mulher est6ril cobre-se com esta pele, o estragalo ficando-the sobre o peitol ela deve,
tamb6m, p6r a bexiga no cabelo e trazer estes ornamentos durante um certo tempo. Para
os Tsonga. parece evidente que sio os deuses-antepassados que enviam os filhosl isto
explica a id6ia de oferecer um sacrificio, em caso de esterilidade. Mas. fora do roto religioso,
os doutores indigenas t6m numerosas drogas para remediar etta infelicidade.s A papa
especial preparada para uma mulher est6ril (mh/ka, x/mh/ko) 6 chamada x/vo/eko pelts
Rhonga. A pobre mulher 6 desprezada.

A esterilidade pode causaro div6rcio. O marido tem o direito de mandar a mulher
para sua casa. Mas. geralmente. os pals da mulher arranjam uma nh/ampsa, isto 6, uma
irma ou uma parente mais nova que a esposa e dio-na ao marido como segunda mulher
(ver Segunda parte, Capltulo primeiro).
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6o - Gravidez e abortos

Quando da sua primeira gravidez, logo que os seios comeQam a crescer e a
enegrecer. a mulher entra num estado chamado munyama(obscuridade) e deve seguir um
tratamento especial. O m6dico faz-the pequenas incis6es junto dos seios e nas pernas. e
faz brotar um pouco de sangue. Amulhergravida bebe, tamb6m, uma tisana destinada a
produzir o mesmo efeito, isto 6. a "tirar sangue". Os Tsonga sup6em que, como as regras
estio suspensas. o sangue se acumula no corpo, e 6 preciso, entao, faze-1o sair.

5 Um Pedicontou-me que na sua tribe, em semelhante casa, comegam por assegurar-se de se a esterilidade
6 devida ao marido ou a mulher. Para isso. cortam um pequeno pedago dos vestudrios do marido e da mulher
e poem-nos junta ao ninho de uma aranha. Esta aranha 6 uma esp6cie de migala, de tamanho enorme
Se a aranha leva para o ninho o pedago do vestudrio do marido. 6 este que 6 culpado. e se levar o do
vestuirio da mulher, a esterilidade 6 desta. Ver. a prop6sito da aranha divinat6ria. vol. 11, Sexta parte, Capitulo
primeiro. A, vl
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Nio consideram a gravidez periodo tabu. Como acabamos de ver, as rela96es sexuais
sio permitidas durante este perlodo, sio mesmo recomendadas como favorgveis ao
crescimento da criangal mas, na previsao do nascimento que se aproxima, alguns tabus
especiaisjuntam-se aos que se aplicam de maneira gerala todas as mulheres

Uma mulher gravida n3o dave-heber 6gua de p61 deve ajoelhar-se para o fazer.
senio a agua cairia violentamente na cabega da crianQa e fed-la-ial

E-the interdito endo/vero compo com muito vestudrio. Deve ter o ventre descoberto e
nunca p6ro pano com que se veste(cara/ana) sobre os ombros, senio a crianga nasceria
com a cabega coberta de membranas, complicaQao muito temida pdas mulheres tsonga

Nio deve comers mo/ho mu/to quenfe. A crianga poderia serqueimada e nasceria
com manchas negras.

E tamb6m tabu preparar o "nfehe" antes do nasa/menlo, pols ningu6m sabe o que
pode acontecer. A crianga poderia morrerl

A futura mie nio deve comer pom6o. porque os pombos nio t6m sangue nos
mOsculos peitorais. Ela pr6pria nio teria leite para alimentar a crianga. E-the igualmente
interdito o/baram macaco. para evitar que ela "se apodere"(kufeke/a) da forma do animal
e que a crianga nio se Ihe paregal

Uma mulher que fica gravida nio deve visitar nenhum doente. Esse poderia morrer

Noque respeita is mulheres que morrem no parte, vero que se disse na pag. 155.
Os abortos sio muito temidos pelos sul-africanos, nio por des pr6prios. mas porque

sio acompanhados de uma efusio de sangue. que 6 um tabu terrivel. O feto deve ser
enterrado em terreno Omido, senio nio choveria mais e o pars seria dessecado por ventos
abrasadores. Em tempo de seca. pratica-se um rito estranho chamado m6e/e/e:
desenterram todos os restos das crianQas mortas prematuramente e sepultadas na colina.
depois deitam-nos na lama, perto do rio. Discutiremos na Sexta parte a origem desta id6ia
extraordiniria. Uma mulher que teve um aborto 6 impura pelo menos durante tr6s meses.
6 necessgrio que as regras tenham reaparecido pelo menos duas ou tr6s vezes e a tenham
purificado, para que o marido possa recomeQar a ter relag6es sexuais com ela (compare
com Annotatio 7. que trata da transgressao desta lei).

por isso
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7' -- O parto

Ao estudar os ritos do nascimento, descrevemos os numerosos tabus do porto. O
periods de vusahana. que vai desde o parto at6 a queda do cordio umbilical, 6 muito
receado. Quando a mulher 6 atingida de x//c/no/(doenga que se produz is vezes depois do
pardo, sem dOvida em conseqi]6ncia da deslocagao dos 6rgaos) nio deve penetrar na
palhota de uma mulher que acabou de dar a luz. O mal "saltaria para ela", ku/u/e/a. Ha, no
entanto. um meio de impediro contagio. Avisitante deve pegar no pano que tem a cintura
e lange-lo a doente que, por sua vez. lanka-the o seu. Pode entio entrar: Eras procederam
conforme a lei, nio ha maid kuyf/a.

Ei proibido a mie beber leite durante todo o periodo que vaidesde o nascimento da
crianga a apresentagao a lua. Em seguida, s6 6 autorizada a beber leite de vaca que tenha
tido vgrios vitelos
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Quando se trata do primeiro filho, pratica-se o roto do kukunga. AcrianQa 6 chamada
r7'wada wa maf/vu/a, isto 6, a crianQa por memo da qual a mie kuf/vu/a. se tornou mie. A
etimologia desta palavra f/vc//a(z/bu/a, em zulu) 6-me desconhecida. Quando algu6m vem
saudar a crianga. os pals nio Ihe consentem que pegue ela no colon deve pagar uma
pequena quantia para o poder fazer. mesmo que se trate de um irmao. irma ou av6. O pai
nio este sujeito a esta regra. "A crianQa 6 sua, pertence-the". Atualmente, esta cerim6nia
significa somente que estas pessoas sio felizes por receberem entre das o rec6m-
nascido. Nio ha tabu. mas este rito esb certamente ligado ao fato de que a mulherque da
a luz uma crianga, pda primeira vez. passa do estado de mulher ao de mie.

Quando nascem outros filhos ha demonstra96es de alegria, mas o kukunga s6 se
pratica para o primeiro. Nio parece que neste caso os presentes do kc/kunga estejam
sujeitos a algum tabu, como 6 o caso do kuwumha (ver p6g. 125)

8' --A perda de filhos

A mulher que perde uma crianQa (wa kufe//wa) 6 profundamente contaminada pda
impureza da morte. Ela pr6pria a deve enterrar sem a ajuda do marido. No dia seguinte, vai
atrds da palhota. ajoelha-se e faz escorrer o seu leite para o chao. Procederg assim at6
que o leite seque.

O seu leite 6 impuro, nio deve cair uma Onica gota nas hortas - 6 tabu. Ela deve,
entao. evitar atravessar os campos ou it aos celeiros buscar provis6es. At6 que esteja
restabelecida" (kt/husefe/a), come com uma colher. Para uma mulher, servir-se de uma

colher 6 mau sinai pols isso chama a morte. E esta a razio por que os homens adotam
este hdbito mats facilmente que as mulheres. Durante o luto, as relag6es sexuais sio
interditas a mie e, quando as suas regras reaparecem. ela cara-se e nio diz ao marido.
S6 na segunda ou terceira vez o adverte. Ele pode. entao. purifica-la, o que se faz exatamente
como para as viOvas(ver pag. 147). Em seguida, compra-the vestugrio novo e ela retoma a
vida ordin6ria. Vendo-a assim com trajes novos, todos sabem que ela foi"restaurada". Se
ela recebesse este vestuirio de um outro que nio o marido, este Oltimo ficaria gravemente
ofendido e acusa-la-ia de adult6rio.

Um homem nio usa ma/opa. ou vestuirio de auto. quando se trata de um filho muito
pequeno. S6 a mulher o faz. Todavia, um marido tem sempre desgosto pda morte de um
filho e este triste acontecimento produz, muitas vezes, resultados terriveis. Vem-the a
id6ia que a mulher6 uma feiticeira e que. pecos seus poderes m6gicos, comeu o proprio
filho. Uma talacusagao acaba quase seguramente em div6rcio.

Uma mulher que perdeu v6dos a/hos, tr6s ou quatro, 6 considerada como estando
numa situagao particular, chamada vuwt/m6a. e numerosas regras devem ser observadas
para remediar este "estado de despojamento". Se uma crianQa vem ao mundo depots da
morte de vdrios irmios deve ser levada num nfehe feito de uma pele de carneiro, em vez de
uma pele de antelope ou cabra(ver pag. 78). E tabu levi-la num nfehe vulgar. Se 6 um
rapaz. a mie veste-o com roupa de menina, e vice-versa. Os seios da mie devem ser
untados com um rem6dio especial. pols sio "seEDs de mortos" (nave/e ya va/i). Se a
crianga vive. desmamam-na o mais cedo possivel e levam-na para casa da av6. Ha dots
ritos curiosos para protege-la da mg sorte. O primeiro 6 o kc/fungal o segundo, kc//inge/a
t/uwumba, parece ser mais particularmente um costume dos dis do Norte.
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O roto do kc/kunga, que ja encontramos virias vezes (ver pag. 129), 6 praticado
tamb6m no casa de uma mie que deu a luz um novo filho, quando estava no estado de
wuwum6a. E tabu menospreza-lola mie conserva-se calada diante das pessoas que vio
v6-la, at6 que tenham deposto os seus presented aos p6s dela e tenham. por este meio.
aberto a boca dela". As velhas que nio t6m meios para comprar um presente arrancam

uma ervinha e espetam-na no cabelo dela. Ela consente, entao. em falar. ReOne todos os
braceletes assim obtidos e liga-os ao nfehe. levando-os assim por toda a parte aonde vai.

Os dis do Norte observam um outro roto. Amie leva a crianQa a aldeia de seus pals
cujas irmis e irmios mats velhos morreram. L6, enterra-a at6 o pescoQO no monte de
cinzasl depots, algu6m corre a aldeia para buscar um punhado de milho e lanka-o sobre a
crianQa. Depois disto. retiram-na das cinzas, lavam-na. besuntam-na de ocre e reconduzem-
na a casa. Este rito chama-se k /tinge/a vuwumba - isto 6, preceder o vuwum6a, corte-lo,
cuidg-lo: o vuwum6a agora ja nio vera. visto que foi"precedido". Teri sido enganado e nio
querera nada da crianga. pols esta foi deitada para o monte de cinzas. com todos os
detritos da povoaQao. A crianga nio pode comer mats milho, mesmo se Iho derem em
graos: este mortal Que o vuwc/m6a nio se ocupe mais decal

Esta descrigao foi-me dada por um velho tsonga dos Spelonken. Mankhelu. meu
informante nkuna, chamava este rito de ku/inge/a vuwum6a, do verbo rhonga, fenfar tentam
influenciar assim a desgraga da mie cujos filhos foram arrebatados.a
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9a --Ad ult6rio

Entre os Tsonga. o verdadeiro adult6rio. para um homem. casado ou nao, consiste
em ter relaQ6es com uma mulher casada. Se as tem com uma moma, isso nio tem
maiores conseq06ncias. Ningu6m o reprovar6 se ela nio ficar gravidal se ela tiver um filho,
o homem sera obrigado somente a casar-se com ela, que passa a ser a sua .segunda
mulher. Aprimeira mulher nio Ihe quer. de modo nenhum, malpela m6 conduta. As vezes,
ela pr6pria procura a moma que ele deseja. Nio ha nada no seu coraQao que se parega a
dignidade ciumenta de uma esposa europ6iaIGuarda todos os domes(vc/kwe/e) de que 6
capaz para quando a segunda mulher chega a aldeia e partilha com ela a afeiQao do
marido comuml O adult6rio com uma mulher solteira nio 6 mats que kc/gang/sa.

Mas se um homem seduziu uma mu/her casada, uma mulher que tem um dono
(n'w/nylD . que foi paga -- nesse caso a questao torna-se muito syria. O marido consegue.
muito habilmente. descobrir a mi conduta dela. Logo que comeQa a ter dOvidas sobre a

$ Estes rites provam que, em todos os tempos. a mortalidade infantil foigrande na tribo bantu. A ignorancia
das regras de hygiene basta para a explicar. Mas aumentou consideravelmente desde a chegada dos
Brancos, por causa das doengas novas que trouxeram (sobretudo a sifllis). E principalmente nos bairros
indigenas junta is cidades que a situaQao 6 alarmante. O South African Outlook, de 7 de Jumbo de 7937, da
as cifras seguintes coma sends das estatisticas oficiais: em 1000 criangas indigenas. morrem 171 na
Cidade do Cabs. 203 ern Port Elizabeth. 500 em Jaanesburgo, 301em Pretoria. etc. coda etta questao fot
encarada muito seriamente peta Confer6ncia International para a Infincia Africana que se reuniu em
Genebra, em Junho de 1931, por instigag6es da Uniio Internacional de Sacorro ds Criangas. E interes-
sante ler as nave comunicaQ6es apresentadas sabre este assunto, relativamente a today as regimes de
Africa, e as conclus6es aprovadas peta Confer6ncia.
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fidelidade de sua mulher, escolhe um amigo e pede-the que a vigie. Ela 6 muito astuta. o
amante tamb6m. mas o amigo espreita-os e acaba talvez por surpreend6-1os no mata,
quando ela vai buscar lenha, ou junto ao charco, quando vaitirar aqua. Entao. conta ao
marido que os surpreendeu em flagrante delito. O amante deu, provavelmente. presentes
a mulher. Se nio o fez. o marido manda a mulher tirar algum objeto da palhota do sedutor.
Este Ihe permite que o faQa. Ela traz o cobertor ou qualquer outro objeto que Ihe pertenga.
Na posse desta pena comprovativa, o marido enganado procura o conselheiro de que
depende e pede-the que o acompanhejunto do chefe ao tribunal. O chefe convoca, entao,
o conselheiro que deve velar pelos neg6cios do amante e manda-o procurar o culpado.
Realiza-se a acareaQao. A mulher, interrogada, conta tudo: quantas vezes se encontraram.
onde ele a seduziu, etc., etc. Se ele nega. mostram-the o objeto que prova o delito. A
mulher mostra-o: "Nio fosse tu que me deste isto9 Bem te tinha dito que eu pertencia a um
dono(wa n'w/nyrDITu dizias-me: Nio faz malIAgora aquitensl..." O chefe ordena entio ao
ad01tero que pague um/ovo/o inteiro, 15-20 libras esterlinas, e acompanha o seu julgamento
das seguintes consideraQ6es: "Como pudeste fazer semelhante coisa'P Bem se sabe que
a mulher nio recusa nunca as tentativas de um homem. Mas estamos prevenidos, sabemos
que o adult6rio arrasta o processo(fhdrava). Por que nio arranjaste uma moma. se querias?
Nio terias cometido nenhuma falta. Agora, vais aprender quanto custa ofender uma mulher
casadal" Pronunciada a sentenga. o conselheiro do marido enganado vai encontrar-se
com o conselheiro do culpado. Vai reclamar a multi. Os parentes do condenado repreendem
asperamente o adOltero. insultam-no. "V6s? dodo este dinheiro perdidolPerdido por nadal
Se ao menos tivesses comprado uma mulher com esta quantiaIMas repara: 6 uma perda
inOtilIBem te diziamos que os teus maus costumes haviam de levar-te a desgraQal" Se o
sedutor nio tem com que pagar, deve reunir toda a familia e suplicar-the ajuda, pois estio
todos de acordo sobre o seguinte principio: "Nunca deve faltar dinheiro para pagar uma
d rvida de adult6rio" (A/andre wa vumbuye awupfuma/ID.

O infeliz papa a multa e soma tamb6m uma enxada para espantar (kuh/onto/a) o
conselheiro que fez executar a sentenQa. Este a guarda como prego do seu trabalhol

Por que 6 o adult6rio tio severamente interdito e punido? Nio por uma razio moral
de pureza ou castidade. mas por duas outras raz6es. Primeiro, uma razio juridica. O
adult6rio com uma mulher casada 6 um roubo pois ela pertence a um dono. Ela pr6pria
nio 6 punida. salvo quando aquele que a vigia a surpreende em flagrante delito e se da o
prazer de Ihe administrar uma carga de paulada. dodo o castigo recaisobre o homemlele
6 o ladrio. Mas ha. tamb6m. uma razio fisica: o maf/u/anal J6 vimos esta palavra. Kuf/t//ana
significa saltar um por ama do outro, fazer concorr6ncia um ao outro. No domingo sexual.
empregam esta palavra falando de dois homens que t6m relag6es sexuais com a mesma
mulher. "Ewes estio unidos numa s6 vida pelo sangue desta mulherl beberam da mesma
fonte" (Viguet). lsto estabelece entre des uma depend6ncia mOtua das mais curiosas: se
um deles adoece, o outro nio deve visits-lo - o doente poderia morrer por issolse enterra
um espinho no p6. o outro nio deve ajuda-lo a tire-1o - 6 tabu. a ferida nio curarial se
morre, o rival nio dove assistir ao enterro, pols morreria. Se 6 o filho do defunto (acontece
is vezes de um filho cometer adult6rio com uma das jovens mulheres do pai, o que 6
considerado kuh/ha, muito ruim), nio ousa ocupar-se do enterro. embora possa suceder
que seja justamente ele o "mestre do luto". Os parentes afastam-no pols t6m piedade dele
e sabem que desgraQa o ameaQa. E um tabu terrivell Existem rem6dios para acabar com
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etta contaminagao. sem dOvida: fazem desaparecer o kuy//alo kc/b/ha(ma agro), por6m.
permanecel Contudo, esses rem6dios seriam inOteis em caso de mpondro (que suponho
sero10pus)lse um homem visitasse o seu rivalatingido por esta doenga, morreria. Vimos
ja algumas complicag6es terriveis que des sup6em dar-se no nascimento das criangas.
quando houve adult6rio.

Estes grandes tabus mostram que os Tsonga t6m o sentimento muito n ltido de que
a promiscuidade neste dominio 6 muito perigosa. Mesmo em faso de kugangisa, censuram
os rapazes quando dots deles t6m relaQ6es com a mesma moma

1 0o -- Div6rcio

O adult6rio 6 uma causa de div6rcio. Em lugar de obedecer ao marido legitimo e
ajuda-lo a obter uma compensagao. a esposa culpada pode preferir it viver com o amante.
lsto provoca um div6rcio imediato. O marido procura os pals da mulherinfiele reclama o
/ovo/o. Os pats podem nio ter dinheiro liquidol procuram obt6-1o o mats depressa possivel.
mesmo que isso deva levar a dissolugao do casamento do proprio filho. Pode acontecer de
mandarem a mulher do filho para deus pais e reclamarem o /ovo/o pago por ela para
fazerem face is reivindicag6es do marido ofendido (ver Segunda parte). Pareceria mais
dimples it reclamar ao pr6prio ladrio o/ovo/o da mulher adOltera que ele roubou(f/suva).
Mas um ladrio nio 6 um homem com quem se possa contarl Se roubou. isso prova que
nio possuinada(verAp6ndice Vlll).

O div6rcio muitas vezes este ligado a causas mais triviais, por simples
incompatibilidade de cardter. Os pagaos sio muitas vezes duros com as mulheres.
Recusam dar-shes dinheiro para comprar roupa. "Sio pedras". declarou-me um dia um
deles. "Quando se raspa uma pedra com uma unha, a unha parte-se e a pedra fica". Por
outro dado. as mulheres estio longe de ser criaturas d6ceis e obedientes - e, naturalmente.
ha freqilentes disputas. Quando imagina ser perseguida (kuxam/sa). foge para sua casa
Eia sua grande arma. O marido solta um suspiro de alivio... mas muito em breve se da
conta da sua infelicidade. Nio tem comida, nio tem refeigao a tardel Os companheiros
partilham a ceia com ele durante alguns dias, mas nio estio resolvidos a alimentd-lo por
muito tempo. Modestamente. humildemente. deve it ter com os sogros e pedir a mulher
que volte. Os pals fazem um interrogat6rio e, se ha lugar para isso. admoestam vivamente
o genro. Pode suceder que a vida dom6stica se tome normal pols ambos receiam muito
uma repetiQao do conflitol mas pode suceder. tamb6m, que a situagao cada vez se agrave
mats e se chegue ao div6rcio. O marido reclama o seu dinheiro e, logo que o obt6m. o
casamento 6 dissolvido (kud/awa ka vukaf/).

Uma acusaQao de feitigaria pode, tamb6m, provocar o div6rcio. principalmente
depois da morte de um filhol do mesmo modo, a esterilidade, coma ja vimos (v.er pag
1 72). O egoismo exagerado do marido pode provoc6-1o. Conta-se muito a hist6ria do homem

e em tempo de fome cagou um antelope e o guardou para si sem dar nada a mulher nem
aos filhos. A mulher descobriu o fato e, quando terminou a fame. convidou todos os parentes

para uma festa de cerveja. Mostrou-lhes os ossos do antelope que tinha escondido, contando
como o marido procedera mal com ela. Os pals levaram-na com os filhos. As vezes.
terminam a hist6ria dizendo que o homem perdeu assim o dinheiro do/ovo/o em castigo
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da sua md agaol (Ver Gramma/re Rhonda, pag. 202 I Chants ef Confer des Ba-Rhonda
Pag. 260).

1 1 ' - Viuvez

Quando um homem morre, todos os parentes sao. coma vimos ja, contaminados
peta impureza da morte. H6 clrculos conc6ntricos em volta dele. sendo certas pessoas
mais atingidas que outras. As mulheres formam o primeiro circulo, sobretudo a primeira
mulher. Devem. entao, praticar cerim6nias purificadoras especiais. que lanQam enorme
luz sobre os sentimentos profundos dos Tsonga no que respeita a vida e a Natureza. De
resto. essas mulheres sio propriedade da familia do marido e fazem parte dos seus bens.
Como deverio das ser repartidas pelos herdeiros? E um problema muito delicado. maid
ou menos regulado pda lei da tribo. Ha. entao. no conjunto de costumes relativos is
viOvas, duas series de ritos para estudar: I ' os rites de purificagao, 2' as regras para a
repartigao das mulheres cujo marido morreu.

Descrevemos primeiro a sorte reservada, entre os Rhonga, a primeira mulher (para
todos os pormenores suplementares. ver: "A forte das viOvas entre os Ba-Rhonga",
S.A.A.A.S., 1909).

a) OpHme/ro d/a - Manyivana morreuITriste acontecimento para a mulher. Chamam-
na para vero tOmulo. Assiste em si16ncio ao enterro. mas logo que o irmio imediatamente
mais novo do defunto terminou a oragao fOnebre. ela desfaz-se em choro e em gritosl Os
pais deja lamentam-se tamb6m: "A nossa filha este sobrecarregada de desgragasl Agora
veio para ela o frioIAprendera a conhecera agua friar" E alusio a nova vida que a viOva tem
de fazer: todas as manhis tem de it com as companheiras ao lago e lavar todo o corpo,
at6 que os dias de purificagao tenham passado

O primeiro destes ritos purificadores tem lugar imediatamente depots do enterro. A
vitlva. rodeada pdas outras mulheres, dirige-se ao lago. Vedas devem lavar o corpo. A
major parte volta para suas casas, mas a viOva fica em companhia de outras viOvas que
perderam os maridos nos anos anteriores. Formam uma sociedade secreta que nio se
reOne senio para receber novos membros nas suas alas. Ningu6m deve sertestemunha
dos rites estranhos que se praticam. E um ngoma (palavra id6ntica a empregada para a
escola de circuncisao). Em todo o caso. o banho misterioso apodera-se do caminho
principal(gondrwen/D, e deve-se evitar cuidadosamente passar por la durante esse tempo.
pols uma grande infelicidade poderia suceder ao imprudente que se aproximasse muito e
visse fosse o que fosse da cerim6nia. Se um homem advertido avista o grupo suspeito
destas mulheres de luto. sentadas no caminho principal. para prudentemente e da uma
grande volta para evitar aquele local.

Que fazem nesta cerim6nia? Com uma faca ou um pedaQO de vidro. uma das vitlvas
faz ao novo membro da sociedade uma incisio na virilha. do dado esquerdo, "la onde o
marido dormia". Se o sangue corre livremente. 6 bom sinai. As mulheres mostram-se
satisfeitas: marido e mulher entendiam-se bem. Se. peso contr6rio. o sangue nio corre, 6
mau sinai. Em seguida. uma degas queima um punhado de erva seca, arrancada do teto
da palhota do morton deita-the excremento de galo (e nio de galinha) e a viOva deve apresentar
as duas mios a chamaldepois deve extinguiro fogo com a sua urina. Se nio o consegue.
6 uma prova de que nio foi fiel ao marido e o matou com os seus adult6rios. Estes ritos

178

Colegao Cldssicos - C./sos e Cosfc/mes dos Banff/



parecem-se com os primeiros ritos da circuncisio: a incisio recorda a ablaQao do prepOciol
a exposigao ao fumo, ao saito por ama do fogo. Sio grandes tabus. Ha, evidentemente.
que ver neles ritos de iniciagao, que acompanham a passagem de uma condiQao a outra
Por que teve lugar a cerim6nia no caminho principal? Porque, mats tarde, a contaminagao
da morte pega-se aos viajantes que por ali passem, e as pessoas que o luto tornara
impuras ficam desembaragadas dela.

Depots disto. todo o bando volta para a povoagao. As outras viOvas tiram da
companheira toda a roupa e poem-the em volta da cintura um junco ou uma correia de
folha de palmeira. em que penduram algumas folhas largas. Assim sumariamente vestida,
levam-na para casa, rodeando-a bem. Os homens nio devem ver este cortejo. Por isso.
algu6m vem avisd-los para que se afastem do caminholeles vio refugiar-se nas palhotas.
A viOva 6 assam conduzida a sua palhota. a da mulhergrande. que acaba de ser descoroada.
Deve executar a "01tima travessia da palhota". Entra peta porta, gritando: "Meu maridol
Meu maridol Deixaste-me s61 Que devo fazer?" Depois. sai. nio pda porta mas pele
buraco feito na parede para tirarem o cadaver e levarem-no ao tOmulo. Atrds da palhota, as
amigas esperam-na para Ihe entregarem as roupas velhas que foram lavadas no lago e que
ela deve usardurante dots dias.z

b) Os d/as que se seguem ao /ufo pesado - Constr6i-se uma pequena palhota
provis6ria. imediatamente diante da palhota do mono. E alique a mulher principaldeve
ficar durante toda a sua viuvez. O espaQO compreendido entre as duas construg6es 6 mats
ou menos tabu e a major parte dos bens do defunto 6 deposta debaixo do alpendre da
cobertura. junto a porta, do lado de fora(vergravura na pag. 151).

As outras viOvas nio abandonam as suas palhotas, mas tomam parte nos outros
atos de purificaQao. nos banhos de vapor e na aspersao geraldo quinto dia. Todavia. no
que respeita aos banhos de vapor. a primeira mulher 6 tratada da mesma maneira que os
coveiros. isto 6. deve expor-se ao fumo medicinalmais forte. enquanto as outras mulheres
sio purificadas por memo de drogas mais fracas. sodas vestem os ma/opa e comem com
colheres durante todo o ano de viuvez.

c) Dec/sgo pray/sada no que dfz respe/to a bode das vfdvas -Alguns dias depois do
auto pesado. efetua-se uma nova reuniao. mas desta vez nio se trata da impureza inerente
a morte, pois ela desapareceu provisoriamentel trata-se, somente, de dec/d/ra sorta das
L/faves. enquanto se aguarda a decisio definitiva. As irmis do mono desempenham paper
especial nesta reuniio. Dirigem as negociaQ6es com as viOvas a respeito dos novos maridos
E! um costume verdadeiramente digno de aprovagao deixar as mulheres tomarem das
mesmas uma decisio em tal materia, embora nio tenham para isso poderes absolutos. A
lei previu regras para a distribuiQao e 6 raro que se afastem deja. Contudo, toleram uma
certa liberdade na aplicaQao e mais facilmente poderao ser feitas modificaQ6es se estas
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forem propostas pelts intermedidrios femininos. Se o marido possuia um harem (fshengwe),
isto 6. pelo menos cinco mulheres, estas servo muito provavelmente atribuidas aos
herdeiros pda seguinte maneira: a mulher principal. que 6 "o pilar da aldeia". deve ficar
nesta e pertence ao irmio a seguir ao defunto.' que se torna o senhor da povoagao- A
segunda 6 atribuida ao segundo irmao. a terceira ao terceiro, a quarta ao nfuku/c/, isto 6.
ao filho da irma do defunto.Aquinta sera. entao. a mulherde um dos filhos do mono. lsto
pode parecer chocante e 6 realmente chocante, mesmo para os indigenasl no entanto. 6
preciso nio esquecerque ela 6 a mats nova de todasl casou-se quando o paiera ja velho,
e o filho mais velho do mono talvez de mats idade do que ela. No que respeita ds mulheres
de idade mais avanQada. a primeira e a segunda. em particular, ningu6m pensaria em
reserve-las para um dos filhosl Os incestos sio muito raros entre os Rhonga. Mesmo no
caso que acabamos de citar, respeitam-se mats ou ments os sentimentos das duas
panes. Os homens aconselham o rapaz a brincar com ajovem viOva. a pedir-the tabaco
gracejando, de maneira a que se habitue pouco a pouco a considers-la nio como mie
(Hamada), mas como sua mulher(nsaf/D...

Naturalmente, a regra geralpode ser consideravelmente modificada segundo as
circunstincias. Se o defunto 6 o mats novo da familia, o irmio mats velho pode herdar a
primeira mulherl mas esta maneira de proceder 6 considerada uma excegao

Tends sido, assam, concluida a distribuiQao. as irmis do defunto chamam as viOvas
e dizem-the: "Tu Fulana. dares de comer a Fulano(kuphame/a manyana)". E entio que
comeQa a discussio. Uma das viOvas, ja velha. pode recusar completamente ser adjudicada
a um dos cunhados. Pode dizer: "romo por marido o meu jovem filho" -- o que querdizer:
nio quero ser mulherde ningu6m. Ou entio diz: "Escolho a 6rvore principalda aldeia onde
o meu defunto marido construiu a sua palhota". Esta resposta pode significar duas coisas:
nio deixo esta aldeia e flcarei aquisem maridol ou, pelo contririo: consinto em ser mulher
do homem que sera o chefe da aldeia - isto 6. do mais velho dos irmios mais novos. Uma
outra dire: "Amo o meu nfuk /ku Fulano

Se a primeira mulher deseja tomar para marido um homem que nio habita na
aldeia, o conselho de famllia op6e-se, certamente. com todas as subs forgas a taldesejo.
pris a partida dela signiflcaria o desaparecimento da aldeia. Relativamente ds viOvas mais
novas, pelo contrario. 6 muito possivel uma excegao a regra ordinaria. se das insistem em
escolher um outro marido.o
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Em todo o caso, tudo isto nio 6 mats que uma consulta preliminar. e os homens
que se regozijam com a id6ia de ter novas mulheres terio talvez, mais tarde, como vamos
ver, cru6is desilus6es. Em todd o caso. aquele que 6 escolhido provisoriamente como
futuro marido de uma viOva visita-a imediatamente, "faz tentativasjunto dela" (kumufambe/a),
seg undo a expressao t6cnica.

d) 4 expo/sao da desgrafa -Antes. por6m, das viOvas poderem voltar a uma vida
feliz e normal, 6-lhes preciso ainda atravessar uma prova muito dura. Devem realizar a
cerim6nia do ku/ah/a khom6o. para se desembaraQarem da maldigao da morte, o que
para das 6 coisa muito mats diflcilque para os coveiros ou outros membros da aldeia. A
id6ia essencial neste estranho ato de purificaQao 6 a seguinte: antes de uma viOva poder
ser a mulherdo seu novo marido, deve ter relaQ6es sexuais com um outro homem que ela
seduz. Se ela consegue desembaraQar-se dele de talmaneira que o ato conserve o seu
canter ritual, s.n.i.(Annotatio 2). o homem toma sobre sia maldigao da morte e ela fica
purificada. Se, peso contrario. o homem pratica o ato complete, a viOva foi mal sucedida na
sua empresa e volta para casa cheia de vergonha e de desesperol

Vou dar a descriQao de uma destas tristes expediQ6es. Teve lugar alguns dias
depois da reuniio que acabo de descrever. Os homens da aldeia enviam as viOvas, dizendo-
Ihes: "Vio dispersar (kt/hangs/asa) a maldigao pelo pals e desembaracem-se dela antes
que outra desgraga nos acontega". Elas partem, com cestos c6nicos a cabega,
acompanhadas cada uma de uma amiga, coma testemunha. Visitam uma parenta afastada
e procuram flertar com os homens da aldeia. O seu desejo 6 depressa compreendido. Os
costumes sio tio livres que nio shes 6 dificil chegarem aos seus fins. Mas o ato de
purificaQao 6 instil se nio 6 interrompido bruscamente antes de ser completado. Se a
viOva o consegue, fica exuberante de alegria e regressa dizendo: "Lutei contra o luto e
venci-o". Se nio consegue. 6 ela que "foivencida pelo luto". Este caso 6 muito s6rio e s6
pode trdtar-se com rem6dios especiais.

O homem que, inconscientemente puriflcou uma viOva e o percebe. deve recorrer ao
n'anna para se desembaraQar da impureza da morte.'o As viOvas combinam voltar todas
juntasl param diante da entrada principal e anunciam o seu 6xito. soltando os seus
m/r?kc//ungwana, que signiflcam ao mesmo tempo alegria e dor. V6m todos ao seu encontro.
e vio em cortejo at6 o tOmulo anunciar ao defunto o que se passou: "Deixaste-nos aqui
fora, tivemos de atravessar uma prova penosa. Nio terra sido assim se nio nos tivesses
deixadol" Mas, apesar de tudo, este dia 6 de regozijo e os homens. os que devem herdar
as viOvas, estgo particularmente contentes. No mesmo dia, as viOvas mudam as roupas
de baixo e completam a sua purificagao por outro banho de vapor.

Diz-se, entao, que o auto este maduro (wc/wup/7/e). O cabelo da viOva torna a crescer.
S6 falta matar o auto (kud/aya nkos/D. lsto deve ser praticado pelo homem que "fez as
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lo Tamb6m pade escapar ao perino de ser marta peta contaminagao da morte da seguinte maneira: Sup6e-se
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tentativas". isto 6, que visitou com regularidade a viOva. A tarde, 6 autorizado a entrar na
palhota desta Oltimal ambos acendem alum fogo no qualp6em duas pilulas de um rem6dio
purificador, e exp6em os seus membros ao fumo. Depots, apagam o fogo com a urina de
ambos, ap6s o que podem ter relag6es sexuais, sem nenhum perigo. Deve. entretanto,
vassar um certs tempo antes que se faga a entrega da heranQa.

A descrigao do ku/ah/a khomho que acabo de dar, traduzindo exatamente o que me
contaram Mboza. Elias e um velho viOvo chamado Maguingui, aplica-se ao rite talqualera
normalmente praticado entre os Rhonga. no fim do s6culo passado. Atualmente, os
costumes evoluem. Existem em volta da cidade de LourenQO Marques grandes
aglomeraQ6es de indfgenas originarios de todas as tribos. As viOvas t6m a certeza de
encontrarem af um cento de homens, quando desejam "lanQar para lange" a impureza.
Mas nesta promiscuidade a sifilis alastra. Segundo observaQ6es dos m6dicos, 90 por
cento dos indigenas estio atacados por esta doenga. Quando os homens do interior do
pals notaram que as suas mulheres voltavam ritualmente purificadas mas fisicamente
contaminadas, comeQaram des pr6prios a praticar o ato necessirio. No entanto. a leido
ku/ah/a khomho nhoven/-- isto 6. fazer desaparecer a maldigao em pleno mato - permanece

inexorivel nos tr6s cason em que a impureza 6 considerada mats grave: quando o marido
morse de tisica, ou de lepra. ou quando a mulher deu a luz g6meos.

As viOvas velhas que sio incapazes de arranjar amantes podem ser purificadas por
memo de drogas.

e) 4no de v/uvez- Embora as viOvas tenham novos maridos. permanecem ainda na
velha povoaQao. Devem cumprir ai"uma enxada completa". isto 6. um ano inteiro de trabalho.
Deixam nos seus novos campos os caules secos dos cereais do ano precedente, de
modo que todo aquele que passa samba imediatamente que esses campos sio de viOvas.
O que colherem durante este ano pertence ao novo marido. T6m. agora. o direito de
kufamhe/ana. isto 6. de se visitarem um ao outro. O pretendente leva roupas a mulher:
asta vai v6-1o levando-the uma bilha de cerveja. Pertencem mats ou menos um ao outro.
mas o casamento da mulher assim herdada nio este absolutamente decidido. Asua sorte
definitiva nio 6 conhecida antes do Oltimo ato. que 6 tamb6m o mats importante: a entrega
da heranca.

f) O d/a da enfrega da heranfa -- E uma cerim6nia das mats caracteristicas. Preparam-
na com o maior cuidado. pois 6 um dia cheio de surpresas e de perigos. Tomam-se todas
as precauQ6es para evitar mal-entendidos e dar uma conclusio pacifica e satisfat6ria ao
auto. lsto se passa no inverno. Foifeita a colheita dos cereais nos campos das viOvas. as
pequenas espigas chamadas makunu/a foram postas cuidadosamente de dado, pois devem
server para preparar a cerveja para a festa. O conselho da familia retlne-se de novo e decide
que o momento chegou. Deitam-se os ossiculos. Se sio favoraveis. a cerim6nia
realiza-se. Fazem. ainda. aos ossiculos um certo nOmero de perguntas: Quem deve it
buscar o milho no celeiro e delta-lo na panda para o amolecer? (E a primeira operagao do
fabrico de cerveja indigena). Escolhem de preferencia uma mulher recentemente casada e
que nio tem filhos. Depois. perguntam quanto tempo deve deixar-se o milho na agua,
quem deve soltar m/nkc//c/ngwana para acompanhar o trabalho. quem deve tirar o milho da
agua. quala mulherque deve dara primeira pancada com o pilao para esmagaro milhoja

etctenro
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Todos os parentes se reOnem na aldeia do mono. Um ano decorreu desde a morte
e a amargura do luto passou. Ningu6m falta a festa, e menos que ningu6m os vafuku/u,
into 6, os sobrinhos. os filhos das irmis do defunto. Neste dia, alguns ficario desapontados
- mas um deles voltard para casa mais rico do que quando tinha partidoIA major parte dos
parentes chegam antes do dia estar claro. para ajudara preparagao da cerveja. Quando a
mulher designada pelos ossiculos deu a primeira pancada com o pilate, todas as
companheiras se poem imediatamente a polar com vigor e entoam cang6es de luto. coma
a seguinte, que 6 muito significativa:

Hirilo, hiriloIHitakuyini ku we, Hosindrina ?
Choramos. choramosl Que te diremos n6s. 6 Chefe'2

Este chefe 6. sem dOvida nenhuma, o C6u, o ser mais ou menos personificado que
mata ou d6 a vida e que encontraremos muitas vezes no decurso destas paginas.

A primeira das cerim6nias deste dia 6 o sacrificio que tem lugar sobre o tOmulo. O
mestre do lute pega num pote de cerveja e, seguido da multidao, em particular dos vafuku/u,
dirige-se ao lugar onde o mono foi enterrado. Chegado la. para e ora: "V6 esta bilha de
cervejal Trazemo-la para ti. Reunimo-nos para terminar o luto. Suplicamos-te que fagas
com que esta cerim6nia decorra em paz e boa harmonia". Depois joga um pouco da
bebida num copo que se encontra em ama do tOmulo, aquele de que se servia o defunto
quando vivo. Um dos nfc/kuku pega entio na bilha, que este quase cheia, e bebe o conteOdo
com os outros vafc/ku/u. Tudo isto foi feito com cdma, mas o tlltimo ato tornou os vafuku/u
mais atrevidos. Agitam-se. Logo que a multidio regressa do tOmulo, roubam um outro
pate de cerveja. Insultam os donos da aldeia, dizendo: "Qu61Voc6s nio t6m nada a nos
dizer quanto is decis6es tomadas para o luto?IJg estamos fartoslVamos n6s mesmos
levar as nossas mulheresl" Mas alguns velhos vio ter com des e dizem-lhes: "Fiquem
sossegadosl Nio estraguem a festal

Quase no fim da tarde. todos os parentes se reOnem na porta da palhota do mono
e levam as cabras que deram para a festa. E aique se faz o verdadeiro sacrificio, que
consiste numa oferenda viva, do mesmo modo. pouch mais ou menos. da que ja
descrevemos por ocasiio do desmoronamento da palhota. O velho oficiante que reza diz:
Olha-nos todos aquiIReunimo-nos para terminaro nosso luto. Que nio haja motim, nem

mal-entendido. nem c61era entre os waft/ku/ul Aquiesta o nosso boi(a cabra). Foi dado por
Fulano e Sicrano. Muitos outros foram trazidos. V6sITu morreste como um grande chefel
No mesmo instante. um nfukuku levanta-se e comega a insultar o que reza: "Tu nio tens
nenhuma consideraQao por n6slPor que nos pies de lada'2 Nio nos dgs mulheresIEstis
com desejo de nos matarl" Os outros vafc/ku/u fazem coro com ele. O fim do sacriflcio e da
oraQao 6 sempre o mesmo, em todas as grandes reunites religiosas de familia dos Rhonga:
os vafukc//u roubam a parte da vitima posta de dado para os deuses antepassados. A
multidio persegue-os rindo e atirando-shes bolas de nsvanyf.

O sol p6s-se. Os homens vio para a praia central da aldeia e sentam-se em volta
do fogo. As viOvas ficam entre a palhota do mono e a nova palhota da viOva principal. no
lugar onde todos os bens do marido defunto foram deixados durante o ano decorrido. As
outras viOvas rodeiam-nas uma vez mats. Nenhuma outra mulhertem direito de se aproximar.
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A cerim6nia 6 um novo roto secreto da sociedade das viOvas. Entoam a cangao seguinte
para lembrar a todos os sofrimentos do ano de viuvez:

Angoma nkulukumba\ Tatana angafa, avasiya
Na ngoma angasivabzela \
A nossa lei secreta 6 uma grande leno nosso pai partiu, ele deixou-nos
E nio tinha falado delta len

Durante esta canQao, as velhas tiram toda a roupa das viOvas e lavam-lhes o corpo-
Depois, levam-nas para a palhota da mulher principale vestem-nas com roupas novas - as
que Ihes foram dadas pecos pretendentes ou outros parentes. Ja todas sentadas, as irmis
do defunto procedem a Oltima distribuigao. Perguntam primeiro a mulher principal: "Tu a
quem pertences?" Ela responde: "Nio o conhecem'P E um homem que se interessou por
mim, que me tem visitadol EscolhiFulanol" Pode dizer, tamb6m: "Mato Fulanol" (/Vddd/aya
manyana, que quer dizer: "Como mateio primeiro marido poderei fazer o mesmo ao
segundo", declaraQao cheia de promessasl Logo que a viOva deu a resposta, as mulheres
que estio na palhota poem-se a gritar muito alto. Uma degas sai, vai encontrar os homens
e grata-shes: "Fulana diz que mata Fulanol" Em seguida, as irmis do defunto comeQam a
interrogar uma outra: "Tu quem escolhes?" A mulher fica calada. "Que queres dizer?" -
Nio escolho ningu6m" - "Como? S6 razogvell"... Poem-se a aperta-la com perguntas: "Tu

bem sabes quem se ocupou de ti, quem te visitou(kc/famine/a) durante todo o ano". -"Nio
quero nada delel" -- Como 6 isso possivel?". -- "Nao. nio quero. Quero o nfukukc/ Fulano '
Entio levanta-se na palhota um barulho medonho. Poem-se todas a gritar ao mesmo
tempo. Que sucedeu? Provavelmente. esta viOva nio estava contente com o homem que
se Ihe tinha destinado. Vendo-o mats intimamente durante o ano, a sua afeiQao nio tinha
aumentado. Por outro dado, tinha certa inclinaQao por um dos vafukc//u e combinou com
ele. em segredo, talvez tamb6m com a mie dele, que guardaria si16ncio at6 este dia.
depois escolheria o sobrinho. E muito possivel que a mie do nfukukc/ diga. neste caso:
Esta viOva nio foi comprada com o dinheiro que eu arranjei para a familia com o meu

casamento?" Naturalmente, o pretendente oficial esb pronto a protestar violentamente
contra esta espoliaQao. Encoleriza-se. Durante um ano inteiro deu vestidos a ingrata. As
coisas podem envenenar-se de tal modo que o nfukc/ku leve imediatamente a viOva rebelde.
dizendo: "At6 a vista, parto com a minha mulherl" Os velhos seguem-no. suplicando-the
que volte. Se v6em que a mulher este absolutamente decidida, permitem-the seguir o
marido da sua escolha. E preferlvel darem imediatamente o seu consentimento. pois nio
6 raro que o nfc/kuku repelido nesse dia se dirija a familia da mulher e reclame o dinheiro
que o defunto pagou porela, dizendo: "Este/ovo/o vem de minha mie. Se nio nos dio a
nossa mulher. se Ihe permitem que fique com outro homem, entio restituam-nos o dinheirol"
Pode muito bem acontecer que a viOva, nevada contra sua vontade para casa de um dos
cunhados, fuja para casa do nfc/kuku, e o marido legal fica sem recurso. Ha, neste assunto.
um ditado que diz: "Mulher herdada, nio pode serobrigada". Naturalmente. tats casos de
conflito de interesses ocasionam quest6es entre os membros da famflia. e os indigenas.
que detestam tais quest6es. tentam evita-las o mdximo possivel. Contudo. o desejo de
possuir mats uma mulher6 tio forte no coragao do Rhonga que semelhantes disputas nio
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sio raras e o dia da entrega da heranga 6 universalmente temido. Em todo o caso, o
conflito nio vainunca at6 uma verdadeira batalha. e, se um tio e um sobrinho se separam
zangados, tentam. muito verossimilmente. combinar as coisas para um sacrificio de
reconciliagao (kuhah/e/ana mad/fyefa), que 6 um dos lados admirgveis da religiao rhonga
(ver Sexta parte)

As viOvas sao, na verdade. a parte mats importante dos bens deixados por um
homem. Depois de das terem sido distribuidas, os bens menos importantes sio entio
entregues. Os 6o/s e o d/nhe//o foram ja entregues ao irmio mats novo a seguir ao defunto
ou, na sua aus6ncia, aos filhos. O irmio emprega-o como propriedade da familia na compra
de uma mulher para seu filho ou para o filho do defunto. quando for crescido. Na distribuiQao
das ferramentas que foram purificados mas deixadas no chao, em frente da palhota. at6
este dia. o nfc/kuku. isto 6, o principal sobrinho uterino, desempenha de novo um papel
importante. Tem direito de kufrhum6a - de escolher uma das azagaias do tio. exatamente
homo o tio materno toma(kufrhumba) uma libra esterlina do dinheiro do/ovo/o(ver Segunda
parte). dodo o guerreiro possuipelo menos duas azagaias: a maior pertence, em principio,
ao chefe, e 6 0 filho mais velho que deve herds-lal o sobrinho recebe a menor. mas deve
escolher antes do primo. Apropriando-se desta arma. cede ou transmite (Rudy/uefa) a
heranQa aos verdadeiros herdeiros. Esta expressao 6 muito caracteristica. Parece que o
sobrinho quer afirmar o seu direito. todavia toma a arma menos preciosa e deixa a melhor
ao filho do defunto. A explicagao deste costume encontra-se, talvez. na evoluQao que o
sistema familiar deve ter sofrido entre os Tsonga(ver Segundo parte). Com efeito, todos os
parc/ku/u se colocam em ala e recebem uma parte dos bens do defunto: uma faca. um
machado. etc. As mulheres nio herdam nunca (awad/pond/a). Quando nio existem outros
herdeiros a nio ser mulheres. as irmis do mono podem receber alguma coisa. mas
devem guardar os objetos de valor para seus filhos. que sio os sobrinhos uterinos do
mono. Por qu6? Porque, no espirito dos Tsonga, uma mulher nio este apta a possuirl nio
6 capaz de construir um recinto para bois e de o reparar. Como poderia ela. por conseguinte,
possuir bois? O mgximo que pode fazer6 arranjar um recinto para porcos Assam. pode ter
porcos, nada maisl

A festa da entrega da heranga termina pda distribuiQao da carne das vitimas. A
assemb16ia dissolve-se depois de cada grupo receber a sua parte. Devem coma-la durante
o regresso, nio importa onde, debaixo de uma drvore ou no memo do caminho, mas nunca
na aldeia do mono ou na sua pr6pria aldeia. E tabu. Os que recebem uma mulher voltam
para casa alegres. Na chegada, o feliz marido mata uma galinha ou mesmo uma cabra
para festejardignamente a sua nova mulher. E o fim do bongo periodo de viuvez, no qual 6
fdcil encontrar a s6rie completa dos rites de passagem.

Esta 6 a maneira normal pda qualuma viOva era reintegrada. outrora, na sociedade.
Mas ha cases especiais em que os ritos sio ligeiramente diferentes. Se uma viOva 6 idosa
e nio pode esperar seduzir um homem, compra simplesmente rem6dios que devem
LJ U I I I lbd-ld .

O caso da mulherde S6quis(ver nota na pag. 140) era maes complicado. Tinha uma
crianga e as relag6es sexuais eram-the, por conseguinte. proibidas. Para mats, o homem
que devia receb6-la legalmente em heranga estava em Joanesburgo e nio podia desempenhar
o papel purificador. Um dos coveiros substituiu-o e "correu para ela" (kc/frufrt/me/a). E uma
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outra expressao para kufamhe/a. Segundo o que julguei compreender. este homem teve
relaQ6es rituais (s.n.i.) com a pr6pria mulher, a fim de ku/ah/a khombo, de se purificar.
Depois, ligou o cardio de algodao (kc/doha nxa/e) em volta da cintura da viOva

Uma viOva doente 6 tamb6m tratada por kc/frufrume/a. O coveiro pode purifica-la,
pols participou em todos os ritos do luto ao mesmo tempo em que ela.

Estes processos de purificagao atenuados parecem ser a regra nos dis do Norte
Segundo Viguet, as viOvas devem tamb6m it ao mato(kc/hu/a n/ nhova) para encontrarem
um homem que as livre da impureza da morte. O homem que pratica este ato 6 chamado
de o ch/combo das viOvas. Certos individuos fazem disso uma profissao. Conhecendo
rem6dios para se purificarem (kc/f/rhu/u/a), exigem uma remuneragao... As viOvas tiram a
roupa de luto (neste caso sio braceletes de fio) e voltam para casa ornadas de p6rolas.

No dialeto dzonga. a entrega da heranga 6 chamada kupandra ndzhaka. Nenhum
sacriflcio a acompanha. Parece haver a esse respeito certas diferengas entre. as id6ias
dos Rhonga e as dos dis do Norte. Para os primeiros, a impureza da morte contamina
completamente a palhota, que deve ser destrurda. e a viOva deve submeter-se a dura prova
do desaparecimento da desgraQa (ku/ah/a khomho). Para os Oltimos. a impureza liga-se
mats a id6ia de que deve realizar a purificaQao coletiva do kuh/amma ndzhaka.

Devo ainda mencionar um novo costume que se esb espalhando nas cercanias de
Lourengo Marques. Quando uma viOva nio deseja vir a ser mulher do herdeiro local, volta
para sua casa e adota um outro marido. Nio faltam homens de outras tribes, vindos de
Inhambane, Quelimane ou Mozambique que nio t6m mulheres. Aceitam a proposta da
viOva e vio viver para a povoaQao dela. Sao, em gerd, desprezados. Dio-shes o nome
insultuoso de mugqomo. palavra zulu que significa um pichel de azeite vazio. Sio tio
duros e insensiveis como estes pich6isl Se nascem filhos, pertencem a famrlia do marido
defunto, que pagou o /ovo/o.

As vezes, tamb6m, a viOva escolhe um sobrinho ainda crianga. Alimenta-o como
se fosse sua mulher, mas vive com outro homem que ama. Acontece o mesmo se escolher
uma menininha, filha de uma outra mulher do defunto(Annotatio 13)
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C -- Velhice e morte

Uma mulher velha. saida da comunidade sexual, goza de alguns privi16gios que sio
tabu para as suas irmis capazes ainda de ter filhos. E autorizada a vestir a roupa que as
viOvas abandonaram. nio sendo a contaminagao da morte tio perigosa para ela. Pode
proceder a purificaQao da povoaQao em certos casos, de epidemias, e a das armas dos
guerreiros (Terceira parte). Depots do sacrificio do carneiro preto para obter chuva, as
velhas e as netas sio as Onicas autorizadas a comer a carne da vitima.

No entanto. as mulheres de idade e decr6pitas sio desprezadas. Enquanto sio
capazes de cultivar os campos. tratam-nas com consideragaol mas quando perdem today
as forgas e sio obrigadas a fazerem-se sustentar pecos filhos. consideram-nas corno
fardos importunos. Devo dizer que. enquanto ha nela uma centelha de vigor, a mulher
tsonga vaitrabalhar no seu campo. Viveu sempre tio estreitamente unida a terra que nio
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pode conceber a exist6ncia longe das subs hortas -- e at6 a morte. nevada peso instinto,
arrasta-se at6 das. com a pa.

A morte da mulher 6 acompanhada dos mesmos rites que a morte do homem.
Devo. por6m, mencionar o costume dos mah/oko, que tem lugar quando uma mulher
morre na flor da idade. /Wah/oko 6 um substantivo plural que vem de /7h/oko, cabega. A
explicaQao desta palavra t6cnica 6 a seguinte: os parentes da mulher dizem: "A nossa
cabega(isto 6, uma pessoa aparentada conosco) morreu. vamos andar de luto porela

Vejamos, primeiro, homo se realizam estas cerim6nias de auto nos dis rhonga.
Se as duas familias eram muito amigas. 6 provavel que os parentes da defunta

levem uma das jovens irmis dela. dizendo: "Aquiesta a nossa pequena carne de cabra
(mbafrD, a nossa pequena laranja (ou antes sa/a, fruto da drvore nsa/a)". Oferecem-na ao
marido para substituir a mona. Contraem novo contrato. O viOvo paga entao, imediatamente,
uma parte do /ovo/o. cinco libras esterlinas, por exemplo. e depois casa com uma das
cunhadas. Mas, geralmente. os parentes ficam encolerizados e a cerim6nia dos mah/oko
6 muito desagradavel. Pode ser que a mulher mona nio tenha sido inteiramente paga.
Nesse casa. os pais v6m, no fim do auto. "reclamar o rebanho" (kurhanoe/a nf/hama/D.

Mesmo quando nio ha complicaQao por causa do /ovo/o, existe certa indisposiQao.
pois os irmios da mona nio podem deixar de pensar que a irma foi mona por sorti16gios
Morreu antes de tempo - deve. pois, ter sido enfeitiQada pda famflia do marido. sem
dOvida pdas outras mulheres que tinham domes dela. Apenas terminado o luto pesado.
vio a povoagao da defunta. Um ou doin dentre des foram ver a sua "cabega", depots
choraram-na na sua pr6pria povoagao. No dia dos mah/oko. reOnem-se e jogam os ossrculos.
para saberem quem deverd falar, quem receberi o dinheiro dos mah/oko e se esse dinheiro
nio este enfeitiQado. lada a companhia. a qual se juntaram alguns parentes da defunta.
dirige-se para a aldeia atingida pda morte. levando a frente uma cabra. Sentam-se todos
com uma expressao de descontentamento no rosto. la fora. no matos nio ha palhotas
para os receber.

Sio avistados pecos habitantes da aldeia. Um deles. o mestre do protocols(mc//oslo.
vai ao seu encontro e oferece-shes um xelim, mas des conservam-se silenciosos. Di-lhes
as Oltimas novidades da aldeial nio Ihe respondem. Deixa-os. entao. para voltar de novo.
munido de outro presente. Eles consentem, entao, em Ihe darem notfcias das suas terras,
mas nio entram na aldeia. O mu/os/volta ainda. pda terceira vez. com uma libra esterlina,
mas des recusam-se a aceitg-la. Junta mais dez xelins(considera-se uma libra e dez a
coma normalque o viOvo deve pagarem forma de multa aos parentes da defunta). Mas
des persistem na recusa. E um insultol Felizmente, o nfukuku este presente. Vai
desempenhar o paper de mediador entre as duas famflias. Os visitantes fizeram-no vir, mal
chegaram. e ele sentou-se ao lado deles. Nio 6 o filho da irma deles? Mas. antes de it
para junto deles, o paidera-the instrug6es: "Diz-lhes que nio comia tua mie". O nfc/kukc/
6. como veremos. muito livre com os bos maternos. Tem o direito de os contrarian e
mesmo de os insultar. Vendo que des nio aceitam o dinheiro. levanta-se e deixa explodir
o seu desgosto. Aura areia aos bos, procura faze-1os it embora, e chou. "Nao, o meu pai
nio matou a minha mid Ele nio 6 um lanQadorde sortesIEla morreu de morte natural"
Ao verem as lagrimas dele. consentem entio em entrar na aldeia.
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Diante da palhota da mona foram amontoados a coroa de pasha do teto e todos os
bens da defunta: pandas, pratos, cestos, colheres, pi16es, etc. Os irmios quebram tudo.
Se se encontra algum utensflio novo no monte. dao-no. talvez, is suas sobrinhas. Em
seguida. tiram o teto da palhota e jogam-no para o mato. Tiram todo o barro das paredes
e abram-no para o p6 do teto. Fazem, entao. o sacrificio no meio das minas da palhota.
Enquanto o preparam. as mulheres das duas familias insultam-se reciprocamente. Os
parentes da defunta dizem is mulheres da aldeia: "Voc6s mataram-na. porque era um
espinho no vosso p6" (x//avID. Os outros respondem: "Voc6s viram-nos mata-la? Se calhar
la nas vossas povoag6es as pessoas nio morrem?l" O vukwe/e. o dome especial que
existe quase sempre entre as mulheres de um mesmo marido. explica coma 6 possivel
que se dirijam mutuamente tais amenidades. Entretanto, a vitima este pronta, os membros
foram cortados e a porQao dos deuses ancestrais foi posta a parte. O irmio mais velho da
mona ora nestes termos: "Minha irma. vaiem paz, nio estejas aflita, pols n6s amamos-te.
viemos para te chorar hoje. Nio degas que nio te choramos. Procura Fulano e Sicrano
(pai, av6, etc.). diz-shes que venham aquiIDa-nos bom sono e boa saOde. etc." Os vafc/ku/u
apoderam-se da vitima e o luto termina em risos, dangas e bebidas. Os vizinhos v6m
participa r nos divertimentos.

Quando voltam para casa. os parentes gastam todd o dinheiro dos mah/oko em
vinho. As vezes embebedam-se completamente. Depots disto, as duas familias recomegam

Este costume da multa dos mah/oko este tio enraizado que os convertidos se
conformam ainda com ele. mas habitualmente enviam o dinheiro a famrlia da mulhere nio
se realiza qualquer outra cerim6nia.

/Vos c/6s do /Vorfe. pagam tamb6m os mah/oko. mas parece que a famflia do viOvo
julga ter direito a reclamar a restituigao do /ou'o/o completo quando a defunta nio Ihe
deixou um filho em compensaQao da perda sofrida. No Nondrwana. embora estejamos
kinda na regiao rhonga, quando a mulher morre pouco tempo depois do casamento, o
/ovo/o deve ser restituido. Mais ao Norte. o processo 6 o seguinte: a mona 6 enterrada
peso marido segundo as regras vulgareslum ano decorrel depois. celebra-se a festa especial
semelhante a "cerveja do luto"(ver p6g. 154) na povoaQao dos parentes da mulher, onde as
duas familias se reOnem, fornecendo as vitimas necessdrias. ComeQa-se por um sacrificio.
no decurso do qualo paida defunta espreme o /7svanyf da cabra sobre todos os assistentes.
insultando durante todo esse tempo os deuses que mataram a sua filha e perturbaram as
relaQ6es das dual familias. Termina por estas palavras dirigidos aos parentes do viOvo:
Purifico-vos da vossa desgraQa". O paido viOvo faz o mesmo, insultando tamb6m os seus

deuses. e todos esfregam o corpo com o liquido esverdeado do nsvany/. Em seguida,
fazem uma oraQao para obter novas b6ngaos. O sacrificio efetua-se coma de costume, e
recomegam as discuss6es sobre as reivindicag6es. Cada uma das duas famflias instala-
se numa palhota (a famrlia do viOvo. segundo o costume. na casa da mie da defunta) e as
negociag6es prosseguem por memo de intermedidrios (f/nfrum/) da mesma maneira que
para as discuss6es que precedem o casamento. Chamemos de 4 a famrlia do marido. B
a da mulher. 4 envia duas enxadas a B para fazer a notificagao: "Vossa filha morreu na
nossa casa, no ano passado". B responde: "Este beml Entio paguem-nos uma multa pda
sua cabeQa(mah/oko), pois voc6s s6 nos compraram as suas pernas. O c6rebro, a cabeQa,

as visitas
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o nome ainda nos pertencem". A envia cinco enxadas a B. para pagar o c6rebro da marta.
B toma duas das cinco e envia-as a ,4, dizendo: "A primeira 6 para te purificar da desgragal
com a segunda tosquiamos a vossa cabega". 4 aceita as duas enxadas e volta para casa
Se a mulher morreu sem filhos, ha um segundo ato a proceder: 4 "abriu a porta da
reivindicaQao" (apfud/e nyr?gwa nandzu). Em breve volta a apresentar-se a B. Chega o seu
intermedidrio (nfrumlD, servindo-the de porta-voz. e diz a B: "Olhal Amontoamos as nossas
cinzas com as nossas mios e tiramos agua em pequenas conchas de massala(isto 6,
nio temos mulher para fazer os trabalhos dom6sticosl)" lsto significa: "Deem-nos, suplico-
vos. uma outra mulher ou entio restituam-nos o dinheiro necessgrio para comprarmos
uma". Se B tem uma moma em idade de casar, diz: "Nio nos matesl colocamos uma acha
de lenha atrav6s da rua"(h/hhgakanya nfsandza). lsto quer dizer: "Colocamos no caminho
alguma coisa para vos impedir de virem at6 n6s como inimigos. Aqui este uma outra
mulher para substituir a mona". ,4 compreende perfeitamente e volta para casa satisfeito.
Volta sem demora e traz vinte a trinta enxadas. E um comego do /ovo/o. Diz: "Agradecemos
a mulher". A moma segue-o imediatamente se este em idade de casarl se nao, fica em
casa at6 ser grande e. durante todo este tempo, o novo marido fornece-the roupa. Quando.
tendo ido viver com ele, ela tem um filho, B vaifalar com ,4 e diz-the:/V'wombekazf ayfhamb/
nandzc/, "Uma vaca que deu a luz nio pode server para pagar uma divida". isto 6: "E preciso
page-la por si mesma". E uma expressao t6cnica que significa: Ja que a nossa filha te deu
uma posteridade. paga-nos o seu /ovo/o inteirol A resolve-se certamente a faze-lo, h/
I/uxaka. por causa das relag6es amigaveis que existem entre B e ele. Mas se B nio tem
nenhuma moma para dar em compensagao. se nio tem dinheiro - o que acontece? 4
segue os seus bois at6 onde des foram, isto 6, a familia da moma que foi comprada por B
para um dos filhos. Esta mulher 6 a grande Huron'wada do viOvo. a que ele receia mais
entre todas as mulheres da tribo. Veremos o que acontece depois, quando estudarmos as
relaQ6es extraordindrias que existem entre estes dois individuos. Etta curiosa hist6ria
das conseqtlencias da morte de uma mulher casada, contada de maneira tio caracterrstica
por Viguet. oferece-nos uma excelente transiQao para a Segunda parte desta obra. que
explica as relag6es existentes entre todos os membros da familia tsonga
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Segunda Parte

A Vida da Familia e da Povoagao

Depots de seguir um homem e uma mulher do principio ao fim da exist6ncia. chego
a vida da familia e da povoaQao. Os dois assuntos estio intimamente ligados. Em gerd.
a povoaQao nio 6 mais que uma familia. composta do chefe. que 6 o pai. suas mulheres
e filhos. e dos velhos que ampara. Contudo, em muitos casos. os irmios mats novos
vivem com ele, e ds vezes um genro e at6 um estranho. e todos estes habitantes formam
a povoaQao: Muf/.I Estudamos no primeiro capitulo a familia em si. sua constituigao e
sistema de parentesco. e no segundo a povoagao como manifestaQao concreta da familia.
a sua fundaQao, as suas leis principais e as ocupag6es de cada um dos seus membros

I Os colonos sul-africanos chamam geralmente de kraa/s as aldeias indigenas. Tal expressao deriva da
palavra portuguesa curral. que significa. propriamente. estgbulo. Emprega-a para designar o recinto onde se
guardam os bois, o curral do dado, mas nio me parece exato aplicar este terms ao muf/. que 6 uma a/de/a
por menor e pobre que sega. Os portugueses chamam de povoafao as aldeias indigenas





Henri Junod

Capitulo Primeiro

A vida da familia

O sistema de parentesco dos Tsonga, e creio que de todos os Bantu. 6 muito
diferente do nosso e embaraQa os leigos que tentem compreend6-1o. E de fato uma questao
complicada. Expus em Les Ba-Rhonda a genealogia de lovana e procureidelinear o sistema
de parentesco, e explica-lo. Nio posse dizer que fiquei completamente satisfeito com
esse primeiro ensaio. Quando mais tarde tive ocasiio de estudar o assunto nos dis do
Norte, vique a comparagao de costumes dos vdrios grupos da tribo ajudava imensamente
a compreendero problema em conjunto. Alarguei por isso o inqu6rito ds tribos vizinhas. e,
depois da primeira edigao inglesa desta obra. procedia investigaQ6es entre os Venda.
Pedi-Khaha, Suthu. Cope, Ndrawu e Tonga. Concebientio o projeto ambicioso de organizar
um quadro dos termos de parentesco de todas as tribos ou subtribos. convencido da
simultaneidade do seu grande interesse, sob os pontos de vista lingtlistico e etnografico
Publico-o no Ap6ndice IV. no fim do volume. O meu tema 6 e seri a tribo tsonga, mas,
uma vez traQado em pormenor o sistema de parentesco dos Tsonga. tenciono esboQar
alguns dos costumes mats caracteristicos que encontrei nos Bantu da Africa do Sul.

Permita-me por6m acrescentar que. se 6 relativamente f6cildescobrir as id6ias que
presidem a organizagao da famflia na tribo tsonga. 6 extremamente dificil desenredar
completamente a meada. Julgava que s6 tinha dois fios - os costumes do /ovo/o e da
poligamia -- enrolados e atados mais de cem vezes. mas vique se Ihe enredavam muitos
outros. restos de uma antiga sociedade do tipo matriarcal e talvez vestigios do velho
sistema de casamentos por grupo, como ainda existe nos australianos. Hoje, o meu
objetivo 6 mats modesto. Nio tenho a pretensao de explicar tudo, mas apresentar uma
exposigao dos fatos mais ampla e mats completa. OfereQo-a aos antrop61ogos de profissao
para que possam determinar o enquadramento do atual sistema de parentesco tsonga na
evoluQao da famllia humana.



A -- Observag6es ao quadro dos termos de parentesco das dez tribos
ou subtribos sul-africanas (Ap6ndice IV)

Dou primeiro alguns pormenores que possam interessar o leitor. sobre a maneira
como obtive as listas que figuram neste quadro.

Mas antes desejo exprimir a minha gratidao ao falecido e saudoso mission6rio F.
Bridgeman, que compilou a //sfa zu/c/. e ao missiongrio P. Godfrey. a quem devs a //sfa
xhosa. Dificilmente terra encontrado colaboradores mats competentes para o grupo
zulu-xhosa.

A fHho cop/ fixou-se na costa do Oceano indico. da foz do Limpopo a Inhambane.
Grande nOmero dos seus membros emigrou para o distrito de Lourengo Marques. Um
deles pertencente ao cli Zandanoe/ana deu-me a sua genealogia e explicou-me o sistema
de parentesco cope.

O informante acerca dos Sc/fhu da Bassufhc//3nd/a foiNeftaliMotsuenene, auxiliar
do Dr. Hertig em Morija, em 1915. e a lista foi amavelmente revista peso missiondrio.
E. Jacottet. meu amigo, e peso missiondrio P. Ramseyer.

A fdbo khaha 6 uma parte da populagao pedido Norte do Transval. Passeialguns
anos na vizinhanQa do seu chefe Maague, que se fixara perto da estagao de Xiluvana. e
devo as informaQ6es colhidas principalmente a um jovem khaha chamado Ma10pi, que era
meu aluno em 1 906.

Durante uma temporada longa na regiao dos Venda. em 1920, encontreium indfgena
inteligente. chamado Chifaladzi, que fez tudo para me desvendar os segredos dos costumes
desta tribo interessante, especialmente o sistema de parentesco.

Quanto aos conga das proximidades de Inhambane, obtive as primeiras informaQ6es
de um deles estabelecido perto de Ricatlal a lista foidepois revista peta Sra. Keys. esposa
de um missionirio americano, que a completou na medida do possivel

Os /Vdzawc/. tamb6m chamados /Vya/. habitam maid ao Norte, entre o Save e a
Berra. Pertencia a esta tribo um dos meus vizinhos de Ricatla que me deu uma explicaQao
inteligente da sua vida familiar.

Nio posse garantir que as listas estejam absolutamente completes. Ha lacunas
em algumas, ou pelo informante nio ter achado o termo pr6prio, ou peso termo nio existir
ou estar esquecido(principalmente na regiao dos Suthu). E possivel, tamb6m. que tenha
escapade um ou outro erro e peso que me desculpem. Seja como for, apresento o quadro
como este - depots de ter feito o mdximo que pude - por saber. como disse na Introdugao.
que a Ci6ncia progride por aproximag6es sucessivas. Mas espero que seja pedra Otilna
edificaQao da ci6ncia etno16gica africana.2

Em gramatica. a major parte dos termos de parentesco tsonga pertencem a classe
mu-va. a classe pessoal. Formam o plural em va (vatatana vana, vamakwavo, vatukulu)
Alguns. entretanto. pertencem a classe nh-f/n. que compreende principalmente animais.
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2 N.T. - Suprimimos aqua parte do texts original relative a ortografia, por parecer desnecess6rio na versio
portuguesa
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mas tamb6m names de profiss6es ou de relag6es de famllia: ndrisana. nhondrwa. namu.
nhombe, nhlampsa, que formam o pluralem ff. Os cinco termos seguintes: tatana. mamana,
rharhana. malume. kokwana, sio tidos por nomes pr6prios. quando empregados como
tats. Por exemplo: quando digo fafana. reflro-me ao mec/ pai. a quem o voc6bulo se aplica
por exce16ncial neste casa, fafana nio 6 precedido pda vogal inicial a ou e. que se
antep6e aos nomes comuns (ver E/emenfa/y Grammaroffhe Thongs-Shar7gaan Language,
pag. 26, $65). Se quero dizer "seu pai" devo dizer: afafana wakwe (em rhonda) ou efafa wa
rena (em dzonga), etc.

B Explicagao dos termos de parentesco tsonga
195

Aprofundemos agora o estudo de cada um destes termos e tentemos determinar as
suas significaQ6es principais derivadas. consultando as tr6s genealogias que possuimos,
de TovanaA. de Mboza B e de sua mulher Nsavula C, e vamos procurar determinar nio s6

a relagao social mas tamb6m a relagao moral existente entre estas diferentes pessoas e
a maneira coma das se comportam umas com as outras. Ha duas esp6cies de parentesco:
o parentesco pelo sangue. ou consangainidade, e o parentesco por casamento. do lado
da mulher, ou parentesco por alianga. Os parentes consan90ineos dividem-se em dual
categories que diferem uma da outra mats nos Bantu do que entre n6s: sio os parentes do
dado do paie os do lado da mie. Os parentes do lado do paichamam-se vakwerht/(Ro.).
wadkweru (Dz.): os da nossa casal e os do lado da mie chamam-se vakokwana: os
antepassados.

Estudaremos separadamente cada um dos tr6s parentescos, se bem que nos seja
impossivel isold-los inteiramente uns dos outros. Vamos encontrar em cada um duas
series de termos: de correspond6ncia e de reciprocidade. Veremos. tamb6m. que estas
designaQ6es exprimem muitas coisas diferentes, pois uma das consideraQ6es principals
que as ditam 6, para o homem, o direito de casar com as parentes da mulher. ou de
receber em heranQa as mulheres pertencentes a sua pr6pria familia.

I -- Parentesco pelo sangue

O termo gerd para indicar este parentesco 6 vuxaka (de xaka, maxaka), parentes

I' - Parentes do lado paterno

(Vakwerhu: va, osl ku, em: emu, pronome possessivo da primeira pessoa do plurals
significa: os de nossa casa).

Consultemos primeiro Tovana, a quem chamamos de Tovana llna genealogia
Tovana chama Magugu de pai: fafana. Esta relagao implica respeito e tamb6m

temor. O pai, embora nada se ocupe dos filhos, 6 o instrutor. o que repreende e pune
Devem-the obedi6ncia absoluta os filhos e filhas(Ap6ndice V). D6-se o mesmo com os
/rm3os do pa/, a quem chamam vafafana va x/rharhe: o irmio mats velho 6 um "av6" para
Tovana e o irmio mats novo, Nkale, fafana /wenfnongo, um "pequeno pai". As mulheres
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deles, Matchinipor exemplo, sio suas "maes", embora em certos casos ele possa casar
com das, quando as recebe em heranQa. Os primos do pai sio tamb6m "pals"(Muhambi
relativamente a Thakusa. por exemplo, Genealogia B). desde que o paios trate por irmios

Ha outro termo para dizer pai: rharha, em dzonga, rhorho, em rhongal rhorho 6
empregado somente com o pronome possessivo, nas tr6s formas seguintes: rhorhwanga.
meu pai. rhorhwakc/, teu pai, rhorhwavu. seu (dele) pai. O correlativo de fafana 6 nwana,
filho ou filha.

Tovana ll chama Xitsimbo de kokwana, av61 Tovana 1, de kokwana wa fafana, av6 de
meu pail Nkwangana. de kokwana wa kokwana. av6 de meu av6. A expressao fafana wa
kokwana. paido av6. nunca se emprega. O bisav6 e o trisav6 sio por vezes designados
o que nio v6 o neto quando as mulheres o mandam levar-the a comida"l o rapaz come-a

no caminho e o velho nio saber(pag. 134). Estes ascendentes chamam Tovana de nfc/kt//u.
neto. E o verdadeiro nfuku/u de Xitsimbol em relaQao a Tovana 1 6 o nfc/ku/u wa x/kandrafro/o.

o que se senta sobre os joelhos"t relativamente a Nkwangana. 6 o nfc/ku/c/ wa
x/kandrafrhomho. palavra que parece designar "o que se senta sobre os dedos grandes
dos p6s". Em dzonga, aplica-se uma outra destas curiosas express6es aos vafukt//c/:
nfuku/u wa xhghuhe. "Quando pronuncia este nome". informa Gang, "o meu bisav6 designa
um lugar pr6ximo, e quando diz: nfc/ku/c/ wa x/kandrafro/o, designa um lugar mais abaixo
Para compreender isto, 6 precise que imaginemos a seguinte cena patriarcal: um homem
velho. muito velho, este sentado no chao. tendo o filho (nwana) ao colo. o nets (nfc/ku/c/)
em ama das coxas, o bisneto(wa x/kandrafro/o) nos joelhos e o trineto em ama dos p6s.'
O fato de estes termos quase nio serem usados mostra que o sistema de filiaQao paterna
6 de fato muito antigo nesta tribo. Deve ter havido uma 6poca em que os antepassados da
linha paterna eram melhor conhecidos que na atualidade. As mulheres destes vakokwana
sio tamb6m vakokwana, exatamente como os maridos

A irma do paid rharhana(Ro.). hainan/(Dz.). Sio duas formas da mesma palavra.
porque o rmuda em h muitas vezes na fon6tica tsongal os preflxos da primeira classe. mu
ou n, hoje desaparecidos, podem ser causes desta mudanQa.

A forma rharhana 6 muito pr6xima de rharha, pai. Empregam-na para dizer "minha
tia". Se querem dizer "vossa tia". "sua tia", rharhana transforma-se em rharhakaf/ Marc/.
rharhakaf/ wakwe. Esta palavra signiflca, exatamente, "pai feminino" (ver a signiflcaQao do
sufixo af/ na paging 71. nota 1). Tuwana 6 rharhana de Masusule. Masusule 6. tamb6m.
seu nwana. Testemunha-the grande respeito, embora ela nio sega de qualquer modo uma
mie (Hamada). Contudo, entre os parentes do dado paterno. 6 a ela que os rapazes ou
meninas contam os segredoslo sobrinho e a sobrinha vio procure-la para obterem ajuda
e conselho nas ocasi6es dificeis. Ela intercede por elesjunto do paina ocasiio pr6pria e
a sua influ6ncia pode ser decisiva. A rharhana pode ser chamada a oficiar num sacrificio
oferecido em favor dos sobrinhos. filhos dos irmaos, se todos estes ja tiverem morrido.
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3 H6 outra interpretagao destes termos, quando aplicados aos avis: koRMa/7a wa x/nghuhel 6 pobre.
miserivelIQuando matam um boina povoagao nem sequer Ihe mandam o seu quinhao; esb lange. KoRMa/7a
wa x/kandrafro/OI este quake lego. Quando deseja ver o bisneto, chama-o e diz-the: "Senta-te nos meus
joelhos". Kokwana wa xfkandram/rhomho, m/rhom6o ou m/frhombo significa. tamb6m, as maQarocas de
milho que servem para fazed a cerveja das oferendas. Este kokwar?a. o trisav6, 6 quase semelhante a um
dos deuses ancestrais. a quem se oferecem sacrificios.
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coda a mulher parente pr6xima de meu pai ou meus antepassados paternos 6,
tamb6m, por extensao. uma rharhana: as filhas de meu tio-av6 paterno, por exemplo. que
sio coma irmis para meu pai, etc.

O marido da minha tia paterna nio 6 nem um painem um tio. mas um mc/kon'wada
ou /7amc/. cunhado. pols, como veremos, tem uma esp6cie de direito de prioridade para
casar com minha irma ' (Xinkanyana versa/s Masusule, Genealogia AI ou MOki versus
Muhambi. Genealogia B). Relativamente a Madonge. MOkie nkafa, marido. por causa
daquela possibilidade. E para ela um marido presuntivo. Por conseguinte Madonge 6 uma
co-mulher presuntiva de sua tia paterna, e o termo empregado para designar esta relagao
6 /7h/ampsa. Explicaremos depots mais completamente este termo.

Tovana 1 1 chama de makwavc/ Tuwanal este termo, que 6 reciproco, significa tanto
irmios homo irmis. Se quiser especifica-lo. junta a makwavu a expressao "da azagaia '
ou "do cesto". Nunca empregam aquele substantivo sem o juntar ao pronome possessive:
makwerhu significa meu irmaol makwenu. vosso irmaol ma;avravc/, seu irmio ou sua irma
O irmio mats velho chama-se nhondnwa(pl. ffr7hondnla/a). O nhond/wa tamb6m se chama
hos/ (pl. f/hos/), chefe. Os Tsonga observam rigorosamente a hierarquia da idade. O irmio
mats velho 6 tratado com grande respeito e da ordens aos irmios mats novos. com
autoridade quase iguala do pai. Conv6m acentuarque a situaQao do irmio mais velho nio
6 s6 devida a idade, pols na familia poligama todos os filhos da primeira mulher, ou do
primeiro "lar", sio f/hos/ em relagao aos filhos das mulheres ou lares secund6rios ou
posteriores, embora nasgam depois. T6m a precedencia. Quanto ds moQas, chama-se
muitas vezes de Hamada. mae. a irma mais velha, mas o irmio mais velho nunca 6 fafana
(pai). mas um hos/ (chefe).

O termo makwavt/ aplica-se a todos os meus primes do primeiro e segundo grau
que t6m o mesmo av6 ou bisav6 paterno que eu. Os primos do dado da minha mie sio
tamb6m vamakwavu. pelo ments os filhos da minha tia materna. Mas os primos do lada
de meu paisao ainda mats vamakwavu que os do lado de minha mien Muhambi6 maid
makwavu de Hlangaveza do que de Mahlovo, porque os dois primeiros t6m o mesmo
x/conga (nome de familia)I pertencem ao cli Macaneta e, por isso, Muhambi pode receber
em heranQa as mulheres de Hlangavezal Muhambie Mahlovo nio sio do mesmo cli e
nio podem herdar um do outro. Com este exemplo comeQamos a ver que as leis de
sucessao, especialmente as relativas a distribuigao das viOvas entre os membros da familia
que as comprou, estio intimamente relacionadas com o sistema de parentesco.

O homem que casa com uma irma de minha mulher 6 meu makwavc/I meu nhondnvt/a.
se casou com a irma mais velha (Phayindhi em relagao a Mboza)I meu ndHsana. se
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4 Embora o marido da tia patema sega um mahon'walla. terms que implica respeito. nio 6 grande o respetto que Ihe
testemunham. Diz Gana: 'Quando atravessa a nossa povoagao, dino-the: Bom dia, namul Contamos livremente um ao
outro as novidades do dia (kudmngu/ivana). Come conosca. Compramos para ele um pouco de arroz, um frango Se

vou a sua povoagao. abro a porta da sua palhota e ponho la o meu cajado sem pedir licenga::.coisa que nunca fbria
na aldeia dos paid de minha mulhec que sio meus verdadeiros vakon'war7a. Sento-me e digs-the: Dd-me into ou
aquino..., por exemplo. o teu chap6u. Pode ser que recuse, mas. se tiger dais chap6us iguais. insists e digs-the: Dd-me
uml Ficaremos parecidos. DiverUmo-nos assim. gracejamos um com o outro(kumpaavehna)'.Um sobrinho uterine

procederia assim homo o tio materno? - NuncaIA conduta do sobrinho uterine 6 chamada de kunyenye/a. Precede
absolutamente sem constrangimento; chega e apanha um frango ou uma cabra, ou rouba uma vasilha de cerveja
Deem. quando o v6em chegar: "Olha o fetticeiro, etc." (Ver mais adiante pagina 202).
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desposou a irma imediatamente mais nova (Magwazizene relativamente a Mboza). Mboza
chama tamb6m de irmio os irmios de Phayindhie Magwazizene.

Nos dis do Norte, ha palavra pr6pria para indicar o parentesco de dois homens que
casam com irmis uterinas. Chamam-lhes vamakwavc/ va x/nana. forma abreviada da

expressao Rona un'we manama. que significa "ha uma s6 mae". termo que parece ter
vindo dos Pedi.

2' - Parentes do lado materno

Tovana ll chama manama. mge. a Mixikombo. E a sua verdadeira manama e o lago
que os une 6 muito profundo e muito terno. e ao mesmo tempo de respeito e amor. O amor
prevalece contudo, a maior parte das vezes. sobre o respeito. Averdadeira palavra para
exprimir ternura 6 ffmpsa/o, que vem de psa/a, dar a luz. e a mie chama-se muitas vezes
de mise/e (termo tamb6m aplicado is f6meas de todos os animals). E a palavra que
melhor corresponde ao sentimento da mie pelos filhos. E geralmente fraca para des e o
pai acusa-a muitas vezes de os estragar

As irmis da mie sio vamamana em segundo grau. porque. se morrer a verdadeira
mae. provavelmente uma delas cuidard das criangas. Os maridos destas sio vafafana:
Phayindhi6 fafana de Madonge e Muhambie chama-se Hana, filhos. Mboza 6 tamb6m
fafana de Mahlovo e Mathamba. pols 6 makwavu. irmio do pai deles (ele e Phayindhi
desposaram irmas). sodas as mulheres do mesmo marido sao. tamb6m, vamamana.
maes por poligamia (N'waxihonie Mixihari para Tovana). Sio vamamana va x/tshengwe.
maes de harem. Respeito-as, mas estio mais distantes de mim do que as irmis de
minha mie. Termo mais familiar para designer mae. analogo ao de rhorho, pai. 6 n'wa.
palavra sempre empregada com o pronome possessivo e s6 na segunda e terceira pessoa
r7'wary. tua mad n'wake. sua mie. /V'Haka emprega-se em determinados insultos ou
pragas e deve evitar-se como termo ultrajante

Muitas outras mulheres sio Hamada. a mulher de meu tio paterno (Magugu em
relaQao a Muhambi). embora a possa receber de heranQa, em certos casosl a filha de meu
tio materno. porque 6 mulher presuntiva de meu pai(Xaputa relativamente a Misaveni) -
a16m das mulheres da famrlia de minha mulher que tamb6m podem assim chamar-se
Uma irma mats velha 6, tamb6m. a manama da irma mats nova, e muitas vezes um marido
chama de Hamada a mulher.5
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5 O termo HaHaHa 6 freqOentemente empregado polo interlocutor. sem qualquer alusgo a lago de parentes-
co. quando se dirige a mulheres mats velhas que ele. Etta signiflcagao extensiva 6 tamb6m freqaente em
fifa/7a. kokwana. n'wa/la. Todd o homem maid velho que eu posso chamar de fafana. e por sua vez chama-
me de n'wada. Se 6 muito grande a diferenga de idades tratamo-nos reciprocamente por kokwana e ntuku/u
Falando na terceira pessoa, uma crianQa did sempre fafana antes do name de qualquer homem de meia
idade, embora pertenga a um cli completamente diferente. As mulheres dos arredores de Lourengo Marques
chamam freqtJentemente de nkafa, marida. o brando. lsto revela que os termos de parentesco sio muitas
vezes empregados para exprimir nio s6 relaQ6es morais, mas tamb6m de familia ou de sanguele nio devem
tirar-se conclus6es prematuras da maneira homo se empregam tais termos, nem ver forgosamente neles
vestigios de um anterior estado social em que todo o homem e mulher de idade madura eram considerados
o verdadeiro pai ou a verdadeira mie. Os Tsonga podem dar a estes termos sentido vasto. Nem por isso o
seu sentido t6cnico difere menos fundamentalmente do sentido derivado.
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Se a irma da mie 6 uma mae. o irmio da mie 6 um pai. Chamam-the ma/ume ou
kokwana. e vemos nisso um dos traQos mais caracteristicos do sistema de parentesco
tsonga. e mesmo bantu. O termo kokwana designa, em primeiro lugar, o av6 paterno e
todos os antepassados do lado do pail esta 6 a significagao pr6pria. essencial. Os
t/akokwana sio tamb6m todos os parentes masculinos da mae, os irmaos, o pai, os bos,
etc. Formam um grupo que chamo de c6 vakokwana, que significa "a casa de minha
mae". exatamente como cuero significa "a casa de meu pai. o meu domicilio oficial '
Kc/hero vem primeirol ka vakokwana. em seguidal a parentela (vuxaka) do dado do paid a

cabegala do lado da mae, s6 as pernas"(Mboza). Nio esquegamos que uma crianga vive
na casa do pale s6 vaiem visita a povoaQao da mie. Pode la viverdurante anos. depois do
desmame. mas. se decidisse instalar-se la. zombariam deja. e o paie os bos paternos
repreend6-la-iam severamente. "Es estOpido", diriam. "abandonas a tua pr6pria povoagao.
vats para a dos teus vakokwana para a aumentaresl E verdadeiramente um doidol A tua
mie nio foi comprada com o /ovo/o? Os filhos que p6s no mundo pertencem a teu pai.
exatamente como os vitelos dos deus bois" (Mboza). Mas se a morada da familia da mie
nio pode vir a ser a morada dos filhos, as relaQ6es que estes mant6m com os vakokwana
sio de uma natureza muito mais livre. mats agradavele amigavelque as que mant6m com
os parentes do pai.

Os Tsonga do Norte chamam indiferentemente de koRMa/7a o avo materno e bos
maternos. O dialeto rhonga ja faz distinQao entre kokwana, av6 materno. e ma/c/me. irmio
da mie: no entanto. chama-se muitas vezes de kokwana o ma/ume. Nos dis do Norte,
os sobrinhos uterinos. isto 6, os fllhos de minha irma, sio sempre designados por nfukc//ul
6, como vimos. o termo correspondente para kokwana. Entre os Rhonga t6m a designaQao
especial de mupshana, que parece tender a desaparecer, por ser muitas vezes substituida
por ntukulu.6

Estudemos as diferentes parentelas do dado materno.
O av6 materno 6 o grande, o verdadeiro kokwana. Respeitam-no pda idade. Ele 6.

por6m. mais indulgente com o filho da filha do que com o filho do filho. Se o primeiro
estraga alguma coisa. diz: "Nio me importo. Que Ihe ralhe o paise Ihe causou danol os
deus neg6cios nio me dizem respeito. Nio 6 da minha povoaQao". Se se tratasse do filho
do filho. o casa seria mats s6rio. Seria duro com ele. No entanto, se uma crianQa tomar
muitas liberdades com o seu kokwana, o velho diz-the: "Vai brincar com o teu ma/c/me '
Para o sobrinho uterino. o noa/c/me 6 inteiramente diferente dos outros parentes e nio 6
necessgrio ter-the respeito. "Vais combe/a a povoagao dele, fazes o que te apetece e levas
a comida que precisas. sem pedir licenga. Se adoeceres. o ma/c/me toma especial cuidado
contigo e oferece um sacrificio por ti"(Viguet). No dialeto rhonga. este vom6e/a 6 chamado
r?hence/a. Quando o mc/pshana se dirige para casa do tio materno, acompanhado dos
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camaradas que sentiram um cheiro bom na cozinha, dizem as mulheres do ma/ume
"Vem aqui. marido(nkafa)IVem verso teu ma/ume escondeu comida na palhota(mX)fungwe),
atrds do cesto grande (ngu/a). Vai busch-la". O rapaz rouba a comida, escapa, e em
companhia dos camaradas come-a toda. Vem o ma/ume e encoleriza-se. mas ao saber
que a desfeita foipregada peso seu mupsana, encolhe os ombros e diz: "Ohl Este bem, foi
nfuku/c/ que o fezl 4x/b/w/nfukc//u. Nunca se deve bater num sobrinhol" Noutro dia na volta
do sobrinho. o ma/ume diz-the: "Fizeste-nos morrer de fome. da outra vezl" - "Ainda h6
comida para poder fazer o mesmo?" - responde o rapaz.

Os filhos do ma/ume parece terem menos paci6ncia para o primo que o pai. Quando
o primo excede todos os limites. correm-no da povoagao. dizendo: "Vai-te embora. aol
A sobrinha 6 ds vezes tio desagradavelcomo o sobrinho. Se 6 casada e vai visitar o seu
ma/ume em companhia do marido, instala este Oltimo confortavelmente na palhota do
ma/ume e revolve a povoaQao em busca de potes de cerveja que leva ao marido. como se
fosse a dona de toda a povoagao. At6 pode acontecer de apanhar uma galinha para o

As vezes, o pr6prio ma/ume aponta ao nfuku/c/ uma das suas mulheres e diz-the
'loma a tua mulher. Que ela te regaled"A mulher fica satisfeita com talsituagao, que acha
picante. Faz uma grande fests ao nfc/kc//u e chama-the de nkafa, marido. lsto vaids vezes
tio longe que o sobrinho diz ao tio: "Peso-te que morras depressa para tera tua mulherl
-"Tens a intenQao de me matar com uma espingarda'P" - responde o ma/ume. Mas today
estas tagarelices nio passam de gracejos. Especialmente nos dis rhonga, o sobrinho
usa de certas liberdades com esta tia mas nunca tem relaQ6es sexuais com ela enquanto
o marido for vivo. Se isso acontecesse, teria de pagar pesada multa devida em caso de
verdadeiro adult6rio. E possivel que a receba em heranga pda monte do ma/c/me. mas
nunca sera sua verdadeira propriedade: 6-the dada (Rudy/ka), apenas e os filhos pertencerao
eventualmente aos parentes masculinos do ma/c/me. Em toda a tribo se reconhece o
direito de receber em heranga a mulher de um ma/t/me. Nos dis do Norte. chamam a
este, kokwanal em territ6rio tsonga, s6 as sobrinhas Ihe chamam kokwana. pois os
sobrinhos chamam-the nsaf/ (mulher) e este termo parece ser vestigio antigo do sistema
de parentesco. A relagao ma/c/me-muf)sharia 6 tio importahte que tenciono trat6-la mais
completamente em paragrafo especial. quando estudar as sobreviv6ncias das formas
arcaicas na vida familiardos lsonga.

O verdadeiro ma/ume 6 o irmio germano da mae, mas todos os memos-irmios
desta sio tamb6m vamp/ume em segundo graul o mesmo se da para os irmios do
verdadeiro ma/ume.

O que sio para mim os filhos do meu ma/ume, meus primos - ou para dizer mais
corretamente, os meus primos cruzados. filhos e filhas dos irmios de minha mae. por
exemplo Xaputa e Marhangenide um lido. Madonge e Misavenido outro? Em zulu. em
suthu e em pedi ha um terms especial para indicar este parentesco (mza/a. mofswa/a.
mc/dzua/a. muzua/a). A caracteristica do sistema familiar destas tribos 6 que um primo
tem direito de prioridade para casar com a filha de seu tio materno. sua mza/a. Entre os
lsonga nio ha nada semelhante e nem existe vocibulo especial, a nio ser no cli Maputru.
no extremo sul do territ6rio tsonga. Encontra-se a forma r7fa/e (correspondente a mza/a.

maridori
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segundo as leis de permutaQao fon6ticay ou x/fa/e (quando 6 precedido do prefixo xi).
Contudo, o direito de casar com esta prima nio 6 reconhecido na tribo tsonga. Pode-se
brincar com ela. roubar-lhealgum objeto por brincadeira, mas nunca se pode casar com
ela. Tal violagao do costume serra punida pelo chefe. S6 mats tarde se pode realizar o
casamento. quando o parentesco especial de promos cruzados estiver mais ou menos
esquecidol em todo caso, deve praticar-se a cerim6nia de d/aya x/bongo (ver pag. 222). a
fim de "matar" o parentesco anterior e substitui-lo pda nova relaQao de marido e mulher.

Dado isto - como se comportam os primes cruzados uns com os outros no sistema
tsonga? No que respeita a filha do tio uterino. o parentesco 6 um tanto diferente para
Misaveni. que 6 um rapaz. e Madonge, que 6 uma menina. Em relagao ao rapaz, Misaveni.
sua prima Xaputa 6 manama. quando o trata por filho. e nwana, porque Xaputa 6. homo
vimos, mulher presuntiva de Mboza, pai de Misaveni. Mboza chama-the nkafa, nsaff. nano.
Relativamente a menina. Madonge. Xaputa 6 tamb6m uma manama. mas o termo makwedt/,
minha irma, emprega-se mats frequentemente. Encontramo-nos em presenQa deste fato
estranho: Maphunga, mie de Xaputa, 6 uma esposa para Misaveni, enquanto a filha dela.
Xaputa, 6 para ele uma mid

No que respeita ao filho do meu ma/c/me, 6 um ma/ume ou um ko/au/ana. embora
possa serda mesma idade ou mats novo que eu. porque pertence a familia na qualtomamos
mulheres e tamb6m porque tem, como veremos. uma esp6cie de direito a oferecer sacrificios
pelo seu nfukc//u. Inteiramente diferente 6 o parentesco entre Misaveni, por um lado. e
Mahlovo e Mathamba, filhos da irma da mae. por outro. Sio vamakwavu tdo verdadeiros
como os filhos da rharhana, a tia paterna, pris mamaram no mesmo sein (dayan'we// ve/e

Chegado a este ponto do meu estudo, devo parar um memento para examinar mais
em pormenor o modo como sio empregados os dots termos, kokwana e nfc/ku/c/. tio
freqtlentes no sistema de parentesco tsonga. Aplicam-se. primeiro. ao laQO que une o neto
a cada um dos av6s paternosl segundo. ao laQO de parentesco que existe entre o mesmo
nets e cada um dos av6s maternos, assim como ao existente entre o sobrinho, o tio
materno e todos os membros masculinos da famllia da mie. No entanto. os meus
informantes frisam nitidamente que estas duas esp6cies de parentesco sio muito diferentes
uma da outra, e chamam os vakokwana paternos vakokwana va x/nana (os verdadeiros
wakokwana), enquanto os vako;m'ana maternos sio os vakokwana va x/gaff (os vakokwana
do dado feminino)I fda-se. tamb6m. dos vafc/ku/u va xhc/no ou verdadeiros vafuku/u. e dos
t.'aft/ku/u va x/saf/ ou waft/ku/u para as mulheres. Como 6 possivel que exes identifiquem
estes dais parentescos servindo-se de mesmo terms (identificagao que se encontra em
quase todas as tribos do sulde Africa. ver o quadro do Ap6ndice IV), embora reconhegam
que nio sio os mesmos?

Serra Otis conhecer a etimologia destes dois termos. Infelizmente. os meus
informantes nio puderam di-la com seguranga. Kokwana 6 o diminutivo de yoko, que foi
conservado sob a forma original na palavra zulu goto e no xhosa, ukoko. Esta raiz.
associada a prefixos que nio sio os da classe pessoal. significa. ou a carcaQa ressequida

ddn'we)e
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de um animal mono, ou uma pessoa de membros inteiriQados e que nio pode
estend6-1os. Deixo aos lingUistas zulu decidir se se trata verdadeiramente da mesma raiz.
Se for. o sentido etimo16gico seri o de uma pessoa pasta e paralisada pda idade.

A Onica explicagao que posse dar do emprego gerd dos termos kokwana-nfuku/u
para as duas esp6cies de parentesco 6 a seguinte: os av6s paternos e os parentes da
mie parecem-se na sua atitude perante a crianga - no sentido de que sdo mais indulgentes
para ela que o pr6prio pai. As duas av6s sao. tamb6m. boas para ela. O av6 materno 6
mats indulgente que o av6 paterno mas, conforme a explicaQao dada mats acima. porque
este Oltimo pertence a mesma familia (x/bongo) que o seu nets. e pode ser chamado a
repreend6-1o se a sua conduta for prejudicial aos interesses da povoagao comum, ao
passo que o av6 materno nio se preocupa se a crianga causar dano aos bens ou a
reputaQao dos pals. lsso nio Ihe diz respeito.

O ma/ume 6 o mats indulgence de todos. Veremos como o fato pode ser explicado
pda hip6tese do matriarcado.

Outra definigao que se ouve. ds vezes. dos dois termos, quando aplicados a grupos
sociais. isto 6. a duas famflias diferentes, 6 a seguinte: os vakokwana sio aqueles em
cuja familia os vafukc//c/ t6m o direito de tomar as suas mulheres. Como veremos. esta
significagao 6 muito mats vincada entre as tribos pertencentes ao grupo pedi-venda que
entre os Tsonga e outras tribes da mesma categoria.
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11 -- Parentesco por alianga

lo - Parentesco do dado da mulher

a) Caracteristicas gerais

Um dia em que me falava destes assuntos, o velho Viguet declarou-me solenemente:
Desde que se 6 aceito. entra-se pelo noivado numa nova esp6cie de respeito, que se deve

manter at6 a morte". O novo laQO de parentesco chama-se yukon'wada. palavra que se
pronuncia geralmente com um sentimento especialde inquietagao. E porqu6? Por causa
da relagao entre marido e mulher. Mboza chama de nsaf/ Nsavula(e o termo corresponde
a nana, marido) ou trata-a por nkafa. termo de reciprocidade. ou nfrh/ve//: minha cozinheira.
e at6 por manama. Ja faleida relagao moralque implica a pa.lavra nsaff, nio uma grande
paixao. nem grande intimidade, mas um amor misturado de respeito, e at6 de medo.
porque uma mulher pode causar a seu marido uma infinidade de aborrecimentos se d sputa
com ele e foge para casa dela. e entio todas as relaQ6es de yukon'wada servo arruinadas
por discuss6es interminiveis
' , A palavra yukon'wada comp6e-se de tr6s elementos: a raiz ko. antiga raiz bantu
que se encontra igualmente em zulu-xhosa(kwe), em suthu(hoe) e em.pedi. Desconhece-
se o seu significado etimo16gico. Juntam-se-the o sufixo n'wa/7a e o prefixo vu. O prefixo vu
tem iuplo sentido: abstrato (e entio yukon'war7a indica o lago existente entre um homem
e os seus parentes por alianga) e de lugar (e entgo vc/kon'wada indica a povoagao onde
habitam os parentes por alianga). Diz-se. empregando a palavra no locativo: Ir vuk0/7'waning.
ou mais simplesmente: vukwen/.

HenriJunod - ,A v/da da fam///a e da povoagao



Tive a sorte de obter de Mboza a nomenclatura completa dos parentes de sua
mulher. Verifica-se que a famllia Gogwe 6 extraordinariamente completa. Nsavula possui
ao mesmo tempo um irmio e uma irma mats velhos, um irmio e uma irma mats novos
Pude. pois. estudar todos os lagos de parentesco existentes entre Mboza e os parentes

Os termos empregados para exprimir os diferentes parentescos dividem-se em
duas categorias, apresentando contraste surpreendente. Quando um homem visita a
povoagao da mulher. encontra, por um lada. as pessoas que mats teme na terra. as suas
uakon'wada propriamente ditas. e. por outro. as mulheres em relaQao ds quais tem mats
liberdade, as suas fbamu. Um dos meus informantes. descrevendo-me as duas categorias
de parentes por alianga. disse-me: "As vakon'wada (mulheres) sio as que Ihe arranjam
mulheresl as f/name/ (mulheres) sio as que Ihe arranjam filho... pois sio as suas mulheres
presuntivas. Mesmo que nio case com das, os filhos delas tratam-no por pai

Estudemos em pormenor estas duas categorias

da mulher
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bJ .4s "vakon 'wada

Em primeiro lugar este o paida mulher. No coraQao do genro ha grande respeito e
at6 certs temor dele. pois. quando ha questao entre marido e mulher. o sogro preside as
discuss6es melindrosas que se travam16 o protetor naturalda filha. Contudo, em tempo
normal. os dots homens vivem em boa harmonia um com o outro, e bem depressa o genro
trata o sogro por fafana, pai. Naturalmente. a palavra fafana nio 6 empregada aquino
sentido t6cnico, mas por extensio

Em segundo lugar estio os vakon'wada, irmios da mulher. Quando o pai morre,
tomam o lugar dele coma protetores da irma, e dado embaraQO e o temor que o marido
dente em relagao a des. mas de modo menos acentuado que para o pai. Os irmios da
mulher nio sio nunca chamados de vamakwerhc/ (porque nunca servo va/werhu, os da
minha casa) mas designam-nos freqt)entemente pelo termo soar. ou s/var. que 6
simplesmente a corrupgao da palavra holandesa zwager. E moderna esta curiosa adogao
de um termo estrangeiro. que se propaga principalmente entre os Zulu, os Xhosa e os
Suthu da Basutulindia. Entre os Tsonga, s6 ouviempregar a palavra s/varuma Onica vez
A tend6ncia para designar esta esp6cie de parentesco peso seu name europeu 6 uma
prova de que o antigo temor inspirado pecos cunhados vai desaparecendo nas regimes

O respeito pecos vakon'wada atinge o mats alto grau em relaQao a duas mulheres
da famrlia da mulher: a mie dela e a mulherdo irmio. Neste caso nio sentem s6 respeito
mas um afastamento que vaiat6 o ponto de as evitarem

,4 mge da mc//her- OuQamos Viguet contar a hist6ria de um homem que encontra
a sogra no mato. "Se um dos dots v6 vir o outro ao lange. a tempo de poder escapar-se
sem ser avistado, apressa-se a se escondere chega ao destino dando uma grande volta
de meta milha se preciso for. Mas se os dots estio muito perto um do outro para poderem
recorrer a fuga. passa-se o seguinte: o genro sai do caminho e entry no mata que Ihe fica
a direital a sogra faz o mesmo. depois sentam-se no chao, ele cruzando as pernas a
maneira dos homens, ela sobre as pernas encolhidas, pondo umjoelho em ama do outro
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homo as mulheres costumam fazer. SaOdam-se entao, o homem batendo as palmas, e
mantendo as mios paralelas e a mulher tends as suas em angulo reto. E depots comegam
a conversar.

Suponhamos que aconteceu de o genro atingir a povoagao dos pals da mulher sem
ter encontrado a sogra, mas que a avista sentada num lugar qualquer perto da palhota. E
terrivel. Ela olha para ele e imediatamente tapa o peito com um pano. Ele, por seu lado.
vira os olhos. Vino Nataluma fotografia curiosa, representando uma cena deste g6nero
Entre os Zulu a regra de evitar a sogra 6 talvez mats rigorosa que em qualqueroutra tribo
O homem 6 representado escondendo a cara com o escudo. Se a sogra este fazendo
qualquer refeiQao quando o genro chega de repente, deita fora o que comia. e ele faz o
mesmo, se 6 ele que 6 surpreendido. Suponhamos que ele entrou na povoagao sem a vert
as f/oahu ou irmis de sua mulher avangam alegremente ao encontro dele. pegam em
seus cajados, brincam com ele, e poem-nos na palhota da sogra. Pertence-the esta palhota
e ele tem o direito de morar nela durante toda a visita. Estendem uma esteira no chao e
levam-the comidal tagarelam com ele. A sogra chega por sua vez. mas nio se atreve a
entrar na palhota. Senta-se fora, e, sem o ver. saOda-o dizendo: "Bom dia, filho de um tal
Nio deve pronunciaro name dele. Ele responde da mesma maneira. e deve dizer: "Filha
de um tal". Se ele a chamasse pelo nome seria contrdrio a etiqueta e a sua mulherdir-lhe-
ia. encolerizada: "Como te atreves? Nio me deu ela a vida? Diz antes: Mid" Durante os
primeiros anos da sua vida conjugalo genro nio come nunca com a mie da mulher

Tio bizarra conduta 6 regra nio s6 em relaQao a mie da mulher mas tamb6m
relativamente is irmis da sogra.

Ha depots a d/m/nu/fao deste terrivel tabu. No cli Maputru o genro fornece um boi
logo que Ihe 6 possivel. e "comunga"(kuf/hangana) com ela. comendo a carne do animal
ao mesmo tempo que todos os parentes por alianga. Depots disto o genro e a sogra
podem comerjuntos, o que era impossivelantes de oferecido o presente. Neste cli um
futuro genro nio come com as suds v'aron'wada at6 a conclusio do casamento. e etta
regra 6 ds vezes observada at6 terdado "o boi para comungarem todosjuntos

Entre Zulu parece que uma sogra nunca deve comer com o marido da filha. No cli
Xhosa existe tamb6m o costume de oferecer um presente a sogra para diminuir o tabu de
afastamento. O genro leva um belo dia um pratt cheio deviveres e p6e o seu presente por
ama. Ela aceita-o e come com ele. Podem entio ambos drungu//sana. into 6, dizerem um
ao outro as novidades do dia. quando se visitarem nas povoag6es respectivas. Mas quando
terminado este ato mon6tono e. segundo o habito, anuncia-se a conclusio com o baker de
palmas, este gesto deve ser feito com cuidado. nio depressa como quando se fda a uma
pessoa qualquer. mas renta e respeitosamente.

Quala razio por que um marido se conduz de maneira tio extraordin6ria para a
mie de sua mulher? Disse-me o indigena xhosa que me deu esta Oltima informagao: "Um
homem prudente observa cuidadosamente as regras do yukon'wada. pois. se ofende os
sogros. transgredindo-as. des nio Ihe dario as suas f/nano para mulheres". lsto 6
verdadeiro. mas poder-se-ia dizer outro tanto de todos os tabus do yukon'wada, a16m de
que a sogra nio 6 a principal pessoa que se consulta sobre esse assunto. Foi-me um dia
indicada outra razio mais profunda. por um velho tsonga dos Montes Spelonken. Abraio
Mavanyisi. nestes termos: "demo a minha sogra porque nunca casareicom elalsemelhante
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coisa nunca se viu". Esta assergao foi-me confirmada depois por fates recolhidos no cli
Maputru. Notemos o movimento reflexo, por assim dizer, pelo qual a sogra cobre o peito
quando v6 chegar inesperadamente o genre. O fato mostra que existe um elements sexual
na base da atitude adotada pda mulher, assam como peta homem. que esconde a cara
para nio a ver a sua meta-nudez. O Dr. Rivers, que entre os Melan6sios encontrou os
mesmos rites para evitar encontros, sup6e que sio ditados por desejo mats ou menos
consciente da parte dos dots indivrduos de lutar contra a tentagao de terem relaQ6es
sexuais. Os Bantu adquiriram tamb6m, no decurso da evoluQao da familia. a convicQao
profunda de que tal contato 6 incestuoso e deve ser banido do pensamento. Obedecem a
esta convicgao quando praticam esses ritos

A mu/her do ct/nhado, a "Huron'wada"pdnc®a/- Este respeito particular 6 ainda
mats acentuado nas relag6es de um homem com a esposa do irmio de sua mulher. De
fato, o afastamento 6 levado mats longe ainda do que com a sogra. Um indfgena da tribe
ndrawu(que observa neste assunto os mesmos costumes que a tribo tsonga) descreveu-
me de maneira muito viva o temor extraordin6rio que estes dots seres mostram um para
com o outro quando se encontram no caminho. Contaremos a hist6ria quando falarmos
dos Ndzawu. Por agora dareiapenas alguns aspectos deste respeito extraordinirio

A esposa do irmio da mulher deve conservar sempre o pesto coberto na povoagao
do marido da irma de seu marido. Pode "abriro vestudrio" se tiver um fllho, mas deve entio
p6r uma folha no cabelo (como para mostrar que nio esquece a reserva muito especial a
que 6 obrigada).(regiao da Khoseni).

Quando um homem viaja com a sua mc/kon'wada principal, se t6m que atravessar
um rio, evitam entrar no mesmo barco. Pode acontecer, nio importa quem. de soltar um
som inconveniente pele reto. mas, se a yukon'wada principal este presente. considera-se
gravemente ofendida. Deve-the pagar uma multa. por exemplo uma enxada. Se o homem
que cometeu a falta nio tem nada que Ihe dar, parte um pequeno ramo de 6rvore e entrega-
Ihe. Compromete-se assim a pagar a multa no puzo marcadol Ele nunca deve proferir
insultos na sua presenga. mesmo quando se dirige a outra pessoa. Se ele se encoleriza
diante dela. ela vaiter com os velhos da povoagao do marido e diz-lhes: "Ele insultou-me '
Por outro lado, a mahon'wada principal 6 obrigada a it assistir a cunhada quando esta tiver
um filho. E a regra, pele menos nos dis Xhosa e Maputru. As duas mulheres dio-se muito
bem. sio f/nhomhe. O homem tem o direito de dormir na palhota da Huron'wada principal
quando visita os parentes por alianga. Vimos que. durante os primeiros meses que seguem
o casamento. foi recebido na palhota da sogra. Porqu6? Porque os bois do /ovo/o estio
ainda nas mios do sogro. Mais tarde os mesmos bois servem para procurar uma esposa
para um dos filhos. e a mulher assim obtida 6 a Huron'Hana principals por isso a sua
palhota pertence de certo modo ao homem. com os bois do qualfoi comprada. Quando
chega, podem Ihe "mostrar"(kukhomha) primeiro a palhota da sogra. onde repousa por
momentos, mas preparam imediatamente a palhota da yukon'wada principal e paisa la a
nolte. Naturalmente. a dona da casa vaipara qualquer lugar, e sio as f/manu que dormem
na palhota para Ihe fazer companhia. Mas se o visitante ainda nio pagou o/ovo/o. nio 6
recebido nesta palhota e pode ser at6 que as vakon'wada Ihe digam: "Quaid a tua palhota?
Dorme foul
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Por que se parecem tanto as relag6es de um homem com a mulher do cunhado.
com as que ele tem com a mie de sua mulher? Ngo esquegamos que este homem 6 0
marido presuntivo da filha da primeira. exatamente como 6 o marido atual da filha da
segunda. E provavelque o grande principio segundo o qual"um homem nio deve se casar
com uma mulher e a mie deja" 6. nos dots casos. a causa deste temor extraordinirio e
deste afastamento. e tal fato, coma veremos, tem influ6ncia determinante nas relag6es
que ele mant6m com ela. Basta. para provar o poder desta razao. mencionar o seguinte
fato: quando pergunteium dia a uma mulherdo Maputo se o seu marido poderia se casar
com a mulher de seu cunhado, pareceu-me extremamente escandalizada com talid6ia e
exclamou: "Em que pensa? Casar com a mie dele?" Para ela isso serra incesto. tanto
homo se este homem tivesse tide relaQ6es sexuais com a pr6pria mie.

Se se compara o caso da verdadeira sogra com a Huron'wada principal. 6 preciso.
contudo. notar que entra emjogo outro elements quando se trata da mulher do cunhado:
sio os boisIEsta mulher foi adquirida com os bois que vieram do homem que sente por ela
o tal temor. Daiderivam estas relag6es estranhas. Veremos como estes dois elementos
se combinam para ditar as atitudes reciprocas destas duas personagens, quando
terminarmos o estudo do parentesco por alianga.

Mencionamos aquiapenas que ha diferenQas entre os dis quanto a possibilidade
de um homem esposar a mc/kon'wada principal. Nos dis rhonda o fato pode ocorrer
Mboza disse-me: "Se a minha casa fosse perturbada por contendas, se Nsavula. minha
mulher, me abandonasse para se refugiar na casa dos pats, ou ainda se morresse sem
filhos. ida reclamar os meus bois... Ora os bois serviram para comprar uma mulher a meu
cunhado(Maphunga para Muhangala). Se Gogwe nio tivesse outro processo, devia separar
o casal Maphunga-Muhangala. anular o casamento. enviar Maphunga para casa dela e
reclamar o dinheiro aos pals delta. Ou entio eu proprio podia tomar Maphunga por mulher.
e em qualquer dos casos seria anulado o casamento Maphunga-Muhangala". Podia pois
acontecer que Mboza casasse com a mahon'wada principal, embora tal uniio fosse
incestuosa no profundo sentido moral da tribo. Seria terrivell

Entre os Nkuna de Xiluvana o fato 6 absolutamente impossivel. Oferece-se outra

mulher para p6r fim a reivindicagao do genro que perdeu a esposa. Chamam isto de:
kc/hingakanya nfsandza, isto 6. "p6r uma acha de lenha atravessada no caminho". A mulher
oferecida pode ser uma crianQa ainda de pesto. ou at6 um rapaz: "Aquiesta a tua mulher
dino os pals ao genro, e ele deve contentar-se, por saber que se o rapaz ainda crianga
tiver uma irma dentro de dois anos. a menina que nascer substituia mulher. /Vfsandza
avaf/u/f. isto 6. "nio se sara por ama da acha". O homem nio prossegue na reivindicagao
e nio insiste em tomar a Huron'wada principal em troca da sua mulher.

Entre os Xhosa e os Bila pode realizar-se tal casamento, mas s6 no caso de nio
haver memo de o evitar. No cli maputru, 6 tamb6m proibidol mas sucede is vezes "por
causa dos Brancos", por causa da civilizagao que modifica as sis e velhas leis da tribo.
Em toda a parte considera-se grande desgraga talacontecimento.
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c) As "tinamu"

Quando um homem vai yukon'wan/nf a casa dos sogros tem o coragao cheio de
sentimentos variados. Treme de medo pda id6ia de encontrar as duas terriveis vakon'wada
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que deseja evitarl mas, por outro dado, regozija-se com a id6ia de as suas f/name/ Ihe
desejarem as boas-vindas com risos e gracejos, e Ihe fazerem grande festa. Que f/r7amc/
sio estas? Pertencem a tr6s categorias, que correspondem a tr6s esp6cies de vu/amc/
(note-se o prefixo vc/. prefixo de abstragaol esta palavra designa a relaQao das f/nant/
entre si). A primeira categoria 6 a de todas as irmis mats novas da mulher. /Vamp/ (plural
ffnamu) em rhonga e va/aml/ em dzonga v6m do verbo arcaico kava/ama. que significa
seguir", "vir depots". As minhas f/oahu sio as que seguem minha mulher. que nasceram

depots deja. as suas irmis mais novas em particular. Sio minhas mulheres presuntivas.
tenho por isso a major liberdade para me divertir com das e comemos no mesmo pratt.
Chegam a enfarruscar-me a cara com anza (fora h/ nkuma) e lava-la depois com agua.
Tenho o direito de Ihes dar palmadinhas nas costas, de shes tirar qualquer coisa das
maos. de as obrigar a darem-me de comer. e, se recusam, digo-lhes: "Como se atrevem a
fixar-me ragao, voc6s, que sio minhas mulheres?" Chegam a dormir na palhota da minha
mc/kon'wada principal ao mesmo tem o que eu(pag. 208). Contudo. nio sio permitidas as
relaQ6es sexuais, mas se um homem cometesse tal falta. e a cunhada ficasse gr6vida,
teria de pagar uma multa. ou antes, encontraria o sogro e dina-the (Viguet): /VdHd/aye/e
kuala -"Mateipara comer". o que quer dizer: cometiuma mg agro. mas com a intengao
de remir a falta casando com a moma. Levaria cinco enxadas anunciando a nova e entregaria
mais tarde o rests do /ovo/o. Uma moma casada tamb6m com o marido da irma mats velha
6 n/hampsa desta. A palavra deriva, provavelmente, de h/ampsa. lavar, pols lava a baixela
da irma e trabalha mats ou menos como sua criada.

O direito de casar com as irmis da mulher nio 6, de qualquer modo. uma obrigaQao
Nio sou forQado a faze-1o se me nio agradarem. Por outro lado. tamb6m os meus sogros
nio sio obrigados a darem-nas. Se nio for bom marido para minha mulher. e ela se
queixar que a maltrato. os pais nio consentem em receber os meus bois pdas irmis
dela. Se as minhas f/manu casam com outros homens. cessam, naturalmente, as relaQ6es
especiais do vu/amo. e nio posso continuar por mats tempo a intimidade que antes tinha
com das. Contudo, se tiverem filhos destes homens, des chamam-me de fafana e eu
chamo-shes de wada, pois poderia ter sido paideles, porque tinha direito de prioridade para
casar com suas maes

As irmis mais velhas de minha mulher nio sio f/manu para mimi sio vakon'wada.
Porqu6? Porque quando cased com minha mulher, as irmis ja estavam casadas. segundo
a leipela qualuma irma mais velha deve sempre se casarantes da irma mais nova. Nunca
o paiconsentiria em dara segunda filha antes da mats velha. Por conseguinte. nunca tive
ocasiio para divertir-me com as irmis mats velhas de minha mulher. nem para consider6-
las minhas mulheres presuntivas.

Por extensao. aplica-se tamb6m o termo manu aos irmios mats novos de minha
mulher. De fato, sio vakon'Hana (p6g. 206) e as suas fllhas minhas mulheres presuntivas.
Contudo. tenho com des conviv6ncia mats fgcildo que com os irmios mais velhos ou o
paide minha mulher. pois estes sio os seus protetores naturais

Compreende-se nesta primeira categoria a filha do irmio de minha mulher (Xaputa
I'ersus Mboza). Com ela as minhas relag6es sio talvez ainda mats livres do que com as
irmis mais novas de minha mulher. Chamo-the nsaf/. Aintimidade 6 tio grande que posso
apalpar-the os seios (kc/fame/a nave/e). Faso-o at6 em presenga de minha mulher. que
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mica satisfeita por ver que estou disposto a aproveitar o direito de casar com ela, porque
assam a sobrinha vem a ser sua nh/ampsa, e ela nh/ample/a rharhana, isto 6. torna-se
uma segunda mulher ao lado da irma de seu pai. Mas nio ouso tomar talliberdade se o
panda moma estiver presente e puderver-me. E provavelque nio possua os bois necess6rios
para page-la, e o pai s6 considera uma coisa: os bois.

Come assinalei. todas as filhas dos meus vakon'wada estio na mesma situaQao
em relagao a mim. Posso casar com todas. .. se for bastante rico para os /ovo/ar. A neta do
irmio de minha mulher 6 uma nant/, uma nsaff. Sera provavelmente ainda crianga e eu ja
um homem maduro, mas nio importalSe a encontrar empoleirada nas costas da mae.
pego-the ao colo e digo: "Bom dia. minha mulherl" Sio tamb6m f/manu as primas de
minha mulher, das quaid 6 palo irmio do paide minha mulher, mas deve fazer-se uma
distingao. Se o paide uma destas moQas 6 mats novo que o paide minha mulher, posse
cesar com a sua filhal mas se 6 mats velho, nio posso. E por qu6? Porque a moma.
pertencendo a um rama mais velho da familia de minha mulher. tem preced6ncia sobre
minha mulherlela 6o seu hos/. o seu chefe. Poroutro lado. minha mulher, sendo a minha
primeira esposa, 6 a dona da casal a prima deveria portanto obedecer-the. Ora ela 6 o seu
chefellsto nio estaria certolseriam perturbadas as relag6es naturais de familia. Taluniio
nio 6 tabu (asv/y///), mas conv6m evita-la

A segundo cafegoda de f/manu compreende as mulheres com quem posso casar.
nio por causa do direito de prioridade de um grupo em relagao is mulheres de outro
grupo. mas porque tenho possibilidade de as receber em heranga. Sio as mulheres dos
meus irmios mats velhos. Se os seus maridos morrerem sou o seu herdeiro legitimo. A
conviv6ncia com das 6 livre. Divertimo-nos juntos, mas 6 preciso obseriar maior reserva
com estas f/manu do que com as da primeira categoria. As relag6es sexuais com das
sio tabu importante e o homem que ousasse cometer tal falta seria comparado a um
feiticeiro: "matou o irmio". E o pecado chamado maf/u/ana (Ap6ndice VI). As mulheres de
meu irmio mats novo nio sio ffr7amul tratamo-nos mutuamente por n'w/ng/. Nio as recebo

em heranga, a nio serque o defunto nio tenha irmio maid novo que ele.
Ha ainda uma terceira esp6cie de va/amu. Chamo tamb6m de f/oahu as primas de

minha mulher. que sio as filhas das irmis da mie de minha mulher. Estas mogas nio
pertencem ao cli de minha mulherl usam o nome de famflia do pai. Nio tenho por conseguinte
qualquer direito a receb6-las em heranga. " 4h/de/an/ndrhaka", isto 6. "nio herdamos uns
dos outros". Sio agradaveis as relaQ6es com estas f/mama, mas nio ha esperanga de
casamento entre n6s.

21 1

2o -- Parentes do lado do marido

Consideramos at6 aquio parentesco de Mboza com a familia da mulher. Mas qual
6 o de Nsavula e a sua situaQao em relaQao aos parentes do marido? Nsavula trata Masuluke

e Nsengamun'we por n'w/ng/, e o tratamento. que 6 reciproco, implica grande respeito
Como vimos. a rec6m-casada deve trabalhar um ano inteiro para a sogra. Nsavula demonstra
o mesmo respeito a Djane. Same e Fose, irmios mats velhos do marido. Sio tamb6m
n'w/ng/ um para o outro. "Se Djane a mandasse chamar". disse-me Mboza. "ela
ajoelhar-se-ia diante dele e dina: Meu Pail Mboza chama-tel Ou entio: N'wamasuluke
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(filho de Masuluke). precisamos de ti". Nio se atreve a champ-lo pelo nome. E reciproco
este respeito extraordindrio. Djane considera Nsavula sua inferior. mas nunca brinca com
ela. Por outro lada, Komatana, o irmio a seguira Mboza. 6 apenas nano, em relagao a
Nsavula. Brincam um com o outro, e, quando calha, enfarruscam-se com anza. Same,
Fosse. Mboza e Komatana fazem o mesmo com Mitlakasa. mulher do irmio mats velho
Observamos assim a seguinte regra: a mulher respeita geralmente os irmios mats velhos
do marido (very/), mant6m convivio livre com os mats novos (f/manu). e vice-versa. O
homem evita as mulheres dos irmios mais novos (peng/) e brinca com as dos irmios maid
velhos(ffnamu). Por que existe diferenQa? Porque. coma vimos, a mulher de um irmio
mais velho 6 esposa eventual de todos os irmios mais novos, por terem direito de a
receber de heranga, por morte do marido. Pelo contrario, um irmio mats velho nio pode
receber de heranQa a mulher de um irmio mais novo a nio ser em circunst6ncia muito
excepcionais. Nio se desposa uma n'whg/I Seria um insulto a sua pr6pria mulher. Nsavula
abandonaria Mboza se Mboza pensasse em casar com Magugu, mulher de Komatana.
porque se habituaram a chamarde n'w/ng/ uma a outra

A irma mais velha do marido 6 tamb6m n'w/ng/ para a esposa(Ndrivariem relagao a
Nsavula). A irma mats nova a seguir ao marido 6 nant/ ou nhom6e, e dual f/nAomI)e t6m
relag6es muito livres. exatamente como no caso dos f/manu. Esta liberdade entre os
ffr7amu femininos como entre os f/nant/ de sexos diferentes.

Ha que mencionar flnalmente: warhol/ (ou vakhof/ kc//ooze em rhonga. vaseve/e em
dzonga) -- termo reciproco pelo qual se tratam os parentes do marido e da mulher.

At6 que ponto 6 a mulher incorporada na familia do marido? Pertence-the at6 a
morte, desde que os bois do /ovo/o tenham sido pagos, mas nio reconhece coma seus os
deuses antepassados dos sogros. Conserva os seus pr6prios deuses, a quem o paiou
irmios dirigem muitas vezes pieces em favor dos filhos dela. Quanto a isto, os Tsonga
diferem muito dos antigos povos arianos. entre os quais, a mulher, ao casar-se, devia
adotar a religiao do cli do marido.
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3o Extensio do parentesco por alianga devido ao "lovolo

No estudo que dedicou is relaQ6es de famrlia nos dis do Norte. e cujos resultados
publicou nos "Bantu Studies", M. A. Jaques observou alguns fates bem interessantes a
prop6sito da mc/kon'wada principal. Naquela parte da tribo, designam-na de preferencia
peso termo /7yaf/home, isto 6. a dos bois, a mulher que foi comprada com os bois que um
homem pagou para obter a sua pr6pria mulher. Maphunga 6 a nyafAomc/ de Mboza. Tornou-
se sua parente por alianQa dupla. Ora, acontece que toda a famflia de Maphunga entrou
assam em relaQao de parentesco com Mboza. E parentesco que nio tem qualquer analogia
nos nossos sistemas europeus. Existe em todas as tribos do sul de Africa, pelo que
afirma M. Jaques, e. sem dOvida, segundo certos esclarecimentos obtidos dos meus
informantes. existe tamb6m entre os Rhonga do Sul.

Para fazer compreender melhor a natureza e o valor dente parentesco, a que chamarei
doravante de parentesco poralianga em segundo grau, imagineio quadro de famflia(alias
puramente esquematico) do cli maxiyana, a que. suponhamos, pertence Mb6cua, paide
Maphunga. a nyaf/home/ de Mboza. Talquadro permite nos expor este complicado assunto
de maneira mats concreta.
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Temos tr6s familias: as do Masuluke. de que Mboza 6 membro, a dos Gogwe. onde
Mboza procurou sua mulher Nsavula, e a dos Maxiyanas, onde Gogwe adquiriu Maphunga
com os bois pagos porMboza. Maphunga flca no meio do quadro com o marido, Muhangala.
filho de Gogwe. E.ela que 6 objeto de enorme temorde Mboza. de que falamos largamente
Seu marido 6 tamb6m um Huron'wada, mas este termo, aplicado aos homens. comporta
bem menos respeito. Afilha nascida deste casal, Xaputa, 6, como vimos, esposa eventual.
r7saf/, de Mbozal 6 a nh/aml)sa de sua mulher Nsavula. E uma Gogwe, filha de um Gogwe.
Ora o paie a mie de Maphunga sio para Mboza kokwana, termo que implica grande
familiaridade. O irmio. N'uatchabana. 6 tamb6m ko/a\a/ana. assam como sua mulher Miribze.
Em contrapartida, Muchipi, irma de Maphunga. 6 mc/kon'wada temida e respeitada quase
tanto como a Huron'wada principal. Casou-se com Peiene. do cli bila, que 6 name/I mas
a filha Mifula 6, para Mboza. uma nsaf/, mulher presuntiva. Notemos que a moma nio 6
uma Maxiyana, mas uma Bila. do cli do seu pai. Se considerarmos os fllhos de N'uacavana,
vemos que o filho Xivitie a mulherdeste sio ainda kokwana de Mboza, mas a filha Bukutrhe
6 mc/kon'wada, como a nyaf/homo e a irma. Casou-se com Lihlasa Tembe e a filha deles.
Sumbana(que 6 dos Tembe). 6 nsaf/, esposa eventualde Mboza, como Xaputa e Mifula
Descemos a geraQao seguinte e vemos que o neto de Mbekwa. Xiviti. tem uma filha.
Masaka. que casa com Hon'uana Mpfumu. E mahon'wada de Mboza, mas a filha que deu
a luz. Ngoiyka, 6 para ele uma nsaf/. mulher. Pertence a terceira geragao depois da de
Mboza, que 6 seu marido presuntivo. Sera muito crianQa, ainda, quando - Mboza ja for
velho. mas pouco importa. Se ele a encontrar no caminho, saOda-a com afeiQao. dizendo-
Ihe, como vimos a prop6sito das mogas Gogwe: Bom dia. minha mulherl V6-se que a
idade nio tem qualquer influ6ncia no emprego destes termos de parentesco

Ha, poroutro dado. regularidade tio surpreendente neste sistema de relag6es que
devemos supor que existem na base destes costumes princfpios firmes cuba aplicagao
rigorosa revela tats fatos. a primeira vista tio espantosos. Ja os tinhamos entrevisto. mas.
na posse de todos os elementos do problema. podemos tentar agora dar uma explicagao
mats completa e mats satisfat6ria das relaQ6es de parentesco por alianga entre os Tsonga
Que me perdoem se. ao faze-1o. volta a certos pontosj6 tocados nos paragrafos precedentes
e me antecipo em outros assuntos que sio tratados mats adiante

O direito matrimonialtsonga assenta em dots principios: um principiojurfdico e um
principio moral. ou antes, de moral social. O princfpio juridico 6 o seguinte: Como o
casamento 6 uma transaQao pda qualo marido. ou o grupo do marido, paga uma prestagao
a fim de adquiriruma mulher para mantere multiplicaro grupo, 6 preciso. se esta mulher
falhar neste objetivo, que o marido posse voltari posse da propriedade que abandonou ou
obter por outro meio a descend6ncia desejada. Ha tr6s circunstincias que podem originar
a falta da mulher assim adquirida: a morte sem deixar filhos ao grupo que a obtevel a
deserQao definitiva do domicilio conjugalem conseqU6ncia de um desacordo irremedi6vell
a esterilidade. Se acontecer semelhante infelicidade a Mboza. este se p6e a caminho

para "seguir o seu rebanho". Pode ser que Gogwe possua ainda os bois no kraa/. Entrega-
os aos Masuluke. e regula-se o neg6cio. Mboza adquirira outra mulher. Mas os bois
podem ter-se ido, que os Gogwe os tenham entregue aos Maxiyana para pagar Maphunga,
e por isso Mboza deve ester pronto a segui-los para onde foram. Mas 6 uma soluQao
extrema que todos desejam evitar e ha processo menos repugnante: Gogwe v6 se pode
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ceder outra mulher para substituir Nsavula, que nio satisfez as exig6ncias leg ftimas dos
Masuluke. Talvez haha uma Gogwe para esse fim e 6 a "acha que Gogwe atravessa no
caminho". segundo a expressao consagrada. P6e assam termo is reivindicaQ6es de Mboza
(queiram agora reler as palavras de Viguet ao expor as duas hip6teses). Compreende-se
que, desde que Mboza considere a familia Gogwe, a sua preocupagao constante seja
esta: "Quem tomarg o lugarde Nsavula se ela me vem a faltar?" E ele classifica todas as
candidatas a substituiQao numa Onica categoria a que chama: vasaf/, as minhas mulheres
Nesta classe entram primeiro as irmis mais novas de Nsavula. as suas verdadeiras f/manu
(f/manu femininas que sio vasaf/)I depois. todas as filhas dos irmios de Nsavula. e.
primeiro que todas, a fllha de Muhangala, que 6 tamb6m filha de Maphunga. a mulher que
os Gogwe compraram com os bois de Mboza. E a candidata mats indicada. Mas as filhas
dos outros irmios de Nsavula podem perfeitamente convir. mesmo as filhas dos netos de
Gogwe. sodas estas mulheres sio Gogwe. sodas podem vir ocupar na aldeia dos Masuluke
o lugar vago. sodas sio mulheres eventuais de M boza

Entretanto pode ser que estas moQas nio existam. Nio h6 acha de lenha para
atravessar no caminho. para fazer parar o Huron'wada Mboza na perseguigao do seu
rebanhol Gogwe dd-the a mi nova e avisa-o de que o que tem a fazer 6 continuar a
perseguigao at6 onde os bois foram, entre os Maxiyana: "Abre-the o caminho do vt/kon'wada
para usar o termo t6cnico. Entao. Mboza, acompanhado de Gogwe, vai falar na povoagao
dos Maxiyana com Mbekwa. ao quaIGogwe exp6e o caso. Aprimeira reagan de Mbekwa
6 perguntar a Mboza: "Quantos bois(ou enxadas) pagaste para adquirir Nsavula?" "Sessenta
enxadas" - "BemIGogwe s6 recebeu quarenta enxadas por MaphungaIQue principle por
levar as vinte que faltam. Conversario mais tarde". Gogwe deve reconhecer que 6 verdade
e paga a divida o mais cedo possivel. E condigao preliminar indispensavel para a continuagao
das negociaQ6es. Desobriga-se e recomega a discussio. Mbekwa deve fornecer a substitutal
o direito matrimonial fundado no costume do /ovo/o obriga-o a isso, se a substituta existe
Compreende-se entio que Mboza considere pelo mesmo prisma a famflia dos Maxiyana e
a de Gogwe. Chama de vasaf/todas as moQas dente grupo que podem ser-the propostasl
sio tamb6m esposas eventuais. Entretanto a situagao de Mbekwa difere da de Gogwe
porque 6 obrigado. se for possivel. a procurar substituta. mas nio a page-la, pols nio 6, de
nenhum modo. devedor de Mboza. O devedor 6 Gogwel pagar6 esta moma com o tempo.
quando tiver um meio. Ei por isso, provavelmente, que Mbekwa nio oferece uma das suas
pr6prias filhas, uma Maxiyana, mas a filha de uma das suas filhas, de Muchipi. que foi
adquirida pelos Bila. Ela teve Mifula, que 6 uma Bila. Mifula sera a nsaf/ de Mboza, e o
/ovo/o que os Bela "terio de comer" deve ser fornecido por Gogwe. Assim. passar-se-ao as
coisas segundo a regra habitual: o /ovo/o sera pago por um cli e passara para outro cla, o
cli bila. Os bois terio o destiny normal. Mbekwa pode ainda oferecer, nio a filha de seu
filho N'watlhavana, Bukutrhe. que 6 uma Maxiyana. mas a filha de Bukutrhe. Sumbana,
que 6 uma Tembe, ou mesmo a sua bisneta Ngoyika. que 6 uma Mpfumo e que este nas
mesmas condiQ6es que Sumbana. sodas estas moQas sao. pois. mulheres eventuais de
Mboza. Entram todas na classe das suas v'asap/, o que este perfeitamente conforme o

Haveria ainda outra alternativa diante de Mbekwa: retomar Maphunga aos Gogwe e
d6-la a Mboza. Assim, os Gogwe perderiam a mulherque tinham adquirido com os bois de

direito
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Mbozal eram devedores e suportariam a perda. Muhangala ficaria sem mulher. As tr6s
familias ficariam todas quites, mas vimos que esta soluQao repugna ao espirito tsonga.
Em certos dis nio se ousa mesmo pensar nisso, e o pr6prio Maphunga opor-se-ia. sem
dOvida. ao pai, se este Ihe propusesse para regular os neg6cios. Casar com a mt/kon'wada
principalINaolE impossivellSe. contudo, nio houver uma acha para atravessar no caminho,
talvez consinta contra vontade, mas deve-se entio praticar o rito peso qual se destr6icerto
parentesco para ser substituido por outro. Este roto, que descreveremos adiante. chama-
se, neste caso, d/aya yukon'Mana, matar a relagao entre um e outro Huron'wada

Vemos entrar aqui em jogo o segundo grande principio do direito matrimonial,
princlpio essential da moral socialdos Tsonga. E inadmissivel que um homem se.case
com uma moma e com a mie deja. Xaputa 6 a esposa presuntiva de Mboza. E sua
mulher de direitol Que nio se case pois com Maphunga. a mie de Xaputal Ela 6 sua
Huron'Mana... Podendo as filhas vir a ser -- esposas, as maes sio sogras eventuais. e
quanto mats liberdades Mboza tiver com as filhas, mais temor sentird das maes. Evita-as
para prevenir qualquer esp6cie de infragao a lei sacrossanta. e das entram, logicamente,
no grupo das vakon'wada femininas

Por que Mboza chama de kokwana o pale a mie de Maphunga? Provavelmente
porque Xaputa. sua mulher eventual. 6 nfuku/u, neta. deles. e, em virtude da possibilidade
de casamento com ela, Mboza adota para com des a mesma atitude de afaveldepend6ncia
e usa da mesma familiaridade.

Assim se explica muito bem a sucessio de tr6s atitudes diferentes para tr6s geraQ6es
da famrlia dos Maxiyana. A filha 6 a esposa presuntiva com a quaIMboza tem relag6es
semiconjugaist a mie 6 a mahon'wada que deve recear e evitar, por temor de incestol os
av6s sio os ko/au/ana cheios de brandura. Tal 6 o direito proveniente do /ovo/o e que dita
estas relag6es. Ei muito 16gico. mas para compreend6-1o 6 preciso partir. nio de ama, dos
kokwana. mas de baixo. da neta, da substituta eventual. que 6 uma nsaf/

Substitutas eventuais sio-no por certo. em principio. todas estas mogas, por causa
do direito conferido peso /ovo/o. Mas das sio mats que isto. Mesmo que Nsavula nio fare.
mesmo que a coabitaQao com Mboza continue normalmente e que ela Ihe d6 filhos. Mboza
nio deixa de ser o marido eventualde todas estas vasaf/. Esta posigao privilegiada deriva
evidentemente do direito original. mas comporta uma outra atitude. O direito juridico que
ele podia fazer valer em casa de infelicidade torna-se uma esp6cie de direito preferencial.
que nio 6 um direito no sentido estrito do termo. direito em nome do qual possa impor a
sua vontade. Se desejar casar com determinada vasaf/. deve pedi-la e geralmente page-la
E um caso para ser vista quando tratarmos dos casamentos particularmente recomendados.
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4' Os tabus nas relag6es com os parentes por alianga

Antes de abandonar o tema das relag6es com os sogros e para mostrar at6 que
ponto chegam o embarago e o receio que as caracterizam, mencionareiem poucas palavras
os tabus de vc/kon'Hana que desempenham tio grande papel na vida familiar bantu. Devs
dizer, entretanto, que a maior parte destes tabus (sv/yf/ay/a, pequenas proibig6es) nio sgo
tio severos como os relacionados com as relag6es sexuais. a doenQa e a morte. Nio
cr6em que o fato de infringir as regras do yukon'wada cause a morte. contudo observam-
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nas religiosamente. porque sio necess6rias para assegurar relag6es normais entre as
duas famrlias

Ja vimos os tabus que devem ser observados durante o periodo de noivado(p6g.
118). Mais tarde. sio impostos outros tabus durante as reunites que ocorrem antes do
casamento

I' No decurso da discussio relativa ao/ovo/o. quando enumeram os bois. os pais
do noivo nunca devem oferecer otto cabeQas de gado, porque uma degas 6 mona para a
festa. e assim oito s6 significa sete. Contam at6 sese levantando um a um os cinco dedos
da mio esquerda, e depois o polegar e o indicador da direita. Levantar o indicador e
aponta-lo para os vc/kon'wada 6 ofensa mortal. Designar quem quer que sqa com o indicador
6 tio grave como fazer-the um feitigo. S6 o fazem em momento de c61era, e todas as
discuss6es precedentes sio anuladas se for cometida essa imprud6ncia

2' E tabu se um dos bois se assustar com os gritos de alegria que saOdam a
chegada do rebanho e com os combates simulados do dia do/ovo/o. O boi viu que havia
qualquer coisa que nio convinha e fugiu. Mesmo que o tragam. permanece a m6 impressao
porque f/mpaa/c/ f/chc/k//e, a consci6ncia (ou o diafragma) foi perturbadal

3' Se um dos bois nio tem armaQ6es (howl/ ya x/mhu/wa). ou as tem muito
pequenas, svay#a: vt/kon'wada 6z/fapiuma/a fh77X)sa/u. isto 6: nas relaQ6es com os parentes
por alianQa nio haver6 amizade. porque tal boi mexe a cabega em todos os sentidos
enquanto vagabundeia fora. durante a noite16 anormale a familia da noiva nio o aceita.

4' Se o /ovo/o consiste em enxadas. e chove em ama delas quando as levam aos
walton'wa/7a, 6 tabulo/ovo/o nio deve chegar molhado. senio os novos lagos de parentesco
servo destru [dos (yukon'wada 6z/fach®a), os noivos nio se podem casar.

5' Nio devem levar tabaco em folhas, quando vio vukwen/ como noivosls6 devem
levi-lo em p6, senio acontece alguma desgraQa. Podem faze-1o mais tarde. depots do
casamento

6' Nio devem comer carne de zebra ou de antelope h/angt/ quando estio na casa
dos sogros. Se estes matarem um daqueles animals quando estio na casa deles. ou a
caminho para la. nio devem tocar-the. A zebra 6 mha/amb/rh/, animal de duas cores, e,
a16m do mats, sem armag6es. Di-se o mesmo com a girafal 6 bicolor e t6m os intestinos
muito compridos. Suayf/al O antelope h/angu greta: Dzool E feiticeirol um Huron'wada nio
deve coma-1o. Pda mesma razao, nunca dio carneiros sem armag6es aos v'aron'Hana

7' Se, quando vio com as mulheres ver os pais da noiva para um x/rAMa/o, isto 61
para Ihes levar cerveja. carr uma das bilhas. sway//al Voltem para casal

8' Ouvidizer de um Tsonga do Maputo que nesta regiao era grande tabu um homem
beber leite em companhia dos sogros, ou antes. comer leite, porque os indigenas
consomem-no sempre coalhado. Este homem era cristao, tinha abandonado numerosas
praticas pages, e tinha at6 tomado leite com a sogra. mas todos os indigenas dos arredores
se tinham escandalizado imensamente com a sua conduta. Levando mais longe as minhas
perguntas. soube que o tabu do leite era observado nio s6 com os vakon'wada. mas com
todos os habitantes da regiao que nio pertencessem ao mesmo clalo leite coalhado s6
deve ser comido em companhia de pessoas que t6m o mesmo nome de famrlia, ou por
outra. 6 interdito beber leite em qua/querdas povoa£6es once se Rode a/ranyart/ma mu/her.
Num artigo muito interessante publicado no South ,4fr/can ./oc/rna/ af Sc/ence (1 925. p.
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481 ), Mrs. A. W. Hoern16 diz que este costume este muito espalhado entre as tribes bantu
do Centro e Sul de Africa. e explica este tabu pda uniio muito estreita que sup6em existir
entre os homens e o gado. Os bois estio amalgamados ao cli a que pertencem, e s6 os
membros do cli podem consumer leite das pr6prias vacas. Nunca encontrei tal id6ia noutros
grupos da tribo tsonga e suponho que no cli maputru, estabelecido na vizinhanga dos Zulu
e tendo sido mais ou menos "zu/u/zado", este costume pode muito bem ter sido recebido
deles. S6 novak investigaQ6es poderao mostrar se outros dis tsonga conservaram o que
parece ser uma id6ia bantu muito antiga, ou se ha disso ainda alguns vestigios. o que 6
muito possivel.

9' Nio devem construir palhota para a mulher antes do casamento. Diz Mankhelu
Mesmo que tenham dinheiro em abundincia para/ovo/o. se cometerem taldescuido. a

mulher sera roubada... Do mesmo modo nio devem preparar a pele do nfdh6 antes do
nascimento da crianQa. Amulher nio teria um ser humano. Se infringem esta lei. chamam
a desgraga sobre si(waf//ho/e/a, was/r7g/fa) e a famrlia. Se pedirem ao Moneri(o mission6rio)
uma pele para este fim. antes do nascimento do filho, ele dire que 6 assam". Note-se a
convicgao profundamente enraizado do velho pagao, que apela para a autoridade do
missionirio para reforgar o tabul

10' Mats tarde. quando se casam, devem evitar comer melcom a mulherdurante
um ano. at6 ela ter um filho. A noiva pode comer melna casa dos pais. mas nio no seu
novo domicilio. nem com o marido. O marido pode coma-1o no mato, mas deve lavar as
mios quando volta. com receio de que a mulher descubra, porque ela voltaria para casa se
o soubesse. Vimos ja esta proibiQao quando da visita de kc/frheke/a e soubemos a razio:
carre o mele vai-se a noivaIAexplicaQao dada agora 6 a seguinte: o meld muito doce. e
a noiva tamb6m 6 muito dice.(Nao 6 ela a lua de melou ano de mel?As duas coisas nio
se coadunaml Sway/ana. odeiam-se uma a outra). E eis uma terceira razio: quando as
abelhas comem o pr6prio mel. voam para longe da colm6ia. E o que faria a mulher
Depots de um anoja nio 6 de recear taldesgraga.

Esta Oltima id6ia 6 muito curiosa. Mostra que os tabus do vakon'wada d/m/r7uem de
severfdade a medfda que o tempo passe. As relaQ6es tensas que existiam entre o genro
e a mie da mulher tornam-se tamb6m maid facets. Ele comega a tratg-la por Hamada e
ela chama-the de nwana. A mudanQa 6 ds vezes de tal ordem que em certos casos o
mt/kon'wada pode it viver com a povoagao dos sogros. sobretudo se tiver filhos e forem
crescidos. Estes fatos dio-nos a explicagao natural destas regras cunosas

No estagio coletivo da vida familiar. o casamento nio 6 um neg6cio individual. como

ja, vimos. E um contrato concluido entre dots grupos que adquirem por ele, um em relaQao
ao outro, um lago de parentesco especial. Este parentesco este cheio de perigos, porque
implicam os interesses por vezes divergentes dos dois grupos..A noiva e o noivo mant6m
o sentimento mOtuo de receio. por saberem que um casualmal-entendido entre des tem
a sua reaQao nos dois grupos. As familias olham-se com desconfianga. principalmente os
dots casais que dependem tio estreitamente um do outro. por causa do /ovo/ol mas
quando aprendem a conhecer-se, quando estio seguros de que a vida comum 6 posslvel
e mesmo agradavel. e a primeira alianga 6 reforgada por outras com as f/nant/. desaparecem
entio mats ou menos os tabus do yukon'wada.
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C - Regras matrimoniais

O estudo dos termos de parentesco mostrou-nos a constituigao da familia tsonga
Vimos que sio muitas vezes ditados pelo fato de um homem poder ou nio poder casar
com certas mulheres. Existem regras matrimoniais muito nitidas. e proponho-me recapitula-
las aqua. com risco de algumas repetig6es, de modo a esclarecer o miximo possivel esta
materia diffcil mas muito importante

De um modo gerd pode dizer-se que os Tsonga sio end6gamos quanto a tribo e
cla, e ex6gamos no que respeita a famrlia. Sio end6gamos quanto a tribo porque se
casam com membros da mesma tribo. Os membros de dis muito afastados uns dos
outros podem ter dificuldade em contratar unites entre des (ver mais adiante). mas
conseguem-no, em especial nos Montes Spelonken, para onde foram viver os representantes
de virios grupos diferentes da tribo, pda forma das circunstincias. Na vizinhanga de
Lourengo Marques encontram-se mulheres tsonga casadas com homens de outras tribos.
mas isto 6 o resultado de um novo estado de coisas que nio tinha sido previsto pelos
antigos Tsonga, que. estou certo. nio o aprovariam. Em Xiluvana, encontrei-me em situaQao
muito favor6velparajulgar os verdadeiros sentimentos dos Tsonga. Havia aiduas tribos
que tinham vivido uma ao lado da outra durante setenta anos, unidas por uma velha amizade
e alianQa militar: o cli nkuna dos Tsonga e o cli qhaha dos Pedi. Nio verifiqueium Onico
casa de casamento entre des.AdiferenQa de lingua nio podia explicar o fato, porque. em
gerd. todos os homens falavam ao mesmo tempo tsonga e pedi. Perguntando aos Nkuna
por que nio contraram unites com os Pedi. responderam-me: "Os deus costumes sio
muito repugnantes para n6s". Queriam referir-se a facilidade com que as mulheres khaha
cometiam adult6rio. Se fossem interrogados os Pedi, teriam decerto apresentado a mesma

objeQao, por causa da imoralidade dos rapazes e moQas tsonga. Qualquer que seja a
razao. nio houve at6 hole casamentos entre des

Por outro lada. os lsonga sio ex6gamos no que respeita a familia. Para compreender
bem as regras de exogamia, classificamos os diversos casos que se apresentam nas
quatro categorias seguintes: de absoluta proibigao do casamento. de permissao sob
condiQao, de permissao sem condigao e casa em que o casamento 6 recomendado
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1 - Caso de proibigao absoluta

Em gerd o casamento 6 proibido entre fafana. manama, rharhana e rlwana. e entre
vamakwavu.

A proibiQao 6 particularmente severa pelo lado paterno. Entre os Rhonga 6 tabu o
rapaz casar com a moma quando amboy se atribuem um antepassado comum na linha
paterna. Parece que a regra nio 6 tio severa nos dis do Norte. Segundo Mankhelu. o
casamento 6 absolutamente proibido entre descendentes do mesmo av6, isto 6, entre
promos em primeiro grau. Entre primos em segundo grau o casamento 6 autorizado
condicionalmente. "matando o laQO de parentesco". e entre primos em terceiro grau Ja
6permitido. Os primos em terceiro grau, segundo Mankhelu. sio vaf/hand/amen/ va to/o.
pertencem a familias que outrora foram parentes: "Nio somos tabu para des e podemos
escolher mulher entre des'
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Do dado materno esta proibiQao estende-se aos primos germanos quando as maes
respectivas sio irmis. Sio verdadeiras vamakwavu, beberam do mesmo leite. Os primos
mais afastados casam-se entre si mars facilmente quando aparentados pdas maes. As
rakokwana nio se casam com os seus vafukc//u, porque estes t6m o dever de oferecer
sacrificios para das. mas os vafuku/c/ t6m uma esp6cie de direito de prefer6ncia sobre os
parentes da mie: "Onde meu paise casou tamb6m posse it procurar a minha mulher
disse-me Gana. Contudo, a regra mant6m-se. e os vamakwavu nio devem casar-se entre

Se Ihes perguntarmos porqu6, os Tsonga geralmente respondem: " Porque 6 assam.
Svay#a. Esta 6 a nossa lei". Ei todavia possivel encontrar algumas raz6es mais satisfat6riasl

pois estas proibiQ6es sio ditadas at6 certs ponto peso receio da consangtlinidade. Os
indigenas notaram decerto que os produtos de tats unites sio ds vezes fracos de esplrito.
ou entio desprovidos de todo. E por isso que neste sistema de familia poligamica se
distingue com cuidado entre os parentes que descendem do mesmo paie da mesma
mae, e aqueles cujas maes sio diferentes. Quando uma das minhas primas tem uma av6
diferente da minha, embora a trate por makwavu. exatamente como minha verdadeira irma
ou minha prima germana. posso pensar em me casar com ela. S6 6 minha meia-prima em
primeiro grau. Todavia o receio da consangtlinidade nio 6 o Onico, nem o mats importante
das causas deltas regras exogamicas. Se 6 assam. por que sio os parentes paternos
mats tabu que os parentes maternos? Para mais, 6 estranho verificar que nas familias
reais nio sio observadas as mesmas proibig6es. N'wamatibzana, chefe do Mafumu, casou-
se com darhana Mimalengana. fllha de primes co-irmios do lado paterno. Se se tomassem
em consideragao s6 os perigos provenientes de unites consangtJineas. tais casamentos
deviam ser duplamente receados na famrlia realm

Parece-me que existem duas outras raz6es:
No espfrito tsonga ha repulsao instintiva em confundir e misturar vuxaka e yukon'wada.

parentesco consan90ineo e parentesco por alianQa. Julgam. como vamos ver, que o vuxaka
6 uma especie de parentesco incompativel com o yukon'wada. Os dis do Norte nio
consideram o caso com tanta repugnancia: segundo um dos seus ditados, o vc/kon'wada
reanima o vuxaka. quando este enfraquece com o tempo.'

Pode achar-se no costume do/ovo/o a terceira razio destes tabus rigorosos. razio

que explica tamb6m por que 6 mais forte a proibiQao do lado paterno que do materno. Se
uma mulher. que 6 minha parenta pelo meu pai. viesse a ser minha esposa, e a nossa
uniio se rompesse devido a disputas, eu reclamaria ao meu sogro o /ovo/o. Se este nio
tivesse bois para me dar. devia dirigir-se aos parentes para os obter... Podia ser que fosse

SI
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B E tamb6m completamente contrdrio ao espirito da tribe confundir vuk0/7'war7a e vu/amu. Um homem chama-
do Fi16mon tinha se casado com a fllha de uma mulher de costumes dissolutos e esta mulher tinha-se
entregado a um homem que era o irmgo da av6 materna de Fi16mon. Este homem era, entao, ma/ume de
Fi16mon. e as suas mulheres eram para ele va/amu, e at6 vasaff. mulheres eventuais. por ter o direito de
recebd-las em heranga (ver pag. 21 8). Foi por isso que ele me disse: "A mie de minha mulher nio pode se
casar com este homem, ngo s6 por causa da lei cristi que aceitamos. mas tamb6m por causa dos nossos
antigos costumes. Por qu6? Porque ela 6 minha sogra. minha yukon'wada e pele seu casamento passaria a
ser para mim oahu. poderia receb6-la em heranQa. E isso e impossivel".
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obrigado a recorrer ao meu pr6prio pai, que 6 seu irmio e pertence pois a mesma familia.
o que serra verdadeiramente absurdo. pols que entio eu pagaria a mim mesmo a divida
que tinham comigol

Um homem nio pode se casar nem com a irma mats velha de sua mulher. que 6
sua mc/kon'Mana, nem com as filhas das irmis de sua mulher, que sao. como vimos, suas
dana

11 Casamentos permitidos sob condigao

Em certos casos, um casamento que nio se deveria realizar pode ser autorizado
com a condiQao de toda a familia praticar o roto chamado kud/aya x/bongo. E um costume
dos mats curiosos. que se encontra em toda a tribo. Conhego dots casos em que se
recorreu a este expediente: um certo Mkwili, do subcli macaneta (Nondrwana). desejava
cesar com Minsavula. sua makwav'u. Ambos tinham como antepassado comum Muwayi.
Muwayi teve da primeira mulher um filho chamado Basana. e da segunda mulher outro
filho chamado Nsavula. Bassana era o paide Mungobo, paide Mkwili. e Nsavula era o pai
de Minsavula. Mungobo e Nsavula eram primos em primeiro grau. ou antes. memos-promos
em primeiro grau (porque eram diferentes as respectivas av6s. mulheres de Muwayi).
Mkwili era, portanto, primo nascido de germanos de Minsavulal amboy eram para
/Wakanefa. Outro caso 6 o de Miguel. fllho de Gana e N'waxiluvana. que casou com Jamela,
fllha de Mankhelu, o qualera irmio de N'waxiluvana. Mankhelu era ma/c/me de Miguel, e
Jamela sua mamanal portanto ela era a mulher presuntiva de Gana(ver pag. 203). Para
um Tsonga se casar com a filha do seu ma/ume. sway//a(ver pag. 204), enquanto para um
Pedi6 coisa recomendada. E esta uma das diferenQas brandes entre as leis das duas
tribos. Um Peditem verdadeiro direito de prioridade em relaQao a sua mudzwa/a, enquanto
entre os Tsonga 6 o paique goza desse direito(ver mats adiante. G). E possivelque este
costume pedi tenha encorajado Miguel a acariciar um projeto repugnante para todo o
espirito tsonga. Contudo o kud/aya x/bongo oficial teve tamb6m lugar neste caso.

Procured descobrir em que outros casos um casamento proibido deste g6nero podia
ser admitido pda pratica deste rita, e verifiquei os fatos seguintes

Um casamento sob condiQao 6 possivel com a filha do meu tio av6. irmdo mats
novo a segulr ao meu av6, e com a filha do meu av6 nascida de outra mulher. que nio a
minha av6. Ambas sio rharhar7a. Segundo Mankhelu, tal casamento podia realizar-se
entre ele e Xiluvana. Esta Xiluvana(que nio 6 naturalmente o chefe Xiluvana, mas algu6m

completamente diferente) 6 a filha do tio-av6 materno de Mankhelu. irmio de Chidiele. que
6 o seu av6, o paide sua mae, Xiluvana 6 por conseguinte a prima nascida de primos co-
irmios de Mankhelu. do lado da mie. E uma Hamada

Mas que rite 6 este kud/aya x/bongo, com tanto poder. que bra o cardter tabu de tais
casamentos? Xlvongo ou muvongo 6 uma palavra arcaica que s6 se conservou nesta
expressao e que corresponde a vc/xaka, parentesco por langue. Esta raiz existe tamb6m
com a mesma significaQao na palavra suthu se/oko. O parentesco por sangue deve ser
destru Ido a fim de o parentesco por casamento poder substitui-lo.

Vejamos primeiro como se opera nos dis do Norte.
Um rapaz que tem a coragem de pensarem se casar com uma parenta pr6xima 6

considerado coma feiticeiro. .4/owa. faz feitigoIEste termo, que em gerals6 6 aplicado aos
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verdadeiros feiticeiros, ainda nio 6 suficiente para designar tal aQao. Nio tinha o direito de
gang/sa. e queria agora tomb-la por mulherl Mas a palavra /owa. ou /oya, 6 aquiempregada
num outro sentido: vuxaka hz//owa h/ f/holt/(o parentesco por sangue 6 enfeitiQado pecos
bois). L/umamana hz//owa (o parentesco materno 6 enfeitiQado). (Viguet). Aos que
consentem tal ato, devem-se oferecer oraQ6es em pOblico e ungi-los de ns\.'any/ (erva
extraida das entranhas da cabra sacriflcada)

O rapaz vai portanto falar com o tio, pai da moma, para anunciar-the a intengao de se
casar com dal deve kula home, pagar um boi, isto 6, levar consigo um boi. 6 a primeira
tentativa para apaziguaro tio. Diz-se deste bosque "abre a palhota". Ao inv6s do boipode
ser uma cabra, a cobra que servird para o sacrificio, porque 6 necessdria uma cerim6nia
religiosa. Os parentes reOnem-se todos no dia marcado na povoagao da moma. O jovem
casal este dentro da palhotal matam a cabra, preparam o sacrificio e poem o nsvany/de
lada. Mandam entio sair o noivo e a noiva.que se sentam na mesma esteira, o rapaz
passa a perna por ama da perna da moma (e isto para "matar a vergonha", kc/d/aya f/ngana),
esfregam-nos com o liquido verde do nsvany/ que espremem sobre des, em seguida
pegam na pele de cabra, fazem um buraco ao memo e estendem-na por ama da cabeQa
dos dois primos. Pelo buraco passam o figado do animal, cru. e que des devem rasgar
com os dentes. visto nio ser possivel cong-lo a faca, por ser tabu. E preciso que o
agarrem com os dentes e o puxem com forma de ambos os lados para que verdadeiramente
flque rasgadol devem coma-1o a seguir. X/v/r7dn, figado. significa tamb6m paciencia. decisio.
Procederam com grande decisaoIAgora comam o ffgadolComam-no bem a luz do dia e

nio na obscuridadelSeri mhamha. uma oferta aos deuses"(Gana). O sacerdote da familia
did em seguida: "0 deuses e v6s, tale tal, olhaiIFizemo-lo a luz do dia, e nio o encobrimos
AbenQoai-os e dai-shes filhos". Se nio se fizer este sacrificio cara desgraQa em ama
deles e a mulher nio teri filhos. Quando a oragao termina. as pessoas presentes poem o
r7svany/ s61ido em ama da cabega da mulher e dizem-the: "Vaie que tenhas filhos". Nos
dis rhonga o kud/aya x/bongo 6 um pouch diferente. O noivo deve primeiro dar uma libra
esterlina ao pai. mas, evidentemente, a16m do/ovo/o. Cada uma das duas familias dio
uma cabra. As cabras sio mortas sem a ajuda dos sobrinhos uterinos, em frente da
palhota da mie da moma. O av6 dirige uma oraQao aos deuses do pai da moma: "Seja
assiml Decidiram casar-se, e v6s, deuses do rapaz e da moma. uni-os de tal modo que nio
se odeiemlque nio se recordem que sio irmio e irmalque a uniio nio sega perturbada
por tats recordag6es nem por outras pessoas que Ihes digam: "V6s sois culpados de
feitigarialCasaram-se sendo parentesl" Por meio desta oraQao dg-se a notificaQao gerd a
todos. e desaparece a sensaQao de vergonha. Depois. o parente que oficia continua,
dirige-se a rec6m-casada e diz-the tudo o que deve fazer ao marido. mencionando todos
os pormenores dos deveres conjugais com tal realismo que ela desata a chorar. O marido.
envergonhado, baixa a cabega. O pregador continua at6 que algu6m Ihe ponha um pedago
de carne na boca para p6r ponto final a exortaQaol

Reuniram-se todos os habitantes da regiao para ver a cerim6nia e comerda carne
do animal, mas os rec6m-casados nio comem. porque as cabras foram sacrificados para
ales (vahah/e/a bone). Em seguida os parentes voltam para casa. e assam no caminho o
quarto de carne que receberam para comer antes de chegarem a povoagao
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Este kc/d/aya x/bongo tem por fim matar legalmente uma forma de parentesco e
substitui-la por outra, por haver incompatibilidade entre as dubs. Contudo, em casa de
heranga de uma rharhana, por exemplo. quando -- um parente consangtJineo dove mudar o
seu parentesco e tornar-se parente por aliangal pode herdar sem que se pratique qualquer
roto, se nio houver herdeiro mais pr6ximol neste caso dizem. Vt/xaka 6z/fapfuka - "o
parentesco consangtlineo vaiser reavivado". E seri reforgado pelo novo parentesco criado
pelo casamento

Em caso de casamento com a Huron'wada principal pratica-se tamb6m este rito.
como dissemos(ver p6g. 210). Os rec6m-casados sio tamb6m cobertos com a pele de
cabra. Esta cabra chama-se o gafo. porque 6 como um gato que shes fosse colocado ds
costas e os arranhasse. Arranhando, fbz desaparecer o yukon'wada q ue impedia o casamento

(Viguet). Neste caso 6 o x/kon'wada. o parentesco por alianga, que 6 mono e assim
desaparece o tabu e podem casar-se.
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111 - Casamentos permitidos

Os parentes em oitavo grau podem casar-se sem qualquer condigao(Mankhelu)I A
escolha que um rapaz pode fazer, dentro do cli 6 mesmo da tribo. 6 ilimitada. Contudo.
segundo Viguet. os casamentos com os membros de um cli muito afastado nio sio
recomendgveis pdas raz6es seguintes: I ' Se o casamento for mal sucedido. os sogros a
quem a reclamaQao do /ovo/o serra feita poderiam fugir com mulher e bois. e perderiamos
o nosso gado12' Se os nossos bois se multiplicassem noutro cla. poderiamos ser tentados
a it fazera guerra contra os nossos sogros para nos apropriarmos do gado. haveria sangue
derramado por causa dos nossos pr6prios bois, e isso cobrir-nos-ia de vergonhaIMas se
nos casarmos entre amigos. e at6 entre parentes afastados, procuraremos apaziguar
entre n6s qualquerdisputa que surja. Servo pessoas daquelas com quem discutimos na
palhota. enquanto com estranhos discutimos fora. no largo. batemo-nos is vezes com
des, e expulsamo-los. E que as dificuldades podem mats facilmente resolver-se quando
os nossos vakon'wada sio pessoas que vivem na vizinhanQa.

IV - Casamentos recomendados

Devemos ter em conta dois casos: certos casamentos sio concluidos devido a
uma esp6cie de direito de preempQao e outros devido a um direito de heranga

I Q - Direito de preempQao

Trata-se do costume ja explicado em virtude do qualum homem pode casar com
certas moQas da familia da mulher ou da Huron'wada principal. A expressao "direito de
preempgao" nio 6 talvez bem adequada. Ha, com efeito. dois cason a considerar: se a
mulherdaquele homem nio teve filhos, ele tem o direito de exigir uma substituta entre as
moQas mencionadasl mas nio tem de page-la nio houve compra. por conseguinte nio h6
direito de preempQaol ha. sim, um direito de apropriaQao. No segundo caso, se a mulher
daquele homem correspondeu is leg itimas exigdncias do grupo que a comprou, o marido

HenriJunod - .4 v/da da fam///a e da povoagao



pode ainda casar com uma daquelas mogas, pda qualtem de pagar um/ovo/o: ha compra,
e de qualquer modo preempQao. mas o direito reduz-se mais ou menos a isto: aquele
homem 6 em gerallouvado pelo cli se se decidira isso e 6 bem-vindojunto dos parentes
da modal 6 at6 preferido a outros pretendentes se o seu car6ter oferecer as garantias
necess6rias para assegurar a felicidade da moma.

No que respeita ao casamento com a filha do irmio da mulher. que 6 a verdadeira
nh/ampsa, ha v6rias possibilidades a considerar. Pode muito bem acontecer que a mulher
de um homem, desejosa de ter uma menininha que a ajude nos trabalhos dom6sticos. v6
falar com o irmio e Ihe pena que ceda por album tempo a filha, que 6 a sobrinha desta
mulher, para vir habitar na sua povoagao. Ele consente e a crianga cresce la. Mais tarde.
contudo. os pats da moma dizem a irma: "Se teu marido tem bois, pode tomb-la para
mulher". Volta para casa e discute o neg6cio com o marido. Se este aceita, manda a
mulher com fl.lO fazer a proposta aos pals da moma, e toma-a imediatamente sem
grande cerim6nia. O resto do /ovo/o 6 paco maid tarde. Se um filho deseja casar-se e nio
tem meios para comprar a mulher. os pals da moma dizem a irma: "Lembra a teu marido,
peso-te. que nio deu ainda os bois". Mas nio insistem muito. pois foia irma que arranjou
o casamento para ter algu6m que a ajudasse. Pelo contrario. se 6 o marido quem toma a
iniciativa e mandou a mulher pedir aos parentes que Ihe dessem a moma. porque precisa
dela, os bois do /ovo/o sio reclamados imediatamente. ou entio os vakon'wada podem
insistir no pronto pagamento do prego da moma. Contudo. como me disse o meu informante:
Sv/ya h/ vhano, isto 6, "isso depende das pessoas". Depende do cargter delas

Ha todavia uma razio que milita contra tais casamentos. Se brigo com a minha
primeira mulher, que pode ter um canter particularmente dificil. e ela volta para sua casa,
as irmis e as sobrinhas, que sio suas f/nh/ampsa, seguem-na com certeza e fico
completamente abandonado, sem nada para comer a tarde. Se a questao acaba em
div6rcio. perco todas as minhas mulheres ao mesmo tempo. O costume que consiste em
casar com as f/nh/ampsa da mulher 6 1ouvado. mas nio 6 contudo muito seguido nas
atuais familias tsonga

As outras mulheres sobre as quais o homem tem um direito especial saol como
vimos. suas parentas do dado materno. E recomendado e louvado escolher uma mulher na
famflia onde o paiencontrou a mae, desde que nio se trate de uma parenta muito pr6xima
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2' - Direito de heranga

O segundo grupo de casos nio diz respeito a mulheres que tenciono/ovo/ar. mas
ds viOvas que posso herdar depots da morte de seus maridos. As que podem assim caber-
me em heranQa chamo em gerd de manu ou nsaff, e tenho relag6es muito livres com das.
masja friseique esta liberdade nunca vaiat6 permitir relaQ6es sexuais(pag. 211). A/dnngada.
isto 6, "posso comer, receber em heranQa por prioridade" a viOva de meu irmio mais velho:
cabe-me por norma. Relativamente a viOva de meu irmio mais novo a seguira mim, s6
posso casar-me com ela se for velha e incapaz de vera ter filhos. Se fosse ainda capaz de
ter filhos. tomb-la por mulher seria totalmente contr6rio is id6ias da tribo. Viguet da a
seguinte razio desta proibiQao: suponhamos que a viOva de meu irmio mais novo tem ja
filhos. Recebo-a e tenho deja um filho. Este filho tem o direito de preced6ncia sobre os
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primeiros filhos da sua mie: 6 o hos/ deles, porque eu, o pai, sou o irmdo mais velho do
defunto. Por outro lado. 6 ndHsana dos outros irmios porque nasceu depois deles. da
mesma mie. lsto serra impossivele vai contra as nog6es mats elementares de familia
Contudo, em casos excepcionais, posso tomb-la se mais ningu6m puder reclamar a viOva
de meu irmio mais novo.

Depots das minhas verdadeiras f/manu, segue-se a viOva de meu tio materno. Se
ele tinha vdrias mulheres. uma delas pode caber-me em partilhas na distribuiQao. Mas
naturalmente, neste caso, como todas as vezes que se trata de mulheres adquiridas por
heranQa, os filhos nascidos da nossa uniio pertencem a familia que pagou o/ovo/o e nio
a mim. S6 tenho, de qualquer modo, o usufruto da propriedade. Trabalha no campo para
mim e serve-me todos os dias a minha tigela de papal de milho. mas nio me pertence
realmente. Foidada por favor. e sob certas condiQ6es. Posso tamb6m receber de heranga
a minha ko/mana, a viOva do paido meu ma/ume(nao a minha verdadeira av6. naturalmente.
mas uma das suas outras mulheres) e as viOvas do irmio de meu pai.

Muhambi pode tamb6m adquirir por heranQa Magugu. viOva de seu primo Hlangaveza
Este primo 6 um irmio (makwavu) porque os dois paid sio irmios. Mas nio podia do
mesmo modo obter Deveza, mulher de Phusa. E por qu6? Porque Phusa, sends primo
pda irma do pai, pertence a outro x/bongo. ao x/bongo de seu proprio paiMukwie nio ao
de sua mie. Se Muhambi reclamasse Deveza. os homens de Maxavana(name do cli de
Phusa) diriam: "Opomo-nos, porque procedendo assim isso queria dizer. na realidade. que
tu comes dois rebanhos. Tu comeste um rebanho quando compramos Ndzivari de tua
famrlia. Ndzivari teve dots filhosl vendemos a sua filha N'waxidrasa para /ovo/ar Deveza
para Phusa. Os bois pertencem-nos. Se Phusa morre. Deveza pertence-nos a n6s e nio
a ti". Assim. Muhambi pode receber em heranQa a viOva de seu primo, filho de seu tio
paterno. mas nio a viOva de seu primo. filho de sua tia paterna

Um homem pode tamb6m herdar, como vimos(pag. 179), uma das mulheres do
pai, mas isto s6 em certas circunstincias. O kud/aya x/bongo nunca se pratica quando se
trata de mulheres deixadas em heranga.

Uma regra em que Viguet insistia. mas que este em vias de desaparecer. 6 a
seguinte: as mulheres cujo marido nio tinha irmios mais novos. devem ser dadas em
heranga aos vafuku/u e nio aos venal vafukc//c/, isto 6, ou aos verdadeiros netos. filhos do
filho. ou aos sobrinhos uterinos. filhos da irma do defunto. Vejamos as raz6es desta regra:
I' Os Hana. filhos. tomariam liberdades com as mulheres do proprio pai, e fariam suas
ba/amu, se das pudessem ser normalmente atribuidas por heranQa. lsto perturbaria a vida
da aldeia12' Se eu, que sou nwana. filho. recebo em heranga a mulherde meu pale se
tenho dela um filho. este filho 6 amana, filho. para mim. Poroutro lado. esta mulher pode
ter tido filhos de meu pai, e des sio meus irmios. Assam. um dos filhos desta mulher 6
meu filho. o outro meu irmiolAve/eke f/nxaka f/m6/rh/- "Ela teve filhos de duas gerag6esl"
E isto nio deve acontecer

Esta regulamentagao do casamento mostra claramente como se constituia familia
entre os Tsonga. Mas a comparaQao com o sistema de parentesco das tribos ainda mats
primitivas talvez ajude a compreender melhor algumas das estranhas caracteristicas desta
legislaQao familiar.
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D Restos de sistemas de parentesco anteriores

Os etn6g rafos modernos tentam averiguar como evoluiu a familia humana atrav6s
dos tempos, e eis, a tragos largos, a teoria adotada por alguns. O primeiro est6gio
caracteriza-se por uma prom/scu/dade un/versa/: nio ha familia. Depois, num segundo
perlodo, comeQam a ser impostas restrig6es na questao do casamento. Formam-se grupos
definidosl todas as mulheres de um grupo sio as esposas normais de todos os homens
de outro grupo. Elo sistema que prevalece ainda em algumas tribos australianas. E o que
se chama casamenfo porgrc/pos. Numa terceira fase. constitui-se a familia em volta da
mie. E a dona dos filhos. e 6 por ela e pelos seus antepassados femininos que as criangas
conhecem a linha de parentesco. Neste sistema, chamado familia uterina. ou mafr7arcado,
os irmios da mie ocupam lugarespecialem relaQao aos filhosl sendo o pai malconhecido.
ou sem autoridade. estes parentes masculinos da mie devem defender os filhos de subs
irmis. Finalmente, a familia uterina da lugar a fam///a I)afdarca/ ou agn6tica. O paitorna-se
a cabega. e contam a descend6ncia pecos homens. Parece que o desenvolvimento da
propriedade favoreceu esta Optima evoluQao. O marido, a quem pertenciam os bens. torna-
se o chefe da famllialleva. portanto. a mulher consigo, e constr6ium lar(compare com o
que se diz na pag. 129)

Qualquer que seja a verdade desta peoria, veriflcamos que os Tsonga atingiram este
quarto est6gio. Afamilia 6 definitivamente agnatica. o direito do paid absoluto. Contudo,
existem neste sistema familiar alguns traQos que parecem vestigios dos periodos anteriores
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I -- Promiscuidade original

Quanto a id6ia segundo a qual dominou primeiro a promiscuidade. suposiQao que 6
combatida por alguns sibios (ver W. H. R. Rivers: On fhe o/llg/n offhe c/ass/#cafo/ysysfem
ofre/af/onsh@, "AnthropologicaIEssays"), nio vejo qualquer vestigio deja entre os Tsonga
Ja entre os Pedihd determinado dia em que se da a todo o cli completa liberdade nas
rela96es sexuaisl 6 o dia do encerramento da segunda escola de circuncisao. mas o
costume pode ser explicado de maneira completamente diferente

11 - Casamento por grupos

Quanto ao casamento por grupos, podemos ver um resto do sistema no fato de um
homem ter direito de prioridade especialem relagao a certas mulheres da familia de sua
mulher, as f/nant/. O seu filho considerari tamb6m como particularmente conveniente
escolher uma mulher no cli de sua mae, aquele em que o paise casou. Mas ha diferenQa
muito acentuada entre o sistema de casamento porgrupos e o direito familiardos Tsonga.
Entre os indigenas da Australia. enquanto um homem de um grupo tem o direito de se
casar com todas as mulheres de um outro grupo. uma mulher deste outro grupo tem o
mesmo direito de se casar com todos os homens do primeiro grupo. Entre os Tsonga 6
absolutamente tabu para uma mulher casada ter relag6es com quem quer que seja a16m
do marido. A poligamia existe e aprovam-na. mas a poliandria 6 severamente reprovada e
considerada um costume indecoroso. A razio principaldeste fate 6. sem dOvida, o tabu
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das maf/u/ana, que proibe a dois irmios terem rela96es com a mesma mulher, e que tem
todos as caracteristicas de uma id6ia muito antiga do sistema tsonga. A hist6ria de P. K..
que conto noAp6ndice VI, mostra quanto 6 profundamente ressentido o horror da poliandria.9

Embora ligands uma grande importancia a esta diferenQa. devemos notar contudo
que ha certa correspond6ncia entre os direitos dos homens e os das mulheres a este
respeito. O homem tem direito de prefer6ncia sobre as irmis mats novak da mulher e
sobre as filhas dos irmios da mulher. E o marido presuntivo de todas estas f;manu. Por
outro lado. no que, diz respeito a uma mulher. ela tamb6m 6 a mulher presuntiva de todos
os irmios mats novos do marido. que podem receb6-la em heranQa. e que tamb6m trata
por f/nant/I e dos filhos das irmis do marido, a quem chama de nkata. marido

Outro trago destas formas socials primitivas australianas 6 que todas as pessoas
pertencentes a uma dada geragao tratam-se uns aos outros por irmios (ou irmas), tratam
a geragao precedente por pais e maes e a geragao seguinte por filhos ou filhas. sem
qualquer distinQao. Podemos comparar a este sistema de classificagao o costume tsonga
de chamarde maes todas as mulheres do paie de irmis da mie e pats todos os irmios
do pai. Mas isto nio 6 forgosamente um trago de casamento por grupos. Como ja vimos,
a signifjcaQao dos termos de parentesco torna-se muitas vezes extensive a outras pessoas
em sinalde respeito ou amizade. Contudo os Tsonga conhecem perfeitamente a diferenga
existente entre o emprego t6cnico destes termos e o seu emprego por extensio.

Ha qualquer coisa de naturalnestas denominaQ6es.. Quando chamamos a esta ou
aquela pessoa PaiMorton. Mie Fuller, Irmio Jaime ou Irma Ings. ningu6mjulgaria achar
nisso uma sobreviv6ncia da fase dos casamentos por gruposlSobre este assunto a minha
conclusio 6 a seguinte: certos costumes podem ser considerados traQos desse antigo
sistema. mas nio 6 absolutamente necessdrio explica-los por essa hip6tese. A prefer6ncia
dada por um homem ds irmis ou sobrinhas de sua mulher tem origem no direito de exigir
eventualmente uma substituta para a mulher /ovo/ada, que nio teve os filhos desejados
Se este casa nio se der, mant6m-se a prefer6ncia, poise quando um grupo sabe que as
suas mulheres sio bem tratadas noutro grupo. aceita de boa vontade novas alianQas com
ele, pensando que na terrivel loteria do casamento nio 6 para desdenhar a garantia dada
por uma antecedente uniio feliz.
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111 - Matriarcado

Quanto ao direito materno e a familia uterina. devo confessar que modiflqueia minha
maneira de ver depots de ter escrito Les Ba-Rhonda. desejo de manifestar aquia minha
gratidao a M. S. Hartland, que me encorajou a estudar o assunto com mats atenQao. Hoje,
depots de ter examinado com especial cuidado esta caracteristica extremamente curiosa
do sistema tsonga. chegueia conclusio que a explicagao mats provavel 6 que a tribo

9E verdade que os Pedi. que sio vizinhos dos Tsonga, t6m uma esp6cie de poliandria(ver pag. 114) Mas isto
nio tem nada que ver com o casamento por grupos, e quando um homem rico autoriza as suas mulheres a
terem relaQ6es com outros homens. das escolhem os amantes segundo as suas simpatias e ndo conforme
um direito de prefer6ncia ligando dais grupos
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atravessou o estagio matriarcal em tempos muito recuados. Consideramos cuidadosamente
as relaQ6es de um ma/c/me com os sobrinhos uterinos e recapitulamos todos os fatos

I o - Deveres e direitos do tio materno

Como vimos, o sobrinho uterino 6. durante toda a vida. objeto de cuidado especial
da parte do tio: se 6 o primeiro. o ma/ume prepara-the o nfehe. (ver pag. 77). Quando 6
desmamado, vaiviver durante anos na povoaQao dos pats da mae, e se 6 uma menina fica
la ds vezes at6 o fim da adolesc6ncia. Mais tarde, quando ela se casa, o tio materno tem
o direito, chamado kufsht/mba. de descontar uma libra esterlina do total do /ovo/o. E tabu
recusar dar-lhel se o pai se atrevesse a guardar a libra. os irmios dir-the-iam: "Nio temes
os deuses? Os deuses da mie matar-te-iol A tua filha nio teri filhos. Foste o Onico a
faze-la nascer? Nio te ajudou esta gente a p6-la no mundo? E a tua mulher nio cresceu
com o auxilio desses deuses?" O seu irmio deve ser autorizado a descontar o seu
kc/fshumha, diz Mboza

No dia da entrega do /ovo/o, o tio materno e todos os parentes da mie sio convidados
para a festa, e reservam-lhes uma parte especial do boisacrificadol chamam-the r7yfmha.
isto 6, o ventre. o Otero. Este pedago de carne compreende nio s6 este 6rgao, mas todo
o ventre, desde o esterno at6 as paras traseiras. A mie da rec6m-casada come o mhafa
e o kondro, isto 6, a extremidade da coluna vertebral (Mboza)

No dia do kuh/om/sa, quando a rec6m-casada 6 nevada para a povoaQao do marido,
os seus parentes maternos recebem um presente especial. uma vaca nova chamada
muh/a Manama wa rena. isto 6, a pele em que a mie a trouxe is costas quando ela era
crianQa. Esta vaca 6 enviada a famflia quando a primeira e terceira filhas se casam. Quando
se trata da segunda e da quarta filhas. s6 mandam o ny/m6a.

Para o enxoval da rec6m-casada. os parentes da mie fornecem uma enxada. gordura
para untar o corpo, uma esteira e roupa, ds vezes tamb6m braceletes. Aba paterna(hainan/D
nio da nada, e o tio paterno tamb6m naol contentam-se em ajudar o paiacidentalmente.
Se os parentes da mie da rec6m-casada nio cumprem o seu dever oferecendo esta parte
do enxoval, nio se Ihes da. numa ocasiio subseqtlente. o ny/mha a que tinham direito

Mas a prerrogativa mais caracteristica dos vamp/ume ou dos vakokwana 6 o direito
especial de intercessio a favor dos sobrinhos uterinos. Com efeito. como me disse Mankhelu
na sua linguagem pitoresca, "no que respeita aos sacrificios (fimham6a) sio os parentes
da mie que os oferecem a maior parte das vezes. Sio o tronco. Meu paid o tronco em
relagao aos bois. mas minha mie 6 o verdadeiro troncol ela 6 o deus, ela fez-me crescer.
Se morresse enquanto eu era ainda crianQa. eu nio viveria. A povoaQao de minha mie 6
como a morada dos deuses(ka manama h/ ko sv/kwem6z/n/)". Simeon Gana acrescenta:
'demos o dever especial de oferecer sacrificios para as nossas vafc/ku/ul os nossos fllhos
sio tamb6m padres para das e podem oficiar em nosso lugar, mesmo que sejam mais
novos que as nossas vafuku/c/. E por isso que nio casamos com das. Somos seus
primog6nitos (baku/L/)". Naturalmente, os ossinhos sio sempre consultados. e dizem se
um sacrificio deve ser oferecido aos deuses da mie ou aos do pai, mas chama-se de
prefer6ncia um kokwa/7a para oferecer um sacrificio em favor de um filho doente (ver Sexta
parte, Capitulo segundo. ll).

(Viguet)
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Nas cerim6nias que seguem a morse. sobretudo na festa da cerveja do lute
(p6g. 1 54). o ma/ume 6 o oficiante, 6 ele quem aperta o psanh/ sobre as waft/ku/u para
purifica-las.

Ainda um direito pertencente ao ma/c/me 6 o de reanimar a sua povoagao(kupfuxa
muf/) por interm6dio de um nfuku/u. Se ele v6 que nio tem filhos e que a povoaQao esb
ameaQada de "morrer", fica com a irma ainda nio casada e recusa aceitar para ela um
/ovo/o. Diz-the: "Nada receiesl Se morreres, enterro-tel" Tal dever incumbe em primeiro
lugar ao marido, mas o irmio este pronto a cumpri-lo. Ela teri amantes. e talvez um filho
Como nio foi paga, o filho pertence a familia da mae. segundo a grande leiindigena. O tio
fica com o descendente masculino da familia, que usarg o x/bongo do seu kokwana. Um
sobrinho uterino adotado nestas circunstincias pode impedir a extinQao da familia da
mae 229

2o - Direitos do sobrinho uterino

A atitude do nfuku/u wa x/saf/ (o sobrinho uterino) para o seu ma/ume 6 muito
especial. /Vfc/ku/u / hos/. a/7yanye/a hfnkuasvu ku ma/c/me. - "0 sobrinho uterino 6 chefel
roma todas as liberdades que quer com o tio materno" (Mboza). Estes prerrogativas dos
sobrinhos uterinos em relaQao aos parentes maternos, dos seus vamp/ume e vako/(wada,
aparecem claramente nas cerim6nias religiosas, e sempre nas de luto. Vimos a parte
preponderante que as waft/kc//u desempenham durante estes ritos. vay/ma mah/wen/ ka
sv/kwemhu - "Estio diante dos deuses, nos seus lugares" (Viguet). Devem ser os servidores
do altar a consumir a vitima. Quando do grande sacrificio para fazer chover. talqual 6
praticado nos dis do Norte. fazem uma oferta de cerveja. e ao mesmo tempo o sacrificio
da vitima negra(ver Sexta parte). E a sobrinha uterine do chefe quem deve it buscar o
milho no celeiro. colocg-lo na panda, tomar o primeiro punhado para o esmagar no pilao.
dar a primeira pancada com o pilate e iniciar coda um dos atos complicados da fabricaQao
da cerveja. Quando levam a vrtima negra. algu6m p6e-the uma azagaia na mio e ajuda-a a
varar o animal. Ei ela quem "o oferece aos deuses" (Rudy/kerb svfkwembu). Sucede o
mesmo nas grandes reunites de familia: um dos nfuku/u segura a peta e outro a azagaia.
Os waft/ku/u apropriam-se dos pedaQos oferecidos aos deuses. Eles "cortam" a oraQao e.
ao mesmo tempo, roubam carne ou a cerveja do sacrificio e escapam-se levando-a. E por
qu6? "Porque um nfuku/u nio receia a saliva do seu malume"(Mboza). Vivem num talp6
de intimidade que podem comer o que era reservado para os deuses''(ver pag. 153)

O nfuku/u tem tamb6m a preced6ncia em outros ritos. na escola da circuncisio o
sobrinho uterino do chefe fica a frente dos circuncisosl no ku/uma m//omo (pag. 143) 6 ele

quem inicia a cerim6nia purificadora e "da aos outros"(kur7yfkefa) os viveres do defunto

" Sup6em alguns etn6grafos que o cults dos antepassados comegou s6 a partir do moments em que o pai
tomou a chefia da familial segundo des nio existia. portanto. no periodo matriarcal. mas isso me parece
absolutamente false. Invocam-se os espiritos da familia da mie assam coma os antepassados do pai. e a
melhor madeira de explicar a situaQao especial ocupada no cults, at6 a atualidade. pelts sobrinhos uterinos.
parece-me ser a seguinte: antes de conhecidos e invocados os deuses do pai. os da mie eram objeto de
culto e por consegu nte os vafuku/u ocupavam lugar especial no ritual. Quando os antepassados paternos
apareceram no Panteio bantu ao lado dos da mae. ou ap6s a instituigao do direito do pai. os vafuku/u teriam
conservado a sua situagao especial
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Mas 6 sobretudo quando se trata da heranQa que se revela seu aspecto caracteristico.
O direito patriarcal foi instaurado e poderosamente mantido pelo costume do /ovo/o. Por
conseguinte, os filhos do defunto sio os Onicos com direito aos bens do pai. tanto mulheres
como utensilios. E todavia os vafukc//u. os sobrinhos uterino, recusam-se a ser postos de
ladoIEncontram-se em toda a parte tentando obter alguma coisa. Tinham ja tramado, de
acordo com as mulheres do ma/c/me, tomb-las para mulheres depots da morte do marido
Recordamos quanto importunaram toda a familia no dia da distribuiQao das viOvas(pag.
195). Quando distribulram os utensflios vieram reclamar o seu kufrht/mba (expressao
t6cnica, parece, que exprime precisamente este esp6cie de reivindicaQao apresentada
por um ma/c/me ou um nfukc//u). Deram-lhes a azagaia pequena. ficando a grande para o
filho. Desta maneira t'any/uefa Rand/a, remetem a heranga aos herdeiros legais. E a prova
evidente de um direito que nio existe. que na realidade caiu em desuso, mas que se
afirma em virtude da sobreviv6ncia de um antigo costume." Fiquei muitas vezes
impressionado peta maneira inconsciente coma agiam em todas estas ocasi6esl Dio a
impressao de pessoas hipnotizadas a quem se ordenou que fizessem qualquer coisa no
dia seguinte ao sairam do sono hipn6tico. Viam-se praticar atos. constrangidos por uma
esp6cie de necessidade, e procediam assim sem saber porqu6. Nio seria o fato hipn6tico
influencia misteriosa da hereditariedade, de toda esta antiguidade longinqua que pertence
de fate ao passado, mas que ainda influencia toda a vida subconsciente da tribo?

Quanto aos chefes. informo que o lugar de subchefe. numa certs parte do pars.
pode ser confiado ao sobrinho uterino. E bem recebido na Corte, melhor que os sobrinhos
filhos do irmao, pots destes Oltimos sempre se receia que se tornem usurpadores. lsto
explica tamb6m a razio por que um chefe, quando esb em perigo. pena de preferencia a
ajuda dos seus vakokwana a dos membros da sua pr6pria familia. E que estes Oltimos
poderiam aproveitar a ocasiio para 6'ar7gana vc/hos/, disputar-the a soberania

O direito matriarcal existiu muito provavelmente nos antepassados dos Tsonga.
qualquer que fosse o pars que habitavam e o nome que tinham nesses tempos recuados.
mas tudo parece provar que essa face passou h6 muito. Ningu6m se recorda de nada que
se pareQa com isso. As genealogias. que sio os anais mats antigos da tribo. s6 mencionam
os antepassados do paie recordam-se deles muito mats que dos da mie. O costume do
/ovo/o que 6 atualmente o sustenticulo maid forte do direito patriarcal, pratica-se desde
tempos imemoriais.'2 Recordem-se tamb6m os nomes especiais dos bisav6s da linha
paterna (pag. 196)
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11 M. F. Gubler, que residiu muitos ands na tribe dos Maiombes, no Baixo-Congo, e que viveu em cantata intimo
com os indigenas, contava-me que. em todos os dis delta regiao. 6 o sobrinho uterine quem herda e nio
os filhos. Este sobrinho 6 chamado de mwanakaz/. literalmente filho feminino (filho da irma). (O tio materno
6 designado no sul de Africa pele terms ma/ume, paifeminino). Nas familias de chefes ele deixa a povoaQao
do pai, quando atinge a idade adulta. para it viver na casa do tio materno, o chefe, de quem sera legitimo
sucessor. a fim de se iniciar nos neg6cios da tribe. A administraQao europ6ia reconhece este modo de
sucess5o. Ha pris tribos em que o sobrinho uterine 6 ainda o herdeiro. Este fate nio ajuda a explicar as
pretens6es do nfuku/u entry os Tsonga e nio 6 aconselhgvel interprets-las coma as reliquias de um
matriarcado maid acentuado, atualmente em vias de desaparecer.
2 0/ovo/o nio 6 contudo incompatrvelcom a forma uterina da famflia. O Rev. E. Al16gret, que residiu no Congo
frances, assinalou-me o fate de os Mpongwe e Galoa do Baixo-Ogo6 conservarem ainda o matriarcado.
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Num artigo publicado no South ,4frfcan ./ourna/ of Sc/ence, de 1 925. sob o trtulo
O irmio da mie na Africa do Sul". o professor R. Brown trata largamente os fatos acima

relatados e op6e-se energicamente a hip6tese do matriarcado. Segundo ele, as relaQ6es
particulares do sobrinho e tio materno sio o resultado da indulg6ncia e amizade especial
que caracterizam as rela96es de mie e filho. Os sentimentos do filho para a mie estendem-
se a todos os parentes da mae, e assim se crib certo tipo de atitude, a atitude do nfukc//u
para os seus vakokwana.

Nio posso discutir aquicompletamente a teoria de Brown. mas devo confessar que
nio me parece inteiramente satisfat6ria. E menciono apenas tr6s das raz6es pdas quais
a nio aceito.

lo Se as relag6es particulares que existem entre a crianga e os deus vakokwana
tivessem origem nos sentimentos que a crianga dente pda mae. sentimentos que se
estendem a todos os parentes desta, porque seriam classificados entre os t/akokwana o
av6 e av6 paternos como o sio os parentes maternos? (Ver pigs. 1 98 e 204).

2' Ha um terms que a teoria de R. Brown nio explica: 6 a palavra kung/uefa. que 6
a expressao t6cnica empregada pecos Tsonga para descrever o papel desempenhado polo
sobrinho uterino nas cerim6nias relativas a entrega da heranga. Diz o meu eminente
contraditor, resumindo o que escrevi sobre o assunto: "0 sobrinho reclama uma parte dos
bens do irmio da mie quando este moore, e pode is vezes reclamar uma das viOvas". Mas
ha muito mais que isto no costume tsonga. O sobrinho kunyfkefa a heranga aos filhos do
irmio da mae. que sio os verdadeiros herdeiros legais. Rudy/uefa vem de kunyfka. dar. E
uma palavra derivada que reforga a significaQao da forma simples n//ca. e pode-se traduzir
por entregar ou transmitir. Que significa isso entio? Quer dizer que, consciente ou
inconscientemente. o sobrinho considera-se coma o herdeiro legitimo. mas que. devido a
modificaQao havida nas leis da tribo, e segundo a qual, de futuro, os filhos sio reconhecidos
como herdeiros. abandona o seu direito e transmite-o aos filhos. A melhor maneira de

explicar este modo de agir 6 suporque houve taldireito numa fase anterior das relaQ6es
fa milia res .

Nio vejo coma se poderia explicar o Rudy/kara se estes costumes nio fossem
ditados apenas pelos sentimentos naturais de um filho para a mie.

3o No 1ivro do Rev. Ed. W. Smith sobre os Va-//a (vol. 1. pag. 31 7). vemos que entre
os Va-//a o irmio da mie "6 muito respeitado e tem o direito de vida ou morte sobre os
sobrinhos". As relaQ6es entre o tio materno e os sobrinhos sio completamente diferentes
nesta tribe do centro de Africa em relaQao is tribos do sul de Africa. Ai. em todo o caso.
o typo de atitude inspirado pda mie nio se aplica ao irmao. e a teoria de R. Brown 6
defeituosa. Com a hip6tese do matriarcado, pelo contrario, nio 6 impossivel explicar o
fato. Pode-se admitir que houve evoluQao nas relag6es entre tio materno e sobrinho, mas
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embora exista o /ovo/o. O primeiro /ovo/o 6 paco indiferentemente ao pai ou a mie da noiva. e a escolha 6
feita conforme as rela96es' pessoais existentes entre a familia do marido e as familial dos pals da mulder
Quando se casa a segunda filha. dio metade do /ovo/o. ao tio materno. Os filhos ficam na povoagao do pai
mas estio submetidos a autoridade da mie e da familia desta. Pertencem ao c15 da mie. Tal sistema denote
um estado de evolugao menos avangado. Contudo. o matriarcado esb em vias de se transformar em
patriarcado. e 6 provavel que o costume do /ovo/o acelere a transformagao
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nio se produziu provavelmente qualquer mudanga nos sentimentos de mie para filho,
desde o comego da raga humana at6 os nossos dias. Se durante esta evolugao, houve um
periodo em que o sistema familiar era matriarcal, um periodo em que a crianga vivia na
povoaQao da mae, ao dado do irmio da mae. pode-se compreender que este Oltimo se
tenha encarregado de educar a crianga e corrigi-la. A sua atitude em tats circunstincias
era mats severa e mats dominadora que atualmente. Ora os lla conservam uma esp6cie de
matriarcado. pois t6m dis tot6micos em que dominam os costumes matriarcaisl nio nos
devemos. pois. admirar de as relag6es entre tio e sobrinho serem tio diferentes entre
des. Nas tribos do sulda Africa a autoridade passou completamente para o pai, e dai o
grande respeito que Ihe testemunham os filhos, e tamb6m a falta de respeito e grande
familiaridade nas relaQ6es com o tio materno

Para encerrar a questao, devo permitir a um indlgena que d6 a sua opiniao. Os
indigenas escusam-se muitas vezes quando se shes pede que expliquem os seus
misteriosos costumesl tamb6m quando temos a sorte de ouvir um Bantu inteligente
apresentar uma razio para um deles, somos obrigados a considerar precioso taltestemunho
Os indigenas sentem o que n6s, Europeus, s6 podemos conjecturar, e t6m a experi6ncia
da vida da povoagao bantu. Falando precisamente sobre este assunto da atitude de um
Tsonga em relagao ds famflias do pale da mae, disse-me o informante: "Se o av6 paterno
6 ments indulgente que o av6 materno. para o neto. 6 por causa da propriedade"(pag.
202). O av6 paterno e o neto pertencem ao mesmo cla, usam o mesmo nome (x/bongo).
possuem em comum certos bens: bois, ferramentas, etc., bens que cada um tem o dever
de conservar, aumentar, defender. Se uma crianQa estraga ou destr6iestes bens, causa
um prejuizo que 6 sentido por todos os outros membros do cli. O av6 paterno repreende-
o. e faz o mesmo se a honda e a boa reputagao do cld estio em jogo. Mas o av6 materno
nio se interessa por issol os bens estragados nio Ihe pertencem, e qualquer que seja a
falta da crianQa a este respeito nio se modificam a familiaridade e indulg6ncia que
caracterizam as subs relag6es com o neto. Por conseguinte, qualquer que tenha side a
influ6ncia dos sentimentos naturais de ternura de mie para os filhos sobre a atitude especial
dos vafuku/t/ em relagao aos seus t/akokwana. nio 6 o tlnico fator. nem talvez o mats
importante fator a considerar. Os bens desempenham. nas circunstincias presentes. papel
mais importante para a determinagao desta esp6cie de parentesco. e, no que respeita a
sua primeira origem, a hip6tese matriarcal contribuipoderosamente para explicar as suas
caracteristicas.

Contudo. devo francamente reconhecer que a teoria matriarcal nio passa de uma
hip6tese. Talcomo o demonstra muito justamente R. Brown. nio ha. que saibamos, uma
Onica tribo bantu em que este sistema familiar exista integralmente, isto 6, que seja ao
mesmo tempo matrilinear, matrilocal e matripotesta '. Parece dominar em toda a parte a
combinagao dos doin sistemas. Mas. se houve evolugao(e houve com certeza). e se um
sistema precedeu outro, o precedente foi certamente o matriarcado. porque os seus tragos
no sistema atual t6m todas as caracteristicas de vestigios de uma 6poca anterior.

Tented sondar o m6ximo possivelo passado do sistema familiar tsonga. Pergunto
agora: E o seu futuro? Deve p6r-se a questao. porque nio encaramos a tribo apenas coma
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objeto de estudo cientifico. Interessa-nos profundamente o seu bem-estar e o seu destino.
Apareceram novas forgas e atuam de maneira nova sobre a sociedade primitiva

Qualser6 e qualdeve sera natureza desta evolugao? Como deve serdirigida pecos
que t6m responsabilidade na formagao da sociedade bantu do futuro?

Respondemos a pergunta nas conclus6es praticas. no final do volume. Para o
presente contentamo-nos com a coleta cientifica dos fatos respeitantes aos dois principals
costumes que se encontram na base do sistema familiar bantu: o/ovo/o e a poligamia.

E - O costume do "lovolo"

1- Hist6ria do costume. Como o praticam 233

Tio atris quanto os indigenas podem recordar. o /ovo/o praticou-se sempre. Consistiu
primeiro em esteiras e objetos de vimes. nos tempos remotos em que os Brancos nio
tinham ainda aparecido. Depots. empregaram grandes an6is de ferro obtidos. por troca.
dos marinheiros que visitavam a costa (ver Quarta parte). Compravam-lhes contas
(nkarharha), principalmente as grandes (muvaf/wada). Um chefe pagava o /ovo/o com dez
punhados de contas e um sObdito com cinco apenas. Tamb6m se utilizavam antigamente
brandes an6is de cobre. Foram encontrados dots ultimamente na regiao do Maputo, e
tenho um deles em meu poderl pesa mais de um quilo. Chamavam-lhes //f/af/a e eram
muito procuradosl bastava um para comprar uma mulher

Os bois empregam-se ja ha muito tempo para /ovo/o. Parece terem side a moeda
corrente para comprar uma mulher no s6culo XVIII. Quando Manucusse surgiu, em 1820.
apropriou-se de todo o gado, e os Tsonga foram por isso obrigados a empregar contas e
enxadas. Em todd o caso, quando os Nkuna emigraram para o Transval, em 1835, pagavam
o/ovo/o em bois. O paiexigia dez bois pda filha. Os Pedida regiao exigiam apenas dois
ou tr6s e esta 6 uma das raz6es por que nunca houve casamentos entre membros das
duas tribos. Coisa curiosa: nunca ouvi mencionar as cobras como tendo servido de/ovo/o,

embora a cabra deja certamente o animal dom6stico mats antigo dos Bantu da Africa do
SulIQuaisquer que tenham sido os artigos empregados a principio. os bois passaram a
ser o memo habitualde pagar o prego da mulher. como transparece nas seguintes express6es
t6cnicas: parter com um rebanho (nf/hama/D. significa it /ovo/ol comer os bois. 6 aceitar o
/ovo/OI a mulher de meus bois, 6 a que foi comprada com os bois dados por mim para
obter uma mulher. etc.

A falta de bois, causada provavelmente pdas guerras com os Zulu, foi. sem dOvida.
a razio por que os substituiram por enxadas. As enxadas foram empregadas em toda a
parte, de 1840 a 1870, ao mesmo tempo que os bois, quando os havia. Dez enxadas era
o prego normal do /ovo/o. Mais tarde os pais comegaram a pedir vinte. trinta e cinqilenta.
Primeiro, eram de fabrico indfgenalos Venda dos Montes Spelonken, perto da Montanha
de Ferro. forneceram durante album tempo esta pesada moeda a toda a tribo. at6 que os
Europeus viram que podiam realizar grandes lucros importando enxadas(ver Quarta parte).
Os comerciantes portugueses da Barb de Lourengo Marques comegaram a mandar a
Gaza indlgenas com espingardas e p61vora para cagar elefantes. e pagavam-lhes em
enxadas, a razio de vinte. cinqtlenta, cem enxadas por dente. conforme o tamanho.
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Mas as enxadas foram por sua vez substituidas pda poderosa libra esterlina. Depois
da morte de Manukuse(1858). chegaram alguns Zulu do Natan Bala de LourenQO Marques,
cerca de 1 860, enviados pelos ingleses para cagarem elefantes em Gaza. Disseram aos
habitantes da regiao que se podia ganhar dinheiro em Pietermaritzburgo(Umgundlhovu)
trabalhando. e os primeiros Rhonga foram kc/verengen/. isto 6, servir os Brancos no Natal
Em 1870. durante o ano que os cronistas da tribo ainda chamam Daimane. foram para
Kimberley muitos indfgenas recrutados sobretudo nas co16nias tsonga do Transval. e a
moeda de euro comeQou a espalhar-se na tribo com todos os seus beneficios e perigos.
Atualmente torna-se dada vez mais corrente. porque trabalham nas minas de Joanesburgo
dezenas de milhares de indigenas da tribe tsonga. Inicialmente. uma libra esterlina valia
dez enxadas e o /ovo/o tinha fido fixado em otto libras pelos chefes. Mas este prego
rapidamente foi julgado insuficiente pelos pais. Exigiam dez libras e dez xelins, ou seja.
dez guin6usIJa tinham apreendido que as pessoas civilizadas falam em guin6us e nio em
libras quando se trata de transa96es elegantes. Mats tarde o prego fixado subiu at6 vinte
libras para uma moma vulgar, e trinta libras para a filha de um chefe. Nos principios do
s6culo atual o prego m6dio era de dezoito libras nos arredores de Lourengo Marques e de
vinte e cinco libras no Transval.13 Quando um baniane toma uma mulher indigena (ou
melhor. uma concubina). pode obt6-la por dez libras. O pai aceita o prego mats baixo.
primeiro porque a mulher de um "homem branco" 6 mats bem tratada e alimentada que as
mulheres indigenas vulgares, e, em seguida. porque o.baniane depressa voltar6 para a
casa que tem na india, e este g6nero de casamento 6 tacitamente considerado temporario
O aparecimento de dinheiro na sociedade bantu teve tamb6m sobre os costumes indigenas
o seguinte efeito inesperado: Ha agora duas esp6cies de /ovo/o: lo O /ovo/o que o rapaz
obt6m peso casamento da irma e que ele emprega, com o consentimento da familia. na
compra de uma mulher16, segundo os antigos usos, a maneira de contrair casamentol 2'
O/ovo/o adquirido, ganho por um rapaz que trabalhou para o arranjar e que assim obteve
ele pr6prio o rebanho (kc/f/sc/ngu/e/a nf/hash/). Esta segunda esp6cie de /ovo/o 6 muito
mats ficilobter com as novas condig6es de vida, sobretudo porque o estagio de um ou
dots anos em Joanesburgo 6 suficiente para amealhar a quantia necessiria. Os rapazes
que nio tinham irma e que. outrora, teriam side desfavorecidos, podem ja sonhar com um
frhengwe. isto 6. esposar tr6s ou quatro mulheresl Para mats, ha a vantagem de que nio
tendo as mulheres sido compradas com bens familiares(os bois das irmas). nio receiam
que o vakon 'wada shes venha perturbaro lar, como pode acontecer aos que se casam pda
primeira esp6cie de /ovo/o.

lsto leva-nos a considerar:
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13 O montante do/ovo/o tende constantemente a aumentar. Em nossos dias esb ja mats perth das 30 do que
das 20 libras. Sabre este assunto exponho aquium interessante fate que me contaram: Mpunzi tinha pagado
28 libras pda mulher, e o neg6cio estava considerado fechado, mas depois os sogros vieram reclamar-the
maid 2 libras. E porqu6? Tinham comprado uma mulher para o filho e tinham-na obtido tamb6m por 28 librasl
at6 aqua tudo ia bem. Mas as pessoas que tinham dado a filha por este prego quiseram tamb6m /ovo/o uma
moma e exigiram degas 30 libras. Reclamaram podanto maid 2 libras aos vakon'wada de Mpunzie estes. por
sua vez, vieram pedir-the mats 2 libras. E etta solugao foiaceita. A hist6ria ilustra perfeitamente a explicagao
que dou mats adiante do que 6 o /ovo/o: compensagao.
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11 A significagao inicial do "lovolo" e suas conseqa6ncias

Como dissemos, a Onica maneira de compreender o /ovo/o, como alias os
pagamentos do mesmo g6nero que encontramos nos costumes matrimoniais de grande
nOmero de nag6es nio civilizadas ou semi-civilizadas.14 6 considers-lo a compensaQao
dada por um grupo a outro grupo, a fim de restabelecer o equilibrio entre as diferentes
unidades coletivas que comp6em o cli '. O primeiro grupo adquire novo membro e o segundo
sente-se diminuido e reclama alguma coisa que Ihe permita reconstituir-se por sua vez.
pda aquisigao de outra mulher. Somente este concepQao coletivista explica todos os

Deste modo, a mulher adquirida, ainda que conserve o seu x/bongo(name do cla),
torna-se propriedade do primeiro grupo. E agregada pdas cerim6nias complicadas do
casamento. que representa a passagem de uma familia a outra. Pertencem a nova familia
tanto ela coma os filhos que tiver. Nio 6 de qualquer modo uma escrava, mas 6 contudo
sua propriedade. nio a propriedade individualde um homem. mas a propriedade coletiva
de um grupo. E datos seguintes fatos:

lo coda a sua familia toma parte nas cerim6nias do casamento, sobretudo no dia
em que o/ovo/o 6 levado pelo noivo(ver pag. 119). Todos os membros masculinos do grupo
t6m o direito de dar a sua opiniao sobre os bois oferecidos ou a soma entregue.

2' Os irmios estio sempre prontos a ajudar um dos seus mais pobre no /ovo/o
Trabalham assam para o seu grupo.

3' A mulher adquirida desta maneira 6 esposa presuntiva delesl embora Ihes nio
seja permitido ter relag6es sexuais com ela (maf/u/ana). Receb6-la-io em heranga se o
marido dela morrer, segundo as leis que expliquei

4' Os filhos pertencem ao pai, vivem com ele. usam o seu x/bongo(nome de familia)
e devem-the obedi6ncia: os rapazes fortificam o grupo. e as mogas sio vendidas em
casamento para beneffcio dele. O direito patriarcalap6ia-se no/ovo/ole isto 6 tio evidente
que toda a crianQa de uma mulherque nio foi paga pertence a familia da mae, usa o nome
da familia dela e vive na aldeia do tio materno

NoAp6ndice Vllconto a hist6ria de Spoon Livombo como exemplo desta lei primordial.
Ei a razio por que, ao discutir-se a questao da supressao deste costume, os homens
insistem tanto pda conservaQao do /ovo/o. dizendo: "Quem nos garante a posse dos
nossos filhos. se o/ovo/o for suprimido?"

Assam o /ovo/o nunca 6 uma compra feita pelo marido, e ainda menos um presente
oferecido aos pais da mulher.

fatesa
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I' - Vantagens do costume do "lovolo

No estddio coletivo primario da sociedade.
vantagens: I o Fortifica a famllia, a familia patriarcal

este costume tem decerto grandes
o direito do pail 2' Marca a diferenQa

14 Vera. van Gennep: Les Ri'fes de I)assage, pag.170. O K/aym dos turco-mong6is, o /Vyen do sul do 'abet.
etc, correspondem ao /ovo/o bantu

NEB - Este trecho este bastante alterado na versio mogambicana. Optamos aqua por seguir as versoes
francesa e portuguesa
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entre um casamento legitimo e um casamento ilegitimo e, neste sentido, substitui um
registro oficial de casamentosl 3' P6e obst6culo a dissoluQao das unites matrimoniais,
porque a mulher nio pode abandonar deflnitivamente o marido sem que o seu grupo restitua
o /ovo/o. Por conseguinte, obriga marido e mulher a ter atenQ6es um para o outro

Contudo estas vantagens nio devem ser exageradas. Os casamentos concluidos
sobre a base do/ovo/o sio freqtlentemente dissolvidos.'s Sendo o laQO puramente material.
6 f6cil quebra-lo. Se o marido vffana f/home. reclama os seus bois, quem pode recusar
entregar-shes'P Dizer que o/ovo/o 6 um contrato conclu fdo entre duas famflias para garantir
que a mulher seja bem tratada pelo marido e vice-versa, para impediro marido de bater na
mulher ou a mulherde abandonaro domicilio conjugalporsimples capricho, 6 absolutamente
falso. At6 se afirmou que este dinheiro era um penhor de seguranga reclamado pelos paid
da mulher para a protegao da filhal Nada ha que se pareQa com isso nesta instituigao. As
exortaQ6es dirigidas a rec6m-casada no dia do seu h/oma (pag. 1 24) provam claramente
que gragas ao /ovo/o o marido tem sobre ela todos os direitos e que ela nio tem sequer o
direito de protestar se ele usa e abusa deles
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2o Conseqt]6ncias desagradaveis do costume do "lovolo

I'A primeira conseq06ncia lamentdveldo/ovo/o 6 que a mulher 6 evidentemente
reduzida a uma situagao inferior pele fato de ter sido paga. a) E o que se concluipelo fate
de, apesar de nio ser considerada exatamente coma uma cabega de gado, a moma em
idade de se casar este em principio inteiramente a merck da familia no que respeita a
escolha do marido. Da mesma maneira. a viOva que deve ser dada em heranga este
absolutamente nas mios da familia do defunto marido. Os homens sio muitas vezes
melhores que os seus principios, e vimos, ao estudar os costumes relacionados com o
casamento e as heranQas. que em gerald pedido o consentimento da moma ou da viOva
antes de ser tomada qualquerdecisao. lsto, 6 claro, no caso de os donos da mulher nio
terem interesse especialna escolha. Mas se tiverem raz6es para Ihe imporem certo marido,
nio hesitam e constrangem-na a se cesar com ele. Uma moma pode ser entregue a um
velho repugnante por quem nio santa qualquer atraQao por causa de uma velha divida de
/ovo/o de ha vinte anosl O /ovo/o endurece o coraQao e a mulher 6 incapaz de se

n Dou um exemplo que testemunhei entre os meus vizinhos e que mostra que. no que respeita peso menos
is mulheres de costumes facets. o pagamento do /ovo/o ajuda muito pouch a consolidar o lago matrimonial
Uma mega chamada Nhlapfuta, fTlha de Bandi. casou-se com um primeiro marido. O vukos/ (nome dado
vulgarmente ao dinheiro do /ovo/o) serviu para comprar uma mulher ao irmio. Mas ela abandonou o marido
e casou com N'wamusi. Este segundo marido pagou o /ovo/o que foi entregue ao primeiro marido. Mas
Nhlapfuta fugiu a segunda vez e arranjou um homem chamado Machuvele. Fez o mesmo cinco vezes
seguidas, e finalmente foi para Majlangalene. subOrbio de Lourengo-Marques bairro preferido das
prostitutas. La ela desapareceu, e o vukos/ se perdeu ao mesmo tempo que ela. O tio materno, que tinha tide
aborrecimentos sem conta para recuperar o vc/kos/ e entrega-lo aos cinco maridos sucessivamente
abandonados. vendo que Ihe era impossrvel satisfazer o Oltimo. nio p6de suportar mais este esforga e
enforcou-se numa grvore perth de minha casa em Ricatla. A divida recaiu sobre o irmio desta mulher que
'tinha comido o vc/kos/' depois do primeiro casamento
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defender. Pode sempre fugir, mas onde se refugiar se todos os parentes se combinam
para sacrifice-la aos interesses da famllia? Pode ainda ameaQar suicidar-se, o que faz
acidentalmente. b) Deve trabalhar para o marido, que Ihe da muito pouch em troca. E
verdade que nio 6 uma escrava, mas 6 uma propriedade. c9 Este nisso em parte a causa
da diferenQa impressionante estabelecida entre marido e mulher. dodo o adult6rio 6
absolutamente interdito a mulher casada - o que 6 uma disposiQao admirdvel- mas o
marido 6 absolutamente livre quanto a isso. porque nio foi comprado. ag No que respeita
aos filhos. qualquer que seja o seu amor por des. nio Ihe pertencem. Sio propriedade do
pai. Se se divorciam e o/ovo/o nio 6 restituido ao marido. ele guarda-os e a mie fica para
sempre separada deles.''

2' Novo rol de conseqa6ncias resultantes deste costume sio as relag6es tensas
existentes entre os dois grupos que participam no contrato. Ja insistimos suficientemente
neste ponto. Que 6 que torna tio dificeis as negociag6es com os sogros? E que o /ovo/o,
a soma de dinheiro. nio foitalvez completamente paga, e a divida 6 motivo permanente de
irritagao. E mesmo que neste ponto nio haja qualquer razio para atritos. a ameaga de
conflitos que terminem no div6rcio esb sempre suspensa sobre as subs cabeQas como a
espada de Damocles. Se tio triste acontecimento se der, torna-se dez vezes mats aflitivo
pda terriveldisputa que surge quando da reivindicagao do/ovo/o. E o casalem desavenga
nio 6 o Onico a sofrer. E possivel que outra familia, a da noukon'wada principal. que era
talvez fe[iz, seja destru]da em conseqt]6ncia deste div6rcio. ,4varhu// f/mh//w/n/. disse-me
Mboza, "des nio encontram a paz nos seus coraQoes

Estas relaQ6es complicadas devidas ao/ovo/o envenenam toda a vida indigena. A
vida deveria ser ficil para os indigenas do sul de African t6m poucas necessidades e o
suficiente para das, sob um c6u quase sempre azul. De um modo gerd sio mansos e
bonacheir6es, mas a questao do/ovo/o enche a povoagao africana de 6dio e de azedume.
Os m//andre. as dividasl M//andre vem de ku/andra, seguir. e esta etimologia 6 muito
instrutiva. O marido abandonado pda mulher deve kc//andre etta, ou antes. o seu dinheiro.
coda a sua familia o ajuda a perseguir os bens at6 os ter recuperado. Os indigenas vio de
um extremo a outro da regiao em perseguiQao de algumas libras. e tr6s quartos. pele
menos. dos casos submetidos aos tribunals sio castes de /ovo/o.

Relativamente a atitude a ser adotada para com o costume do "lovolo", ver as
Conclus6es Praticas* 111, no fim do volume.
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16 O Rev. H. Dieterlen. da Bassutolandia. num artigo sabre o /ovo/o. escreveu as seguintes fuses que se
aplicam aos Tsonga tio bem homo aos Suthu: "Uma mulher canada sob o regime do /ovo/o tem filhos. mas
nio possui nenhum. As crianQas pertencem aos que deram o gado. Quaisquer que sejam os seus m6ritos
pessoals. pode ver os filhos passarem is maas dos pagans mats selvagens. e abandonados a cupidez de
parentes rapaces e vis. Pode ser maltratada, expulsa. repudiadal deveri viver sem filhos. como uma mulher
que nunca os teve. Procedem coma se ela nio tivesse nem coragao. nem sentimentos de mae, e os filhos
sio tratados coma se nio tivessem nenhuma afeigao filial".
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F -- Poligamia

Origem e extensio da poligamia entre os Tsonga

A poligamia pratica-se uniformemente em toda a tribo. lsto nio quer dizer que todos
os homens possuam muitas mulheresla regra de hist6ria naturalsegundo a qualo nOmero
de homens 6 sempre mats ou menos equivalente ao de mulheres. regra que foi reconhecida
exata em fisiologia, verifica-se tamb6m entre os indigenas e, em tempos normais. as
mulheres nio sio mais numerosas que os homens nas tribos bantu. Muitos homens sio
mon6gamos. nio que o desejem mas porforQa das circunstincias. Outros vio vagabundear
at6 Joanesburgo ou Kimberley e casam-se tarde. enquanto as moma se casam muito
mats cedo. Nas povoaQ6es dos arredores de Lourengo Marques. o chefe de povoaQao tem
muitas vezes duas ou tr6s mulheres. Os grandes chefes t6m naturalmente mais, e Muvecha.
por exemplo. chefe em Nondrwana, tinha pelo menos trinta. Na regiao de Gaza. os chefes
vio ainda mats longe, ou peso menos faziam-no noutros tempos. sob o dominic do
Nghunghunyana. Bingwana. chefe dos Tswa, tinha tantas mulheres que malas conhecia.
e nio conhecia todos os filhos

Qual 6 a origem deste costume? Podia pretender-se que se trate de um vestigio do
velho sistema de casamento por grupos, supondo terem os Bantu passado tamb6m por
este estagio da evoluQao familiar. Em dada 6poca todos os homens de um grupo teriam
considerado como suas todas as mulheres de outro grupo, e vice-versa. Seria um estado
de poligamia e poliandria ao mesmo tempo. O temor do maf/u/ana(pag. 226) terra acabado
com a poliandria. e s6 a poligamia sobreviveu. Pode ainda supor-se que a monogamia
existia primeiro e que a poligamia apareceu mats tarde, pdas raz6es seguintes:

I' As guerras diminuiram o nOmero de homens. Como as mulheres nio desejavam
ficar solteiras, e a tribo queria aproveita-las o m6ximo possivel para aumentar e fortalecer-
se. as mulheres solteiras foram tomadas por homens casados. e assam se instituiu a
familia poligamica. De fato a poligamia desenvolveu-se consideravelmente quando das
guerras de Nghunghunyana. Anualmente, o chefe ngonipreparava expedig6es contra os
seus inimigos. os Copida costa. ao norte da embocadura do Limpopol os homens eram
mortos e as mulheres capturadas, passando cada uma delas a ser a mulher do seu
captor. AsituaQao destas escravas nio era muito ruim. mas chamavam-lhes de f/nh/oko,
cabegas (palavra que se pode aproximar da expressao "cabeQa de gado"). e podiam ser
vendidas pelos seus proprietarios.

2' As leis de sucessio que regulam a familia agnatica atual entre os Tsonga
conduzem tamb6m. necessariamente. a poligamia. Um irmio herda a viOva do irmio maid
velho, quer sega casado ou nio. Se a poligamia comegou desta segunda maneira. o seu
desenvolvimento posterior nio 6 de espantar. Corresponde admiravelmente ao idealde
vida do Bantu. Como vimos. o homem que possuium harem. fshengwe. 6 um homem que
triunfou na sua carreiralE a maneira normalde vera ser homem rico. idealque de maneira
alguma este conflnado a raga negralPoroutro lado, a sensualidade desenvolve-se depressa
na famrlia poligamica e o seu desenvolvimento reage mesmo sobre o costume e tende a
consoiiaa-lo.

Nio julgo que a origem da poligamia possa ser determinada com exatidio. Existem,
contudo. entre os Tsonga alguns costumes impressionantes, que concedem a "primeira
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ou principalmulher" uma situaQao especialque parece confirmar a hip6tese da monogamia
primitiva. O primeiro destes costumes 6 a incisgo ritualna regiao inguinalfeita a primeira
mulher depois da morte do maridol nio se faz nas outras mulheres. Da mesma maneira,
o viOvo pratica o mesmo rito s6 quando morre a primeira mulher. e nio quando morrem as
mulheres pequenas". O segundo costume encontra-se nos ritos da fundaQao da povoagao.

Coma veremos no capftulo seguinte, a primeira mulher desempenha papelespecialnestas
cerim6nias significativas. Quando pergunteia Magingi. velho pagao de Ricatla. porque
havia uma tal diferenQa entre a primeira mulher e as outras, respondeu-me: "A primeira 6 a
verdadeira mulher e as outras nio sio mats que ladras. E esta a razio por que se diz,
quando da morte da primeira mulher: a palhota do marido ficou destrurda (afrhoveke/w/ h/
yhd/uyakwe). Quando 6 uma das outras mulheres que morre. dizem apenas: perdeu uma
mulher (afe//wf h/ nsafrD".

Esta esp6cie de canter sagrado de que 6 revestida a primeira mulher aparece
ainda mats claramente em casos de casamento dos chefes. A mulher principaldo chefe 6,
num sentido. nio a primeira em data. mas a que foi comprada com o dinheiro dado pecos
sOditos e cujo filho 6 o herdeiro do poder (ver Terceira parte). Geralmente a "mulher do
pars" nio 6 a primeira. Pda sua morte o chefe nio faz a incisio: a primeira mulher torna-
se a mats importante sob o ponto de vista ritual. Todos estes fatos mostram que. para os
Tsonga, ha uma concepgao do casamento mats profunda e mais mistica do que parece a
primeira vista. quando examinamos a familia poligamica atual. Para des, um casamento
verdadeiro e completo 6 a uniio de duas pessoas e nio de tr6s ou de dez. e as pequenas
mulheres nio passam de concubinas. Este sentimento explica-se muito bem pda hip6tese
de ter a raga atravessado uma fase monogamica anterior.
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11 -- Conseq06ncias da poligamia

Uma fe[iz conseqt]6ncia deste costume 6 que, na tribo bantu primitiva, nio ha a
solteirona inconsoldvel. E, evidentemente. uma vantagem. Receio. por6m, que. entrando a
monogamia nos costumes, o ce]ibato seja conseqt]6ncia inevitdvel

Contudo, os males da poligamia ultrapassam muito as poucas vantagens que ela
apresental

lo O primeiro destes males 6 o terriveldesenvolvimento das paix6es sexuais entre
os poligamos. Os brancos que viveram em grande intimidade com os indigenas. numa
povoaQao de chefe onde os homens t6m numerosas mulheres. podem testemunhar
excesses medonhos a que des se deixam levar(verAnnotatio 141 observaQ6es feitas pelo
Dr. Liengme na resid6ncia do Nghunghunyana).

2' Os conflitos dom6sticos que havia nas povoag6es dos poligamos eram outro
mal. Ha um termo adequado para indicaro dome especialde uma mulherem relaQao is
outras mulheres do marido: vukwe/e. O prefixo vu designa nas linguas bantu coisas
abstratas. id6ias. sentimentos. Da tamb6m uma indicagao de lugar. Vukwe/e significa,
entao. tamb6m o lugar especial. os patios, onde as mulheres de um mesmo marido vio
hsu star uma outra(kurhukafe/ana).

A hist6ria de Lia e de Raquel no Livro da G6nese pode daralguma id6ia da causa de
tats disputas. As vezes o marido diverte-se a provoca-las alimentando sentimentos pouch
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ediflcantes entre as suas mulheres. Segundo Tovana, ele fda mal(svffokorho) a sua mulher
favorita de uma das suas outras mulheres que Ihe 6 talvez superior. "Tu 6s muito mais
bonita que esta ou aquela: Ela nio se parece com uma mulher( 4ngafwa/f/esvaku/wansaflD
A favorita apressa-se a it dizer a sua superiora o que ouviu. Faz-the reparar que o marido
vaiv6-la a sua palhota muito mais vezes que ds outras... A outra mulher fica furiosa, e as
pessoas dizem do marido: .4n/ gudru//sana. an/ kc/vandHsana, "ele faz de modo para que
as suas mulheres se ofendam umas is outras". Ao fim de um certo tempo ele procura
reconquistar as boas gragas da mulher desdenhada (afamuhafe/a). Ela repele-o
energicamente. e ele chega a matar um galo para se reconciliar com elalPode facilmente
imaginar-se os romances de dome que se desenrolam na povoagao de um pollgamol"

3'A poligamia praticada em grande escala conduz a roma da fam///a. Dois exemplos
o mostram claramente. Primeiro, o caso de Binguane, a que ja me referi. Tinha muitas
mulheres distribuidas pdas suas v6rias povoag6es, isto 6. na pr6pria capitale em todas
as divis6es do seu distrito. Visitava-as sucessivamente. mas eram tantas que nio podia
v6-las com freqU6ncia e por isso cometiam adult6rio com os homens das vizinhanQas, de
tal maneira que Mbingwana teve centenas de filhos e acabou por casar com as pr6pnas
filhas sem o saber. Morreu tragicamente. As yfmp/s do Nghunghunyana cercaram-the a
fortaleza (khokho/o): o filho, Xipenanyana, fugiu de nolte e ele ficou s6. Entio se fechou
numa palhota onde tinha reunido todos os tesouros e a p61voraldeitou-the fogo e morreu
nas chamas

O segundo exemplo 6 o de Muvecha. que morreu em 5 de Novembro de 1910,
homem de cargter fraco, cujas intrigas causaram a guerra de 1894-1896 e que foi nomeado
chefe do pars de Nondrwana pelos portugueses no fim da guerra (verAp6ndice X). Costumava
/ovo/bras irmis mats novas de suas mulheres (f/nh/ampsa) quando ainda garotas e tinha.

assim, de trinta a cinqnenta mulheres. Mas era terrivelmente ciumento e fechava-as em
povoag6es. longe do mundo, sob vigilancia de um induna de confianQa. Era proibido aos
homens atravessar o largo caminho que separava aquela zona do resto do pals. Visitei-o.
uma vez. em 1 908, na sua povoaQao e tireia fotografia que reproduzo e 6 elucidativa. Era
homem de sessenta e cinco a setenta anos e a maior parte das mulheres nio tinham mais
de trinta anos: ora eu s6 vium Onico filho, chamado N'wadambu. a alcunha que davam ao
administrador portugues de Nondrwana. Um Onico filho e trinta mulheres mostra resultados
da poligamia praticada em talescala. Arruina a familia

Qual a opiniao dos indigenas cristios e civilizados quanto a poligamia? Fiz um
inqu6rito entre os alunos da escola de Ricatla, pedindo-lhes que dessem francamente a
sua opiniao sobre o assunto. A maior parte tinha chegado a idade adulta. alguns eram
casados e outros tinham side polrgamos. Obtive cerca de vinte respostas escritas e resumo
a seguir estas pequenas composi96es.

240

n Dou aquium bonita estribilho nkuna sabre a vukwe/e. E uma mulher desdenhada que fda
Rirhakarha ra mira rikheie hi wanuna
Wanuna anyika d'okori yakwe
A minha pequena ab6bora amarela foi apanhada por meu marido
Meu marido deu-a a sua favorital
Canta o estribilho para provocar uma querela... por meir da qual espera que Ihe seja feita justiQa
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O chefe Muvecha e algumas das suas mulheres

Argumentos fa vor6veis:
I ' Um prov6rbio indigena diz: bVa/7saf/ mun'we angayak/ muf/. isto 6. uma Onica

mulher nio constr6i(constitui) uma povoaQao. O prov6rbio 6 confirmado por outros dais
L/f/ho //n'we a//nus/ howe. isto 6, nio basta um s6 dedo para meter os graos de milho
cozido na boca, e: Uma s6 flecha nio 6 capaz de matar uma serpente (/Vfumhana mc/n'we
awusvikoti kudlaya nyoka ).

2' Tervdrias mulheres 6 a g16ria de um chefe de povoagao. Honram-no em relagao
ao nOmero de mulheres que tiver.

3' O poligamo pode exercer assim hospitalidade generosa, levando cada uma das
mulheres um prato para a refeigao da tardinha.

4' Se morrer a primeira mulher. nio fica s6.
5' Se ela adoecer. nio Ihe faltard comida
6' Ha muita gente para fazer o trabalho da povoagaolas mulheres ajudam-se umas

is outras.
7' O polrgamo tem muitos filhos
8' Nio ha mulheres solteiras. o que 6 uma boa coisa. e se assim nio fosse. como

6 que aquelas mulheres arranjariam dinheiro para comprar roupas?

Argumentos contrdrios:
1' 77hengwe drakarhafa, isto 6, a poligamia causa aborrecimentos por causa do

vc/kwe/e. dome. O que 6 que origins este sentimento? Um marido mostra preferencia por
uma das mulheres, dandy-the um presente mais rico que is outras. seja indo visits-la na
palhota duas noites consecutivas. ou dando-the, quando regresse da cara. o pedago
melhor. uma perna de gazela por exemplo. lsto provoca vukwe/e no coraQao das outras. e.
quando ele assim procede. basra uma palha para atear o fogo. E homo se manifesta esse
sentimento? Por insultos reciprocos entre as mulheres, indo mesmo at6 as acusa96es de
feitiQO(pode uma delas gritar: "Ohlque a minha rivalmorra e eu fique sozinha dona de
tudor" e isto quase equivale a um ato de feitigaria)I por insultos e ameaQas dirigidos ao
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maridol por recusa, da parte abandonada, de cozinhar para ele e guardar a sua colheital
por atos de vio16ncia dirigidos contra ele(pode uma mulher chegar ao ponto de arrastar o
marido para fora da palhota da rivale tornar-the a vida de talmodo intoleravelque ele fuja e
vd para Joanesburgo. para poder sossegar)I por atentados contra a. pr6pria vidal pelo 6dio
manifestado aos filhos das outras mulheres (tratam-se estas criangas por ma6okonyo.
que 6 termo desdenhoso. Ensinam-lhes a odiar-se umas ds outras e a odiar o paiporque
as maes. quando furiosas, dio espaQO ds suas queixas diante delas sem qualquer
moderaQao). Finalmente. o vukwe/e termina ds vezes peso suicidio da mulher desdenhada

2'A poligamia facilita a bebedeira devido a grande quantidade de grad colhido e
cerveja feita por tanta gente

3' Desenvolve o orgulho no coragao do poligamo
4' E custosa, porque o marido tem que pagar uma libra esterlina de imposto pda

palhota de cada uma das mulheres
5o Destr6ia forma do homem devido aos excessos sexuais cometidos(etta razao.

apresentada por uma das testemunhas, pareceu ter pouco valor aos olhos dos outros, e.
belo contrario, f6-1os rir)

Quando a atitude a adotar para a poligamia, ver as Conclus6es Prdticas, IV, onde
junto algumas observa Q6es a este inqu6rito interessante.
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G Aspectos do sistema de parentesco em outras tribos do sul da
Africa

As tribos que estudei podem classificar-se em duas categorias. atendendo ao
sistema de parentesco: aquelas em que o homem tem o direito de se casar com a filha do
irmio da mulher, e aquelas em que 6 o filho que casa com etta mega, sua prima cruzada.
filha do tio materno. TaldiferenQa 6 absoluta no que respeita ao casamento entre primos
cruzados. Na primeira categoria talcasamento 6 tabu e nunca se faz, a nio serque seja
praticado o rita kc/d/aya x/bongo. excegao que confirma a regra. Na segunda categoria 6
proibido o casamento do tio com a sobrinha da mulher. mas pode realizar-se eventualmente.
peso menos entre os Pedie os Venda. se o homem nio tem um filho para se casar com a
moma. Esta diferenQa 6 suficiente para dar uma base de classificaQao. porque as suas
conseqt]6ncias sio importantes para a vida respectiva dos dois grupos aliados. Contudo.
os dois costumes sio manifestaQ6es da mesma leigeralque existe em todas as tribos do
sulda Africa: o direito que tem uma familia, tendo arranjado uma mulher em outra familia.
de escolher vdrias mulheres na familia aliada

lo Tribos em que o homem tem direito de se casar com a filha do irmio da mulher

Deve citar-se em primeiro lugara tribo tsonga. masja expliquei longamente os seus
costumes. As outras tribos pertencentes a esta categoria sio as dos Cope, dos Tonga de
Inhambane e dos Ndzawu. Notemos que todas estas tribos sao, geograficamente falando.
contfguas, porque estio todas estabelecidas na regiao do litoraldo Oceano Indict.
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Tribo Copi

O seu sistema de parentesco 6 muito semelhante ao dos Tsonga, embora outros
costumes sejam diferentes. (por exemplo, os Cope constroem casas quadradas. disp6em-
nas em linhas retas. sio especialmente dotados para a mOsica. cr6em que os deuses
ancestrais habitam nos rios, etc.). Colhi, por6m. as seguintes particularidades das suas
relaQ6es de familia.

O jovem copinao emprega o mesmo terms para designer o irmio (nkoma) e a irma
(nd4'angc/) e vice-versa. Encontramos pda primeira vez a oposigao dos sexos. que 6 um
dos traQos do sistema suthu

Mas o filho e a filha do irmio de uma mulher sio chamados de fsandzana por esta
mulher, que 6 a tia paterna (hainan/D. Este termo corresponde ao nh/ampsa tsonga. mas.
em tsonga, nh/anopsa designa, nio o sobrinho, mas a sobrinha. a menina que pode vir a
ser uma das outras mulheres do marido de sua tia. para "lavar a louQa dela (ku/half)sa)"
O meu informante copi negou que fosse essa a etimologia de fsandzana, mas nio me
p6de dar outra. Disse-me: "E um terms que nos foitransmitido desde o princrpio". Em todo
o caso. o fato de o sobrinho ser tamb6m designado por este terms inspira-me algumas
dOvidas quanto a etimologia dada pecos meus informantes tsonga. Com efeito, um rapaz
nunca van povoaQao da tia lavar a louQa. E muito possivelque as palavras fsandzana e
nh/ampsa tenham outra origem. exprimindo, homo o fazem, uma relaQao de familia bem
particular e impressionante.

Entre os Copi, o paida mulher6 tratado com mais familiaridade que entre os lsonga.
6 mats um pai(tale) que um mc/kon'wada (mc/fade). D6-se o mesmo com a sogral o genro
pode pedir-the de comer. O afastamento e o temor inspirados pda mulher do cunhado,
chamada nkokaf/. sio mais acentuados do que para a sogra. This sentimentos sio talvez
menos fortes que entre os Tsongal contudo. o homem que "segue os seus bois" nunca
casa com etta mulher. Arranja sempre uma maneira de encontrar uma substituta.

Os irmios da mulher sio verdadeiros vakon'wada
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Tribo Tonga de Inhambane

Esta tribo. estabelecida na vizinhanga de Inhambane. tem uma lingua completamente
diferente do tsonga propriamente dito: pertence. evidentemente, a outro grupo lin90istico
Mas, no que respeita ao seu sistema de parentesco. parece observar regras muito parecidas
As mulheres com quem o homem pode "d/vert/r-se" (hess) sio as mesmas. Estes Tonga
t6m uma maneira especial de jurar: o homem jura pronunciando o nome da irma. e a
mulher pronunciando o do irmio. Nos dois casosjuntam ao name a srlaba/e. E assim, o
meu informante. Mahandise. diz: /Vyakhud//e, ndy/argo. por /Vyakhud/. minha irmil - e
esta diz por sua vez:/Wahandfse/e, porMahandfsel

Tribo Ndzawu

Aqua temos uma tribo cuba linguagem, muito afastada do tsonga, possum certos
caracteres pertencentes ao grupo lin90istico da Africa Central. mas cujos principios em
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materia de direito matrimonial sio id6nticos aos dos Tsonga. O meu informante descreve

em pormenor a atitude extraordiniria de um homem perante a mulher do irmio de sua
mulher, quando t6m a grande infelicidade de se encontrarem por acaso no caminho:

Quando vejo no caminho a minha Huron'Hana principal (designam-na pelo termo
t/amb&'a), ajoelho-me imediatamente. inclino a cabeQa para o chao. estendo as mios
para diante e bath as palmas para a saudar. Ela. por seu lada. tamb6m se prosterna e
estende as mios para frente, mas conserva-as fechadas. SaOda-me, mas nio nos
olhamosl depois. levantamo-nos e partimos cada um para seu lada. Quando visito a
sua povoaQao, ngo entro pda porta principal, mas sigh por um pequeno atalho atrds
das palhotas. para a evitar. Se me v6 chegar. esconde-se imediatamente. As irmis de
minha mulher v6m saudar-me. pegam nas minhas azagaias e poem-nas na palhotal
sio minhas mulheres. Se encontro a minha Huron'Hana principal comendo. ela
abandona a refeigao e vai-se embora. Essas sio as nossas relaQ6es, at6 que Ihe da
um boi para a cativar. Devido a este boi, no futuro 6 possivel vermo-nos. Oferece-me por
sua vez um pequeno presents, um bracelete por exemplo, e pode entio entrar na minha
palhota. Contudo. nunca devemos modificar a maneira especial de nos saudarmos
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Notemos que o homem deve comprar a sua mamhy/a para ser autorizado a ter com
ela relaQ6es maes familiares. Encontramos costume semelhante no cli do Maputru, quanto
a sogra, e neste caso nio era questao de compr6-/a, mas s6 de aliar-se (kt/f/hangana)
com ela. Ainterdigao de se casar com esta mulher nio 6 por6m tio severa como na major
parte dos dis tsonga. se for impossivel encontrar-se uma substituta

A filha do irmio da mulher 6, tamb6m entre des. mulher presuntiva, mas parece
que s6 vem a ser verdadeiramente mulher do marido da tia paterna no caso de morte desta
tia. Vem entio "reabrir a casa" que foifechada pda morte da primeira mulher. Nio ha o
termo correspondente a /7h/ampsa.

Entre os Ndzawu o sobrinho pode receber em heranQa a mulher do tio materno.
exatamente como entre os Tsonga.

O leitor encontrard numerosas lacunas nas listas tsonga e ndzawu. De fato, dou
estas vistas a titulo provis6rio, esperando que os que vivem em contato com estas duas
tribos possam complete-las e corrigi-las, se for necessdrio

2' -Tribos em que o homem tem direito de casar por prioridade com a filha do tio
materno

Tribo Khaha-Pedi

Nio conhego suficientemente os costumes matrimoniais de todos os cigs pedido
Nordeste do Transval para afirmarque em toda a parte 6 de regra o casamento com a filha
do tio materno. Ei muito prov6vel que seja, mas limito as minhas observag6es a tribo
Khaha. em cujo territ6rio vivimuitos anos.

Este pequena tribo estabeleceu-se num vale isolado, situado ao p6 das montanhas
de Drakensberg, e dominado pelo soberbo zimb6rio do Mamotswiri(Kranzkop). Quando
fiz o meu estudo, em 1906, estas populag6es viviam ainda a velha vida tribale tinham sido
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muito pouco atingidas pda civilizagao. Veneravam como totem o antelope duyker e
mantinham-se cuidadosamente a parte dos seus vizinhos. os Nkuna-Tsonga. Tive a
impressao de que os seus costumes eram de um typo muito arcaico

Resumimos as informag6es dadas por Malupi, filho de Madowu

Meu pai Madowu deu os nossos bois a Malavana. e Malavaye comprou uma mulher.
Magugu. para seu filho. Masingwana. Masingwana e Magugu tiveram uma filha. Etta
filha. Mohale, deve-se aos nossos bois e eu. Malupi. devo seguir os nossos bois tomando-
a para mulher. E: lei, uma lei muito enraizada. Tenho o direito de tomb-lat se a desejo, o
pai nio me pode recusar. Se sou pobre e nio tenho manada, deve-se contentar com um
Onico boi. Mohale. minha mofswa/a, dove receber-me com agrado. Meu pai pagou os
bois para ela quando eu era ainda pequeno; desde o nascimento era minha mulher. Ela
tem uma irma. Musivuli, que posse tamb6m tomarl 6 mofswa/a. mas muito provavelmente
deixo-a para outros. Contudo, se algu6m desejar se casar com ela. o pai informa-me
primeiro e pergunta-me se abdico dos meus direitos. Dente modo, segue-se de geragao
em geragao o costume que consiste em um homem desposar a fllha do tio maternal
casamo-nos sempre na mesma familia. a familia de nossa mae. e, mesmo que um de
n6s transgredisse a lei durante uma geragao. o filho retomaria a tradigao e seguiria os
bois de seu av6'
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Para mostrar quanto este costume este enraizado entre os Khaha. outro informante
acrescentou os seguintes pormenores: Entre o gado que um Khaha da para obtera mulher
encontra-se uma vaca chamada "a vaca para alimentar a crianQa". Esta vaca destina-se a
fornecer leite para a menina "produzida pelos bois" e que deve vera ser a mulher do filho
daquele homem. Quando este filho for homem tem o direito de reclamar ao tio materno a
talvaca especial, com toda a descend6ncia, mesmo que esteja marta, e este gado constitui
o nOcleo da manada que deve pagar para obtera prima. Se a menina recusa o primo os
pais obrigam-na a aceitg-lo para marido. Pode ser que seja coxo e nenhuma outra moma o
aceitel nio importal Amofswa/a 6 a sua mulherl Se os pals nio vencem a resist6ncia da
filha e ela recuse definitivamente, o pardo pretendente vaiao tribunal reclamar nio s6 a
vaca para amamentar a crianga, mas todo o gado que pagara para comprar a mae, e o
chefe faz-lhejustiQa.

Examinemos melhor a palavra marsha/a. As listas compiladas no quadro gerd
mostram que o termo se emprega de modo extensivo em today as tribos da segunda
categoria, que se poderia chamar de cafegoda mofswa/a. Empregam-na exatamente no
mesmo sentido que a nossa expressao "promos cruzados". isto 6, significa ao mesmo
tempo os promos de um homem que sio os filhos do irmio de sua mae. e os que sio filhos
da irma do pai. Quanto aos promos direitos, filhos da irma da mie ou do irmio do pai, sdo
todos irmios e irmis. e sio chamados e tratados coma tal. Qual a etimologia da palavra
mofswa/a? Segundo Malupi. vem da raiz fsoa/a (kupsa/a em tsonga. za/a em zulu). que
significa dar nascimento. Aminha mofswa/a 6 aquela com quem dou nascimento a filhos
lsto se aplica perfeitamente a mofswa/a oficial. filha do irmio da mae, como acabamos de
explicar. mas nio a filha da irma do pai. Quando pergunteia Malupise nio podia se casar
com esta mofswa/a como com a outra. respondeu energicamente que nio e p6s-se at6 a
rir da id6ia de tal possibilidade. Porqu6 entio os Khaha chamam de mofswa/a tanto a filha
da irma do pai como a filha do irmio da mie? Nio seiexplicar, mas o fato permanece: s6
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a filha do tio materno 6 mc//herpresunf/va: Podemos it mats longe e dizer que 6 a mu/her
evenfua/ nomla/ do primo. e a razio disso 6 que, num sentido. ela 6 o fruto dos bois dados
peso pardo primo para comprar a sua maemo que nio 6 o caso da filha da. tia paterna.

Este costume. muito caracteristico, tem conseqi]6ncias que determinam a natureza
de muitos lagos de parentesco.

O primo tem muitas liberdades com os deus vafswa/a. filhos do ma/ume. Brinca
com des como se fossem irmios e irmis e procede mais livremente ainda porque as
meninas da povoagao sio as suas futuras mulheres. Uma degas foi provavelmente ja
comprada para ele quando do seu nascimento, ou mesmo antes. e ele deu-the um presente
quando ela foiiniciada(p6g. 163)

Por outro lado. o sobrinho demonstra imenso respeito perante a mu/herdo ffo maferno.
Nio 6 a mie de sua futura mulher? Trata-a por macao/o (kokwana). mas ha yukon'wada
neste parentesco. declara Malupi. Notemos a enorme diferenga entre este sistema e o
sistema tsonga, em que a mulher do ma/ume 6 uma nsaf/, uma esposa, com quem se
pode ter todas as liberdades porque 6 muito possivelque o sobrinho a receba em heranQa

Que g6nero de relaQ6es ha entre o pai deste rapaz 6 a mu/her do /m73o de sc/a
pn6p/fa mu/her? No sistema tsonga ela 6 a Huron'wada principal. Entre os Peditemem-na
tamb6m muito, e fogem dela porduas raz6es: por causa dos bois(as mesmas grandes
dificuldades que ja indiquei na pag. 210 podem ocorrer. e neste caso podem resolver se
casar com ela. embora com muita repugnancia) e tamb6m porque a filha desta mulher
vem a ser a mulherdo filho daquele homem. Parece tamb6m que entre os Pedi6 moralmente
impossivelum homem casar-se com uma mulher se o filho casa-se com a filha dela: Nio
esqueQamos. por outro dado, como ja o fizemos notar. que nio 6 absolutamente impossivel
que aquele homem case-se com a moma destinada ao filho, se nio tiver filhos. Neste
cano, o temore a antipatia manifestados perante a mulher do irmio de sua mulher explicar-
se-iam pe]as mesmas raz6es que entre os Tsonga. Uma outra conseqt]6ncia do casamento
com a mofswa/a 6 que as duas esp6cies de parentesco que encontramos entre os lsonga.
o vt/kokwana com os parentes da mae, e o Huron'wada com os parentes por alianga.
misturam-se de modo estranho no sistema pedi, enquanto se distinguem cuidadosamente
nas tribes da outra categoria. Quando um rapaz casa-se com a filha do tio materno. os
parentes da mie tornam-se imediatamente seus parentes por alianga. E por conseguinte
evidente que o grande principio bantu segundo o qual conv6m fazer-se o casamento na
familia da mie 6 seguido maid perfeitamente entre os Pedique entre os Tsonga. Pode
portanto acontecer de um homem ferduas esp6c/es de genros. E o caso de Madowu. A
filha mats velha casara-se com Siligane, homem pertencente a familia inteiramente diferente,
enquanto a mats nova das filhas viera a ser a mulher do seu mofswa/a. Bazile. Madowu
chamava Siligane de mocg0/7yana. que 6 o verdadeiro termo para designar os parentes por
alianQa. mas chamava Bazile de moffogo/o, sobrinho, conservando assim o velho terms de
consangoinidade. Malupi fez o mesmo: Bazile era o fjlho de sua tia paterna, seu mofswa/a.
Casando-se com a irma de Bazile, passou a ser seu cunhado. seu mogoe. Contudo
Malupi conserva o terms mofswa/a em relagao ao primo-cunhado. enquanto tratava Siligane
por mogoe. Os Pedinio sentem a necessidade, como os Tsonga, de extinguir um g6nero
de parentesco para adotar outro. A confusio entre vukokwana e yukon'wada explica sem
qualquer dOvida dots termos curiosos das listas pedie venda. O genro que pertence a
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outra familia trata o sogro por macao/o (ko;(wada) e nio por mocgonyana porque, pelo seu
casamento com a moma. assumiu. em relaQao a sua familia. a situagao em que se encontra
um homem em relaQao aos sous vakokwa/7a isto 6, em relaQao aqueles entre quem ele e
os filhos encontram mulheres. Por outro lado. o homem que casou com a irma de Madowu
6 chamado por ele e por toda a familia mofrogo/o. nfuku/u. porque escolheu a mulher nesta
familial Madowu e todos os parentes passam a ser seus vakokwana.

Chegamos a este resultado extraordindrio: um homem de idade madura. a quem
deverlamos chamar tio por casamento, 6 designado, at6 pecos garotos de uma familia
pedi, pda palavra que originariamente significa netol

Dubs observag6es ainda sobre o casamento mofswa/a
Ficando o rapaz e a moma noivos desde o nascimento. 6 evidente que h6 muitas

probabilidades do casamento nio vera se realizar. Foio que aconteceu a Malupi. Fez-se
cristao, mas tendo a prima-noiva recusado seguir a sua nova religiao, renunciou a ela. O
que fazer? Reclamar os bois ja palos ao ma/ume teria sido falta de respeito. A16m do
mats, uma parte da soma ainda nio tinha sido entregue. Malupideu uma libra esterlina ao
pai, e seu irmio Faster deu quatro cabras. Madowu levou tudo ao paida moma e tomou-a
para silVimos que entre os Khaha. quando nio ha rapaz para se casar com a prima, e o
pai que se encarrega dissol

Uma pergunta que nio se pode deixar de fazer6 esta: Nio v6em realmente os Pedi
perigo fisico para a raga nos casamentos consangaineos, repetidos de geragao em geragao'2
Parece que tal receio nio esb completamente ausente do espirito tsonga (p6g. 219).
A16m do mais, nio causa este costume a degeneresc6ncia das populaQ6es? Nio o credo
Parece que nio h6 mats doengas entre des que entre os Tsonga. que. cuidadosamente,
evitam tats unites. Os Pedinio fazem a menor id6ia de que o casamento entre promos

possa ter conseqt]6ncias desagradaveis para os filhos. Estes fatos nio concordam.
certamente, com as opini6es correntes acerca do assunto. Devia proceder-se a rigoroso
inqu6rito m6dico nestas tribos. porque dada. provavelmente. resultados muito interessantes.

Vale a pena mencionar alguns outros termos da lista pedi: cgayekad/. que
corresponde a kha/fse//em suthu propriamente dito, e a kha/adz/ em venda, 6 o terms que
emprega o irmio falando da irma, e vice-versa

E notgvelo fen6meno da oposigao dos sexes na terminologia e seria bom conhecer-
se a etimologia da palavra. Sabendo-se que os Tonga de Inhambane juram pda irma.
acrescentando o sufixo /e ao nome, e vice-versa (p6g. 242), pergunto se o termo cgayekad/
nio teria uma origem semelhante e nio significaria simplesmente: aquele porquemjuro
O fato de os Vendajurarem realmente pdas suas kha/adz/ da grande peso a esta hip6tese.

/Wogad/6o 6 o termo reciproco peso quala mulhere as irmis do marido se chamam
mutuamente. Aquela das irmis do marido cuja venda forneceu os bois que serviram para
comprar a mulher em questao. chama esta de mamuea. isto 6. "a que foi trazida". A
manic/ea deve mostrar grande respeito a esta irma do marido, que se encontra numa
situagao especial em relaQao a ela por causa dos bois. Sabe que o seu proprio casamento
depende do delta irma do maridol se este Oltimo 6 dissolvido. o casamento da manic/ea
pode tamb6m se ressentir disso e o marido abandonado pode reclamg-la em substituiQao
da mulher fugida -- cano que acontece ds vezes. coma ja vimos. Dado mal-estar que
sentem as dual mulheres nas suas relaQ6es. No sistema tsonga estas duas mulheres.
que sio f/nhombe. t6m muita liberdade uma com a outra.
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As regras respeitantes a "distribuiQao das viOvas" sio as mesmas dos Tsongal mas
quando morre um ma/c/me a mulher dele nunca 6 dada em heranQa ao sobrinho. comoja
disse. Ela sera mulher do irmio a seguir ao defunto ou, se ele nio existe. de sua irma
Encontramos aquio costume curioso. muito raro entre os lsonga, mas freqDente e
perfeitamente aceito entre os Pedi, segundo o qual uma mulher pode herdar outra, por
conta da familia. Dizem que ela "possui" a viOva. Arranja-se depressa um marido que viveri
com ela, sem pagar nada, mas as crianQas pertencem, naturalmente, a familia do primeiro

Os Tsonga dizem muitas vezes que os costumes pedilhes repugnam e quando se
shes pergunta por que, respondem: "Porque essa gente nio respeita as co-esposas da
mie: isto 6, as outras mulheres do pai". Por outro lado. sio obrigados a reconhecer que
os Pedise preocupam muito mats do que des em mantera pureza das filhas. Entre des
nio existe o kugangfsa (p6g. 112) e isso 6 considerado tio importante que, no dia do
casamento, a noiva 6 submetida a u m exame fisico ao qualprocedem as mulheres velhas
das dual familias.

O exame faz-se numa palhota. e o povo fica de fora a espera do resultado. Se se
ouvem gritos de triunfo na pa]hota (mAc//c]//, os mfr?ku/ungwana dos lsonga). todos suspiram
de aliviol mas 6 terrivel se as velhas ficam silenciosas: a moma pecoul Mesmo que o
casamento nio seja anulado, os parentes do marido ret6m. a titulo de multa, um dos bois
do prego da rec6m-casada

Duvido contudo que as precaug6es tomadas para conservar a virgindade da moma
tenham por base uma grande elevaQao de navel moral entre os Pedi. Penso que esta
moralidade imposta is moQas assenta na interpretagao fisio16gica particular que se encontra
em todas as tribos. e especialmente entre os Pedi. Julgam que a secreQao dos 16quios,
que se segue ao nascimento da crianQa. e ainda mais depots de um aborto, 6 extremamente
nociva e perigosa para o homem que tem relaQ6es com uma mulher durante o periodo
subseqtlente. O meu informante tsonga pretende que certas mulheres pedi servem-se
deste meio para matar os homens que detestam. Se uma delas este gravida. provoca o
aborto em segredo. chama o homem de que se quer desembaraQar e pede-the que a ajude
a fabricar cerveja. que Ihe da a beber. Quando ele ja este embriagado. seduze-lo e. por
aquele memo, mata-o. Estas mulheres danQam is vezes uma dania especial chamada
musevefrho. durante a qualse colocam numa Onica fileira, com uma das faces enegrecida
a carvio e a outra avermelhada com argila

Enquanto dangam, gabam-se dos seus delitos diante das que sio mais inocentes
Talgrau de perversidade 6 penoso de se acreditar. mas 6 compreensivelque um rec6m-
casado, que acredita em tais superstig6es. esteja particularmente ansioso de assegurar-
se da pureza frsica da moma e que o exame seja. por conseguinte, rigoroso.

Esta id6ia, a que chamo concepQao fisio16gica. explica tamb6m um ponto curioso
da vida conjugalentre os Pedi. peso menos entre os chefes. Os chefes khaha costumavam
comprar uma mulher, viver com ela at6 ter um filho. depois comprar outra, e assam
sucessivamente. As mulheres abandonadas eram deixadas aos conselheiros, ou outros
homens da povoagao. que viviam com das, mas os filhos pertenciam naturalmente ao
chefe. E assim se criou uma esp6cie de poliandria, nio a poliandria tipica em que uma
mulher tem simultaneamente vgrios maridos, mas a transmissio de mulheres legalmente

maridori
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casadas a outros homens, costume que os Tsonga reprovavam energicamente e que. na
realidade. 6 muito prejudicial a vida normal de uma povoaQao. Por este processo, o chefe
evitava os perigos da contaminagao, e, relativamente aos que o substituiam. as suas vidal
nio eram provavelmente tio preciosas... ou antes. conheciam mezinhas para se prevenireml

Estes fatos explicam como entre os Tsonga a moma 6 livre e a mulher casada tabu
(kuyifa). enquanto entre os Pedi6 exatamente o contrgrio

Tribo suthu(na Basuthulandia)

Seria talvez mais correto dizer a nagao suthu. falando dos 500.000 indigenas de
origem suthu que habitam a Bassuthulindia. Sabe-se como durante o s6culo passado. o
grande chefe Mocheche conseguiu agrupar sob a sua suserania certo nOmero de dis
muito diferentes, e como criou entre des uma unidade politica que tem fido mantida pelos
seus descendentes at6 hoje. Esta unificaQao provocou. indubitavelmente. numerosas
modificag6es nos costumes destes povos, e uma grande distincia separa o pequeno cli
khaha-pedi-- cuja populaQao. malchegando a 2000 almas, escondida nas montanhas.
levava uma vida primitiva e mon6tona - da grande nagao progressiva que atravessou tantas
crises politicas e que. a16m do mats. se cristianiza rapidamente. Nio 6. entao, de espantar
que tamb6m encontrdssemos tragos desta evolugao no dominic dos lagos de parentesco.

Nio tenciono publicar aquitodas as informa96es que recolhisobre este assunto
quando da minha estada na Bassuthulandia. em 1915. Muitos mission6rios ou colonos
conhecem muito melhordo que eu os costumes suthu. Menciono apenas certo nOmero de
fates, principalmente com o fim de estabelecer comparagao e enquadrar o sistema suthu
no seu verdadeiro lugar com os outros sistemas. Vejamos primeiro: Observa-se o costume
caracteristico do casanoenfo com a /7/ha do ffo maferno? Sem duvida. Nesta tribo a leiquer

que o paiescolha a primeira mulher do filho. Mats tarde o filho pode seguira sua pr6pria
inclinaQao, mas nio no que respeita a primeira mulher. O pai tem muitas vezes uma
preferencia pda mofswa/a e, se a vaipedir, o pai dela nio pode repeli-lo, sobretudo se 6
sua irma a mie do rapaz que faz o pedido. Ha uma relaQao particular entre este rapaz e a
sua mofswa/a. a tal ponto que mais tarde. ja casada com outro. se ele cometer adult6rio
com ela nio podem levi-lo ao tribunal: "Ela 6 sua mulher". Estes fatos concordam
perfeitamente com as leis pedi.

Contudo os Suthu nio casam s6 com a sua prima cruzada do lado materno, mas
tamb6m com a do lado paterno. a filha de sua tia paterna. e, coisa mais syria. com as
filhas dos bos paternos, o que 6 contrgrio a todas as id6ias dos seus irmios pedie da
maior parte dos Bantu da Africa do Sul. No que respeita a filha da tia paterna. pode-se
compreendertalcasamento. E uma mofswa/a, o pai pertence a outra familia e pode receber
para o seu grupo o prego de compra da moma. Mas no caso da filha do tio paterno 6 muito
dificil conceber como isto pode ser admitido. Nio 6 este prima classificada kha/fse//,
exatamente no mesmo plano que uma irma? E. no que respeita aos bois, sio entregues
peso paiao seu pr6prio irmio? E se a mulherabandona o seu marido. o paidela dirige-se
ao irmio para apresentar a reivindicaQao? Entre os Tsonga isto seria encarado como um
absurdo(pag. 219). Serra interessante que as testemunhas de castes deste g6nero nos
dissessem exatamente como foram resolvidos. Sera de origem recente. entre Suthu. a
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liberdade de casar com todas as vdrias categorias de primas? Um velho cristio que habitava
nas imediaQ6es de Morija, Feco, indigena inteligente de quem diziam ter cerca de cem
anos, declarou-me que. no tempo em que era novo. isso ja era uma das caracteristicas do
sistema familiar suthu. Contudo, a importancia particular da filha do tio materno, se a
compararmos com o papel desempenhado por ela entre os Pedi, faz-me super que em
tempos muito recuados as leis matrimoniais eram as mesmas entre todos os Suthu.

O termo kha/fse// tem a mesma significagao que em pedi. Um rapaz designa por
este nome as irmis e as primas direitas, filhas dos bos paternos e das bas maternas, e
vice-versa, segundo a leide oposiQao dos sexos. Mas este termo tem uma significagao
mais ampla em suthu que em pedi. Aplicam-no, por extensao. aos maridos e ds mulheres
dos verdadeiros kha/fse//. de tal modo que kha/fse// indica tamb6m em suthu os maridos
das irmis e das primas direitasl por uma extensio maior ainda, aplicam o mesmo termo
ao irmio da mulher. Em todos estes casos, kha/fse//ja nio implica oposigao de sexos
Finalmente empregam-no tamb6m para a mu/herdo /rm6o da p/6pHa mt//her. Esta pessoa
terrivel, a quem Tsonga e Pedis6 manifestam receio e diante da qual se ajoelham, 6 para
os Suthu uma simples kha/fse//, uma irma, uma pessoa sem importancial Por que tio
grande diferenQa? E um mist6rioIDevo acrescentarque hoje o marido da irma e o irmio da
mulher sio chamados ambos de soarou fsware, deturpaQao da palavra holandesa schrager,
fato caracteristico mostrando claramente que algumas das velhas nog6es familiares
desaparecem gradualmente e sio substituidas pdas concepg6es europ6ias. mats simples

Observa-se tamb6m. em dois casos, o costume que consiste em aplicar ao marido
de uma mulhero termo empregado para a designara ela. e vice-versa. Chamam de rakhi//
o marido da tia paterna como ela (apesar da presenQa do sufixo feminino a/ID. e chamam a
mulher do tio materno, como ele, de rangwane (excepcionalmente mangwane)

A tend6ncia do sistema suthu parece ser diminuir a diferenga entre as familias do
pate da mie existente nas outras tribes. Podem cesar-se com as primas das duas
tami\\as. Contudo, existem nos Suthu relaQ6es especiais entre sobrinho e tio materno
como ha entre os Tsonga, e vou mencionar os deveres e os privi16gios dos dots como me
foram explicados. sem qualquer comentdrio.

Primeiro. devemos observar que o sistema suthu nio confunde o sobrinho com o
neto. como acontece no termo tsonga nfc/kc//u(pigs. 196 e 203). A palavra correspondente
a /7fuku/c/ 6 s/f/oho/o e aplica-se unicamente ao neto. enquanto chamam o sobrinho e
sobrinha uterinos de moxana (mupshana em rhonga)

Nio ha em suthu. para todos os parentes do lado materno, termo gen6rico
comparavel ao vakon'Hana tsonga. O sobrinho uterino nio goza entre os Suthu da grande
liberdade que disp6e entre os Tsonga com o tio materno: 0 0nico dever especialque Ihe
incumbe 6 de Ihe dar os seus primeiros ganhos sob a forma de uma vaca. Pelo contr6rio.
o tio interv6m muitas vezes nos neg6cios do sobrinho. Quando o rapaz deixa a escola de
circuncisao, 6 o tio que Ihe da o novo cobertor. Quando mais tarde se casa, o ma/ume da-
Ihe uma ou duas vacas para o /enya/o (/ovo/o) e uma para a festa, a qual 6 obrigado a
assistir, especialmente, por figurar entre os que cortam as cabegas de gado. Por morte do
sobrinho o tio materno herda "a sua impureza". isto 6, todos os bens em que ele
constantemente tocava e que estio contaminados pda impureza do seu corps: cobertores.
callas, a espingarda. o cavaco, as azagaiasl estes objetos nio sio purificados com
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mezinhasle o ma/ume que faz desaparecer a impureza do sobrinho. Vem num dia fixado
ele vem e toma posse da heranga e dio-the um boi(pode nio ser mais que um vitelo) para
levar tudo para casa.

A sobrinha uterina 6 tamb6m objeto dos seus cuidados. Quando ela se casa, reclama
ele parte importante do prego que pagam por ela (/ffsoa). Suponhamos que o /enya/o
comp6e-se de vinte bois. dez ou vinte carneiros e um cavaco(na Bassuthulindia nio o
pagam em dinheiro)I pode tirar tr6s, quatro, at6 sese ou dez cabegas de gado. mesmo
todos os bois, e deixarao paiapenas os carneiros e o cavalo. Quando pergunteiao meu
informante porque se apropriava o ma/ume de uma parte tio grande do prego da noiva. ele
respondeu-me: "porque deu bois para ajudar o irmio da sobrinha a comprar a mulher, e
agora se indeniza". - "Mas", objetei, "os bos paternos tamb6m ajudaram o sobrinho a
pagaro/enya/o. Reclamam alguma coisa quando 6 entregue o prego da noiva?" - "Niol" -
Por qu6?" -- "Porq ue 6 assiml"

O ma/ume veda pdas sobrinhas quando se casam de modo a serem bem tratadas.
homo 6 de len vela tamb6m para que o prego obtido pelo casamento de uma delas seja
utilizado na compra de uma mulher para um dos irmios desta sobrinha. e nio para um
rapaz filho de outra mie.

Se nio sentem receio nem indiferenQa em relagao a mulher do irmio da pr6pria
mulher, tats sentimentos sio por6m muito acentuados em relagao a sogra. e o sogro evita
muito especialmente a nora, sobrdtudo antes da consumagao do casamento. Mats tarde
a mulherdo filho evitard sempre pronunciaro nome do pardo marido. No dia em que vai
morar na povoagao dos sogros. as amigas levam-the de comer. porque no primeiro dia nio
deve servir-se da comida da nova familia. No segundo dia o sogro da um carneiro aos que
o acompanhaml matam-no, cozem a carne e dio-the comida. Assam se faz a transiQao.
Durante o primeiro ano, a nora nio tem palhota pr6pria, nem quintalvedado a caniQos,
nem lareira independente. Trabalha para a sogra e 6 tratada como qualquer moma da
povoagao. Os rec6m-casados sio olhados como crianQas durante o primeiro ano da vida
conjugal. Nem 6 o marido que chama o m6dico quando a mulher este doente16 o sogro
que se encarrega disso. Depots de ela arrecadar a primeira colheita, os parentes constroem
uma palhota para o jovem par, que comega entio a cozinhar a parte. Mas os rec6m-
casados s6 se tornam verdadeiramente independentes e importantes quando nasce o
primeiro filho. Adotam o seu nome, precedido do prefixo masculine ra para o pai, e do
prefixo feminino ma para a mie. Conservam sempre este nome. mesmo que mais tarde
tenham outros filhos e que o primeiro morra

Registro finalmente algumas express6es interessantes de que se servem os
poligamos para designar as suas diferentes mulheres e que me foram comunicados pelo
missiondrio P. Ramseyer: Moss//. mofumaha// 6 a mulher principal. a primeira. a que foi
escolhida pelo pai. /Woecoa 6 o nome comum das que sio mais tarde escolhidas pelo
maridol serefhe 6 0 termo gen6rico para as pequenas mulheres ou mulheres menos
importantesl /epe/o. a preferidal foa//, a amadal sefhepo, a que foi comprada como escraval
m/afs/. a concubinal maher/a-a-fhe6e, "a parte superior do escudo". 6 a irma da mulher
que se casou com o mesmo marido. V6-se que nio falta riqueza ao vocabulgrio pollgamol
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Tribo venda

Esta tribo muito interessante estabeleceu-se no extremo setentrional oriental do
Transval, nas montanhas do Zoutpansberg. Ainda nio tinha sido modificada por influ6ncias
externas. quando a visiteiem 1920, e tive a sorte de encontrar ar um homem de espirito muito
vivo. chamado Chifaladzi. dos melhores informantes que encontreie me informou com
intelig6ncia das id6ias religiosas e do sistema de parentesco da tribo. Publiqueia primeira
parte dessas informag6es no South .African ./oc/rna/ of Sc/ence (vol. XVll, no. 2. pigs. 207-
220: "Some features of the religion of the Ba-Venda"). Resumirei agora a segunda parte,
insistindo apenas nos pontos essenciais. De um modo gerd, o sistema venda nio 6 muito
diferente do sistema Pedi. mas cont6m elementos provenientes de outra origem. Creio que
os Venda possuem estes elementos em comum com os Calanga, que habitam no outro lada
do Limpopo. As id6ias tot6micas particulares dos Venda. estranhamente apegados ao culto
dos antepassados. sio as mesmas do povo de Ruanda, na Africa Central (ver o artigo citado).

A leido casamenfo enfre Ramos cruzados domina o conjunto do sistema venda. A
iniciativa 6 geralmente tomada peso tio materno, que vaiter com o marido da irma e diz-the
Tenho uma filha em idade de se casar... Quere-a para o teu filho?" O pai pode recusar

senio tem bois. ou se a idade da moma nio corresponder a do rapaz(6 preciso que ela
seja um pouco mais nova que o primo). Neste caso o pai"liberta" o irmio de sua mulher.
dizendo-the: "lsso pouco interessaIMais tarde, se tiveres uma filha e eu um filho. falaremos
nisso". Mas se o tio materno oferecesse a filha a outros antes de o ter feito ao sobrinho os
pals deste zangavam-se. e a mie dina ao irmio: "Se assam 6, restitui-me os bois que
obtive para o teu casamento e originaram a tua filha". E, com efeito. o tio materno serif
obrigado a restituir os bois a irma.

Mas a iniciativa 6 tomada a maior parte das vezes pelo paido rapaz. Se ele possui
bois, procura o cunhado e oferece-os em troca da filha. O filho deste homem e a filha do
ma/c/me talvez sejam kinda criangas, ou talvez nio tenham ainda nascido, mas nio importal
porque os dais homens agiram segundo a lei, e o casamento realiza-se mais tarde. se for
possivel. Pode acontecer que o pardo rapaz nio tenha bois para oferecer ao tio materno,
mas isso nio 6 uma dificuldade insuperavel e limita-se a Ihe mostrar o dedo minimo do p6
direitol veremos o que isto significa. O tio materno nio deve recusar. Por qu6? Certamente

por causa dos bois que dio a um homem o direito de reclamar para o filho a moma que des
:geraram", exatamente como entre os Pedi. Mas o informante deu-me outras raz6es que
parecem pesar mais. O paiprefere procuraro irmio de sua mulher porque ele 6 um amigo
e o parente mais pr6ximo desta: e/e fern pac/6nc/a. Se nio ha bois para Ihe oferecer. ele
aceita o argumento do dedo minimo. A16m do mats, o casamento com uma prima cruzada
esfre/fa o /aCO da ram///a. e por isso 6 particularmente recomendado.

A tlltima razio esclarece a questao que pusemos quanto ao sistema pedi, e para a
qual nio tinhamos achado solugao: Por que razio chamam a palma cruzada do /ado do
pa/, isto 6. a filha da tia paterna tamb6m de mudzua/a (aquela com a qual o primo da
nascimento a filhos). se ele nunca casa com ela? Entre os Venda este casamento 6
permitido mas faz-se muito raramente e sob as seguintes condiQ6es: Quando nio h6
sobrinho para se casar com a filha do tio materno, o filho deste tio pode se casar com a
filha da sua tia paterna. Fazem isto a fim de conservarem um laQO estreito entre parentes
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e impedir a dispersal da familia. This casamentos nio se fazem muitas vezes e ha pessoas
que os condenam. Podem, todavia. realizar-se, e 6 interessante notar que sio ditados s6
por considerag6es morais e nio por um direito legal baseado na entrega dos bois.

Acrescentamos que os casamentos com as primas direitas. filhas de bos paternos
e de bas maternas. sio estritamente proibidos entre os Venda, o que era de esperar da
parte de uma tribo tio primitiva. Os Venda juram pelos seus ka/adz/. Chifaladzidiz: A/ga
/Vyamofe por Nyamofe(minha irma), o que significa certamente: "Digo a verdade, tio certo
como nio poder ter relag6es sexuais com Nyamofe

Ha regras muito especiais na regiao dos Venda sobre o pagamento do prego da
noiva, que se chama mama/o. Tomamos para exemplo a familia de Chifaladzi: o pai 6
Malidja e a mie Nyadengal ha uma irma mais velha. Nyamofe, e um irmio mais velho
Kari. E o terceiro filho e tem ainda um irmio mais novo, Khavatondwe. O pai. Malidja, tem
o dever de encontrar o prego da noiva. para servir o filho mais velho. Kari. Para isso vendeu
em casamento a filha Nyamofe a um certo Mokosil e com os bois assim obtidos comprou
uma mulher para Kari. Assam cumpriu todo o seu dever quanto aos filhos, e 6 Kariquem
deve procurar uma mulher para Chifaladzi, seu irmio a seguir. Se houvesse vdrios irm80s
depois de Chifaladzi, o segundo deveria procurar uma mulher para o terceiro. o terceiro
para o quarto, e assim sucessivamentel mas ha uma exceQao para o Oltimo: 6 a mie
quem Ihe deve comprar uma mulher. E Nyadenga, e nio Chifaladzi, quem deve encontrar
uma mulher para Khavatondwe. Como deve ela proceder?Atribo venda 6 a mais avangada
que conheQO quanto a principios feministas. Entre os Venda. a mulher pode possuir gado
bois. cabras. etc.I pode mata-las e come-las sem pedir autorizagao ao marido. Este pode
it falar com ela e pedir-the emprestado. humildemente. o que precisar. Ela pode adquirir
estes bens peso seu trabalho, ou pelo pagamento de dividas (como no caso de o irmdo
recusar dar a filha ao seu filho, e ela reivindicar os bois para si como ja disse). A mie
serve-se dos seus bens para comprar a mulher do filho mats novo. Pode mesmo comprar
virias mogas. dar uma a Kane outra a Chifaladzi, mas estes. que sio os seus dots filhos
mats velhos, s6 "guardam" estas mulheres para o feliz Khavatondwe. que nio tem outro
m6rito senio ter nascido mats tardel

Voltemos a Kari. que 6 obrigado a procurar uma mulher para Chifaladzi. Se possuir
bois, paga imediatamente e tudo acaba. Se nio os tiver, o caso 6 mais dificill nio teria
qualq uer probabilidade de ser bem recebido pdas pessoas vulgares e por isso vai logo
procurar o ma/ume, sobretudo se ha na povoaQao do tio materno uma mofswa/a que tenha
maid ou menos a mesma idade de Chifaladzi. Kari explica a sua intengao ao tio, e quando
este Oltimo questiona sobre os bois que o sobrinho tenciona entregar-the. Kari mostra o
dedo minimo do p6 direito e diz: "Ela este ainda a crescer". "Ela" 6 a filha de Kari, ainda
crianQa ou ainda por nascer. Ele tenciona vend6-la quando ela estiver em idade de se
casar e os bois assam obtidos sio em seguida entregues ao ma/ume em pagamento da
mulher de Chifaladzi. O tio materno da consentimento imediato. O argumento do dedo
minimo do p6 6 decisivo e ele espera dez, quinze anos, sem recriminar. As pessoas bem
educadas. entre os Venda, adotam sempre esta atitudel s6 um ma/ume que nio Q
"cavalheiro" ousaria importunar indevidamente o sobrinho com o pagamentolContudo.
pode suceder que depois de muito esperar o ma/ume perca. a paci6n.cia e reclame os bois.
Kariprocura entio encontrar um amigo que consinta em Ihe adiantar a manada(que se
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comp6e em geralde oito bois). Mostra-the de novo o dedo minimo do p6 direito e o homem
de bem aceita. Suponhamos que a filha prometida. longe de ser adulta, na realidade ainda
nio nasceu. A mulher de Kari este gravida e ele tem a esperanga de ser pai. Nasce a
crianga - mas ai16 um rapazINao faz mallPrepara-se uma grande festa com cerveja em
abundincia e convida-se o amigo que deu os bois. Kari mostra-the a crianQa e diz-the:
'Aquiest6 a tua mulher". O credor conserva-se caladolbem v6 que a mulher nio 6 do sexo
pedido. Todavia. quando fda. s6 tem palavras de gratidao e acrescenta: "A4c/dz/mo (Deus)
6 dodo poderoso". Espera com convicgao que venha uma menina a seu tempo, tr6s anos
depois. Mas acontece que a crianga seguinte 6 tamb6m um rapaz. Kari ja nio avisa o
amigo do novo nascimento. Ambos esperam tacitamente o nascimento da pr6xima crianga.
E se a mulher de Kari s6 tiver rapazes? Entio 6 preciso esperar que o filho mais velho de
Kari tenha uma crianQa. uma filha, que pagara a divida quando for suficientemente crescida
para ser vendida em casamentoIE assim se passaram mais de trinta ands desde que
Chifaladzi casou-se com a sua noofswa/al

Ha outras possibilidades. Pode ser que Chifaladzi, vendo Kariem grande dificuldade,
fornega os bois devidos ao ma/ume, vendendo a pr6pria filha quando tiver uma, e entregue
a manada ao paide sua mulher. Neste caso, a moma ma/a, isto 6. /ovo/a a mie. Ou entao.
atualmente. vai para Joanesburgo ganharo dinheiro para pagara divida.

Quanto a isto 6 preciso mencionar o seguinte fato curioso que mostra a importancia
das leis do/ovo/o para os Venda. Se um rapaz compra primeiro uma mulher com o dinheiro
ganho por ele, como 6 fdcilfaz6-1o hoje. e se mats tarde o irmio mais velho Ihe da a mulher
que tem o deverde Ihe arranjar. esta segunda mulher6 considerada. legalmente, como a
primeira. porque foia adquirida nos termos da lei

A freqt]6ncia de casamentos entre primos cruzados - um homem que case com a
filha do tio materno - tem as mesmas conseq06ncias entre os Venda que entre os Pedi.
mas o resultado 6 mais acentuado aindal isto 6, as duas categorias de parentesco, tio
cuidadosamente separadas no sistema tsonga, o vukokwana e o yukon'Hana. estio quase
inteiramente confundidas, pelo menos quanto aos termos de parentesco. O tio materno
passa a ser o sogro: era ma/c/me e torna-se makhc//u. que significa koRMa/7a, e kokwana
6 quase a mesma coisa que ma/c/me. Nio ha termo especial para sogro. Observo tamb6m
que o terms ma/ume 6 empregado de maneira muito mais extensiva que em todas as
outras tribos sul-africanas que conheQO. Naturalmente, significa primeiro, e sobretudo. f/o
maferr70, com a condiQao de este nio vir a ser sogro. As suas relag6es com os filhos da
irma sio agradaveis, mas nio sio de modo algum tio familiares como entre os Tsonga.
Pode puni-los, sejulgar conveniente faze-1o. Contudo, um sobrinho tem mais liberdade na
povoagao do tio materno que na povoagao do tio paterno. Se o molho das papas de milho
nio 6 bem feito pode recusar come-las e dizer ao seu ma/c/me: "Dg-me carne fresca em
vez disto". fuse que nio se atreve a pronunciar na povoaQao do irmio do pai. Peta morte
da irma o ma/ume nio toma. como entre os Tsonga. uma atitude de c61era e reprovaQaot
faz tranqtlilamente a sua visita de lute e diz: "Aconteceu porque /Wudz/mo (Deus) o quis'
Esb submetido a uma obrigaQao curiosa: se a irma s6 teve rapazes e nio teve filhas para
arranjar aos rapazes bois para comprarem mulheres. o ma/c/me 6 obrigado a arranjar o
/ovo/o do sobrinho mats velho. E porqu6? Porque os bois que meu paientregou ao meu
ma/ume em troca de sua irma deviam ter trazido para a nossa familia uma mulher capaz
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de ter rapazes e mogas. E por culpa da familia do meu ma/ume se nio temps irmis
que nos deem a possibilidade de obtermos mulheres. O ma/ume deve. por conseguinte,
ajudar-nose

Mas a palavra ma/ume nio indica somente o tio materno. Este termo compreende
tamb6m os irmios de minha mulher e os filhos dos irmios de minha mulher, into e. os
homens da familia em que escolhemos as nossas mulheres e que. em tsonga, seriam
verdade/ras vakon'wada. Do mesmo modo. o termo muduhu/u indica todos os que se
casaram ou podem vir a se casar com as nossas filhas ou as nossas irmis: primeiro. o
filho de minha irma, que tem o direito de se casar com minha filha. e o marido de minha
filha. sendo os dais. provavelmente. uma Onica e mesma pessoal depois. o marido da
minha tia paterna. o marido da filha do meu tio, e tamb6m o marido de minha irmaltodos
estes homens sio nossos vaduhu/u. O parentesco do dado da mie quase apagou o
parentesco por alianQa. Contudo, o parentesco por alianQa, o yukon'wada, nio faz
inteiramentefalta: chamam-the de vakwax/, e estes homens que escolheram as mulheres
na nossa familia nio s6 Ihes chamam de vaduhc//u, mas tamb6m va/avl/ax/. Mas os tabus
nio sio tio severos. ja que alguns destes vakwaxa sio nossos parentes pr6ximos pele
dado da nossa mie. 0 0nico tabu de que ouvi falar6 o seguinte: o futuro genro nio deve
comer com os sogros no largo da povoaQao. nem jogar ojogo barulhento que chamam de
r?cava em tsongal poderia ter que pagar uma cabra de multa. Contudo. 6 autorizado a
comer com os sogros dentro da palhota. Existe tamb6m entre os Venda a obrigagao de
evitar a sogra, assam coma o receio caracteristico sentido em relagao a mulher do irmio
da pr6pria mulher e que chamam de machu/c/. Parece que nio 6 absolutamente impossivel
que um Venda case-se com esta parente quando a pr6pria mulher o abandona. Mas.
depois de a ter reivindicado e de a ter obtido em compensaQao. dA-a a qualquer homem
que precise de uma mulher. Este homem "guarda-a" segundo o costume ja mencionado e
os filhos que ela tiver pertencem naturalmente ao seu verdadeiro dona. Chifaladzi assegurou-
rne que podia muito bem suceder casar este homem com uma das filhas desta mulher.
embora sejam suas wada, suas filhasl

Existe entre os Venda ha a possibilidade de um homem casar-se com a filha do
irmio de sua mulher. mas taluniio nio 6 freqiJente. Chifaladziafirmou-me. com veemencia.

que o verdadeiro candidate a mio desta moma 6 o filho deste homem. seu mofswa/a. e que
os Venda pertencem, incontestavelmente, a categoria de tribos em que 6 o filho que se
casa com a prima e nio o paicom a sobrinha. .

Merecem explicaQao dots termos obsoletos: um 6 mut)uye, que correspo.nde.ao
pedimamc/ea - "a que foi levada". Uma mulher chama assam a mulher que foi adquirida
pelo irmio com os bois obtidos com o seu proprio casamento. O outro 6 mc/hadzbga, que
6 empregado por uma mulher para designar as outras mulheres do marido e as mulheres
dos imlios do maridol mofswa/a (com s sibilante) significa nio s6 o sogro e a sogra de
uma mulher, mas tamb6m todos os seus irmios e lrm8s
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Grupo Zulu-Xhosa

Nio tenho os elementos necessdrios para descrever. em pormenor. o sistema zulu-
xhosa. As duas vistas completas que figuram no quadro sio curiosas para serem
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consultadas, e pode-se fazer numerosas reflex6es e p6r muitos problemas acerca daqueles
termos. O que 6 certo 6 que todas estas tribos pertencem a categoria mc/za/a: o termo
anza ou anza/a 6 empregado para designar todos os promos cruzados. Significa isto que
6 de regra o casamento de um homem com a filha do seu tio materno? Parece que sim.
Mas o Rev. R. Godfrey informou-me: "Parece que o costume indigena se op6e completamente
ao casamento entre primes. mas presumo que tats casamentos se fazem ocasionalmente '
Fato estranho 6 que o sobrinho uterino 6 um ndoda/7a para o tio materno. isto 6. um filho
(nwana) e nio um nfc/kt//u como em todas as outras tribos; chamam-the ds vezes de
moxana. homo em suthu. E provavel que a amalgama de 300 das. pdas conquistas
sangrentas de Chaka, tenha exercido nos velhos costumes e no antigo estatuto familiar
uma influ6ncia mats profunda q ue a unificaQao pacifica dos dis suthu com Moshweshwe
O resultado final destas influ6ncias modernas 6 a grande simplificagao dos termos de
parentesco. Os lagos de parentesco perdem o seu cardter especial e o termo antigo 6
esquecido depressa. Esta evoluQao prossegue em cad6ncia acelerada a medida que as
tribos sul-africanas se vio tornando mats civilizadas. O Rev. R. Godfrey contou-me que ao
informar-se dos termos antigos junto dos estudantes do Instituto de Blythswood. lutou
com muitas dificuldades para obter respostas satisfat6rias: omp/. corrupQao do holand6s
oom, com o seu diminutivo ompana. era constantemente empregado para "tio"l anf/ era
tamb6m vulgarmente empregado para "tia" como diminutivo an/anal us/vad (ou us/va/il ou
usc/ar). quase substitulram por completo o termo cafre que significa cunhado

H6 outra pequena tribo situada entre os domfnios tsonga. zulu e suthu, e que parece
ocupar uma posigao intermedidria tanto nos costumes como na situagao geografica - 6 a
tribe swazi. Durante uma conversa com alguns Swazi. num compartimento de caminho de
ferro, recolhios seguintes fatos:

A mulher do irmio da mulher (myron'wada /wenku/c/) chama-se ma/c/katana. Nio
pode ser nevada peso marido da irma de seu marido. se esta Oltima fugir. A filha desta
mulher 6 a nh/anz/ da tia paterna, o que quer dizerque 6 a mulher presuntiva do marido da
tia paterna, exatamente como no cano da nh/ampsa rhonga. Atribo swazipertence, entao,
a primeira categoria. Contudo, o filho deste homem pode tamb6m se casar com esta
moma. que 6 chamada de a sua mc/za/a, como nas tribos da segunda categorial ele s6
tem portanto direito a se casar repo/s de o pa/ morrer sem ter usado do seu direitol Por
conseguinte pode dizer-se. com razao. que a tribo swazi ocupa uma posiQao exatamente
intermediiria entre as tribos destas duas categories.

Do estudo r6pido dos sistemas de parentesco de todas estas tribos sul-africanas
fico com uma dupla impressao.

Embora tenham em comum certo nOmero de id6ias respeitantes a constituiQao da
familia. que variedade extraordindria de pontos de vista e de costumes se acha nestes
povos. tio semelhantes noutros aspectosl Quanto, nisto, diferem das naQ6es europ6ias.
entre as quais a semelhanga 6 muito mats estreital

Mas os velhos sistemas bantu da vida familiar estio sofrendo uma transformaQao
rapida. e 6 urgente que se faga a investigaQao cientifica completa dente importante assunto
o mais depressa possivel. Consagrei muito tempo a este estudo que me fascinou. mas
reconhego muito bem que o meu trabalho 6 insuficiente em muitos aspectos, e que 6
necessdrio complete-lo, e talvez emendg-lo em certos pontos. Pode por6m ser Otil como
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base de futuras investigag6es. e quando todos os fatos estiverem recolhidos e classiflcados
com cuidado, sera. decerto. um subsidio precioso que ajudar6 a elucidar o grande e
cativante problema da evoluQao da familia humana.
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Henri Junod

Capitulo Segundo

A vida da povoagao

A povoagao tsonga(mua) nio 6 um aglomerado formado ao acaso. Glum organisms
social de estrutura bem determinada e regulamentada por leis definidas. Finalmente, 6
uma familia ampliada. composta pelo chefe e pecos velhos que estio a seu cargol por
suds mulheres. irmios mats novos e mulheres destes, filhos casados e filhos e filhas
solteiros. sodas estas pessoas formam uma comunidade cuja vida 6 das coisas mais
interessantes a estudar.

Vamps descrever o seu aspecto exterior, as leis da sua fundaQao e deslocamento.
a organizagao sob a direQao do chefe, o papel dos diferentes membros e as regras de
etiqueta que nela se observam. Assam como o primeiro capitulo nos deu a constituiQao
interna da familia tsonga. este mostra-nos como se manifesta. exteriormente na povoagao.
o organisms social. que 6 a base de toda a vida da tribo.

A --A povoagao tsonga

Ja a vimos. rapidamente, de dentro, pelos olhos do chefe Gila(pag. 130). Vamos
agora entrar nela, como estrangeiros. com a curiosidade do etn6grafo e o interesse llos6flco
do soci61ogo.

As povoaQ6es tsonga apresentam, em toda a tribo, uma uniformidade notdvel. A
sua construQao 6 regulada pdas mesmas leis no cli rhonga e nos dis do Norte
Suponhamos que deixamos LourenQO Marques e atingimos as regimes da Mavota e
Nondrwana, vinte e quatro qui16metros ao norte. bastante longe da cidade. e onde os
hediondos telheiros de zinco nio suplantaram ainda a velha e tfpica palhota. Encontramos
no mato. na vertente de uma duna de arena. uma pequena floresta de mimosas micaias -
m/nkanyf e m/nkwakwa (Strychnos) -- e uma povoaQao aninhada no meio. Os Tsonga
gostam de construir no memo das 6rvores. para se defenderem dos terriveis ventos do sul
que sopram com freq06ncia na planicie, e talvez para se guardarem dos olhares curiosos



dos transeuntes. Apequena comunidade prefere viver a parte, porque se basta. O pequeno
bosque serve tamb6m para outra coisa: os Tsonga ainda nio aprenderam a construir
retretes e "saem"(kc/hume/a hand/e) at6 o pequeno bosque. O ar nio 6 muito puro quando
o atravessamosl por isso apressamo-nos a atingir a povoagao. O plano de povoaQao que
apresentamos representa uma combinagao dos tragados vistos em muitas povoa96es
longas e 6 raro encontrar um muf/ tio completo como este
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Planta da aldeia tsonga

Vejamos primeiro a vedaQao circular exterior (/A/ampfu). E feita de ramos, espinhosos
ou nao. de 45 a 60 centimetros de altura, mats ou menos apodrecidos. Nio 6 construida
para server de proteQao contra os inimigos. Nesta tribo, as povoag6es nio sio fortificadas.
e, em caso de guerra. a fuga 6 o Onico recurso. como veremos. A sebe protege contra os
inimigos espirituais, os feiticeiros. O carreiro leva-nos logo a entrada principal (16). a
mharhana. que tem Im a 1,20m de largura. Mas a sebe 6 interrompida noutros locals por
passagens mats estreitas chamadassv/rhuva (1 7), geralmente uma a cada tr6s palhotasl
estas pequenas aberturas conduzem ao bosque e s6 os habitantes da povoagao se utilizam
degas para kc/he/me/a hand/e. Os transeuntes nio entram, geralmente, por estas portas de
tr6s, porque sio para uso privado. De cada lado da porta principal v6-se muitas vezes uma
irvore plantada e algumas estacas. que indicam visivelmente a entrada, que nunca 6
fechada durante o dia. V6-se a esquerda de quem entra peta porta principalum pequeno
patio com algumas pandas viradas, que formam uma lareira16 o hand/a(21). o lugar onde
os homens se retlnem. De frente. na outra extremidade do circulo, este a palhota do
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chefe,' ou antes. a palhota da sua mulher principal.Dirigindo-nos para ela. atravessamos
o hutu(22), o largo central, e passamos em volta do manga(Ro.), x/va/a ou x/vafa(Dz.)
(18). o curraldos bois, quando a povoaQao possuiboisla peste bovina e a febre do Texas
destruiram infelizmente muito gado. Ha pequenos currais aos lados destinados aos vitelos,
que sio encurralados quando as vacas vio pastar a tarde. A direita, uma pequena palhota,
formada por teto c6nico sustentado por estacas, sem parede para que o ar circule. 6 o
curraldas cabras(19). Pode ser feito noutro lugar. atrds das palhotas por exemplo. e ds
vezes, durante a nolte, amarram as cabras por uma pata a estacas espetadas em volta do
hutu. Os porcos nunca sio guardados no hugo. mas sempre atris das palhotasl sio
rec6m-chegados na povoaQao tsonga e mal ganharam ainda o "droit de cite". Saudemos
a passagem a 6rvore(25), que 6 o tronco mistico da povoaQao. Talvez vejamos, pendurado.
um pedaQO de pano oferecido aos deuses antepassados, ou, na base, uma panda
quebrada, que 6 o gandre/o. o altar da povoagao. O ga/lane/o 6 muitas vezes colocado. de
prefer6ncia. no meio das estacas que estio a direita da entrada principal. Nio deve
confundir-se a drvore da povoaQao, que tem significado ritual, com as drvores do huvc/
(26). que sio apenas m/ndzhc/f/. 6rvores para dar sombra. sob as quads os moradores
gostam de se sentar. Atingimos assim a palhota principal. que esb virada para a entrada.
Ei a moradia do chefe. Na palhota n ' 3 vive a segunda mulher, na n ' 4 a terceira. e na n ' 5
a quarta. As grandes personagens, os homens que possuem uma aldeia grande, gostam
de construir uma palhota menor que as palhotas vulgares, o x//uve/o, e onde nio vive
nenhuma mulher. E a palhota particular do chefe, onde as pessoas /c/va. isto 6. vio
prestar-the homenageml uma esp6cie de repartigao do senhor da aldeial Pode 16 dormir e
mandar as mulheres it aifalar com ele. Mas prefere geralmente dormir nas palhotas das
mulheres, um m6s em cada, segundo o costume poligamico. Atris das palhotas n ' 4 e n '
1 0 encontra-se o mha/a. telheiro da ferramenta. Constr6i-se coma o curral das cabras,
sem paredes, e 6 menor que uma palhota. Pode haver tr6s ou quatro por aldeia

O chefe e suas mulheres ocupam a parte de tris da aldeia. Aos lados vivem os
irmios mats novos, um com duas mulheres (n ' 7 e n ' 8) e os outros dois. que s6 t6m
cada um sua mulher(n ' 9 e n ' 10, respectivamente). Um filho casado mora na palhota n '
11; na Ro 12 pode viverum sobrinho, filho da irma do chefe. ou um genro(ver pag. 233). A
n' 13 pode sera palhota de um estranho(nou/uve//) que tenha pedido para morar na aldeia
do chefe e viva sob a sua proteQao. O casa nio 6 freqOente mas pode-se apresentar. e. a
fim de ser recebido na unidade mfstica da comunidade, tal como deve kuh/amma ndzhaka
(ver pag. 150) com todos os outros habitantes da aldeia. As duas palhotas pr6ximas da
estrada sao. a esquerda. o /awu (14). onde vivem os rapazes solteiros, e. a direita, o
nhanga(1 5). onde vivem as moQas. Muitas vezes o nhanga 6 construido atrds das palhotas
das maes. perto do mha/al deste modo as moQas sio melhor vigiadas. Os rapazes do
/awu devem guardar a porta. que fecham a noite quando 6 costume faze-1o. O hut.'u e o
band/a, lugares pOblicos, estio geralmente limpos.

Em frente de cada palhota ha um patio(ndango, pl. mfndango, n ' 23) que 6 tamb6m
costume conservar asseado. No centro de cada um destes patios encontram-se algumas
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I Entenda-se que ao falarmos em chefe neste capitulo. nio se trata do chefe do cli a que se faz refer6ncia
na Segunda parte. mas do chefe da povoagao (fhe headman em ing16s)
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pandas velhas (masveko ), ou pedagos de argila endurecida tirados das termiteiras
(sv/rhuvo): 6 a lareira(x/ffku), onde a dona da palhota cozinha. A barreira que cerca o patio
era antigamente feita em gerd de estacas ou mesmo de grvores plantadas umas perto
das outras e formando um muro circular. Atualmente. sobretudo entre os Rhonga, estes
patios sio cercados por canigo, e podem ser enquadrados com um Onico muro rodeando
at6 tr6s ou quatro palhotas. O cume do muro tem ds vezes ameias. Julgo este dispositivo
modernol o muro circular do ndangu 6 um costume antigo, como o prova o seguinte fato:
No dia do kuh/oma. quando as damas de honra e os parentes levam a moma ao marido.
nio s6 amontoam uma pilha de lenha para queimar (x/g&'ana ) (ver pag. 1 1 7) mas. nos dis
do Norte. devem kinda construir um novo ndangc/. o fsandana. e assim as pessoas sabem
que no patio ha uma nh/omf, uma moma trabalhando para a sogral O nda/7gu 6 o lugar em
que as mulheres contam umas is outras as tradiQ6es da tribo. e contam-nas aos filhos.
enquanto a comida coze. ou depois da refeigao da noite.

Se de fato reina a limpeza na praia e nos patios. nio se pode dizer o mesmo da
regiao compreendida entre as palhotas e a sebe. Chamam-the mahon/ ou makof/n/. E
lugar para onde abram os cestos velhos e os vasos quebrados. E la que sio construidos
os galinheiros(xihah/u, n ' 27), que consistem geralmente em pequenas palhotas de paredes
de canigo assentes em ripas de palmeira que suportam quatro estacas de forquilha na
extremidade superior. Os monks de c/nza estio um pouco afastados (n ' 24). Chamam-
Ihes de fa/a, e t6m o seu papel em certos ritos, representando. parece. o lugar de desolagao
e de tristeza. (Recordemos Job e comparemos ao roto de kc/mange/a wt/rumba, pag. 1 84).
Os celeiros, sv/f/hanna (Ro.). sv/f/af/ (Dz.), n ' 28. ficam muito perto e sio construidos de
diversas maneiras: para o milho sio pequenas palhotas de paredes de canigo e para o
amendoim ou forgo (nada/u, Dz.) as paredes sio de estuque. Estio colocados ds vezes
em sobrado de palmeira suportado por estacas, ou entio suspensos dos ramos de uma
grvore. Na mesma regiao encontram-se os chiqueiros (hobo. n ' 20). que sio ds vezes
feitos afastados. na floresta, por causa do seu cheiro desagradavel.

Folhas de milho. montes de carogos de canto(makanyf). almofarizes quebrados e
pi16es fora de uso jazem a grand atris das palhotas. As pessoas mais cuidadosas ou
mats habilidosas plantam de boa vontade neste lugar(n ' 30) ananases. tabaco ou pimenta
do Chile (piripiri). As aboboreiras rastejam muitas vezes por ama daqueles monturos.
V6em-se is vezes flores de origem europ6ia sobre o huvu. nos arredores de Lourengo
Marques, sobretudo perp6tuas. ou entio pervincas tropicais. a v/nca rosen (L,). com suas
flores brancas ou cor-de-rosa, que se espalharam por toda a parte.

Terminada a nossa primeira inspeQao gerd, acrescentamos algumas particularidades
sobre as palhotas e praQas da aldeia.

A palhota, de que descrevemos mais adiante a construQao(Quarta parte), tem uma
abertura(nyangwa) de dimens6es variaveis, fechada por uma porta. Em certas regimes de
Gaza. 6 de tal modo pequena. que se 6 obrigado verdadeiramente a rastejar para entrar.
Em todo o casa. em toda a parte se tem que abaixar muito(korhama). Quanto a soleira da
porta (nfrandra wa x/pfa/c/ ), nio 6 tabu transp6-la. Mas o limiar do chefe 6 receado, pois,
quando da construgao da palhota, foiobjeto de encantamento. sendo. por isso, tabu algu6m
se sentar em ama: as poderosas mezinhas poderiam fazer mal ou at6 causar a morte. No
meio do sobrado, que 6 feito de argila negra, encontra-se uma esp6cie de circulo. no memo
do qual acendem uma fogueira no inverno por causa do frio. E o x/ffkc/ interior. Podem
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cozinharaliquando chovel ds vezes deixam la brasas durante a nolte e t6m sido queimadas
vivas muitas criangas por rebolarem para o lume enquanto a mie dorme. A esquerda.
entrando, fica a cdma(x#awu) da mulher e a direita a do marido. Todavia. em geralestendem
ambos as esteiras a direita da palhota e dormem um ao lada do outro. E s6 durante os
periodos tabu (regras, amamentagao) que o marido deve ficar na parte da palhota que Ihe
6 destinada (pag. 170).

O fundo da palhota 6 geralmente ocupado pele cesto grande(ngc//a) onde guardam
a roupa e as sementes. Chamam este lugar de mpfungwe. Nos plus do tete(/manga) sio
amarrados ou pendurados artigos diversos: espigas de sorgo. de mapira ou milho destinadas
a servir de semente para as pr6ximas sementeiras. azagaias. mocas e cacetes. etc., nas
paredes v6em-se freqiJentemente desenhos grosseiros tragados com argila branca, ou, na
vizinhanQa das cidades. cromos da rainha Vit6ria. de Eduardo Vllou de D. Carlos, conforme

O hutu e o hand/a diferem um do outro. Band/a 6 uma palavra zulu que substitui o
termo rhonga ch/ss/sso. isto 6. "o lugar onde se encontra um abrigo contra o vento". Os
homens acendem aliuma pequena fogueira para se aquecerem. Comem tamb6mjuntos
no band/a que shes 6 estritamente reservado. As mulheres s6 podem 16 entrar quando
levam a comida. Sio os rapazes que devem tirar as cinzas da lareira e nio as mulheres.
O he/t/u. ao contrdrio, 6 acesslvel a todos. Fazem ds vezes um telheiro para dar abrigo nos
dias de chuva. Certos atos praticam-se sempre no he/vu: matanga, o esquartejar(kux/nd/a)
dos animais. assim como a festa que consiste em "comer a cabega". A cabega de todo o
boi abatido pertence aos homens, e comem-najuntos no huvc/(ver pag. 272). Este ao
cuidado dos rapazes a limpeza do huvc/. e sio is vezes chamados para arrancar a erva
que tenha crescido. Antigamente era tabu it de sanddlias para o hutu. As sanddlias
usam-se na cara e devem tirar-se antes de se entrar na aldeia

os paisesl
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Uma entrada da capital do Timbe

Outro lugar a que ja aludi6 o vukwe/e, o "lugar do dome". onde as mulheres do
mesmo homem. quando se zangam, se insultam reciprocamentel Em gerd fica entre
duas palhotas degas, entre os n ' 5 e n ' 4 no esboQO que apresentamos.
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Interior de uma aldeia rhonga

A aldeia tsonga. circulo fechado de palhotas, 6 um organisms vivo. Os seus membros
formam um todo cuja unidade 6 notivel. A vida em comum revela-se da maneira mats
impressionante na refeiQao da nolte. Veda o nosso esboQO. Em cada patio a dona da
palhota cozinhou o milho e o tempero em pandas diferentes. e. quando o sol se esconde,
ela distribuio conteOdo (kuphame/a) pelos pratos de madeira ou de barro. O mais cheio 6
para o marido. Ele este sentado no band/a com os companheiros. os outros homens da
aldeia e os rapazes. esperando a refeiQao. Os pratos, geralmente entregues pdas maes
das menininhas ou menininhos. sio trazidos de toda a parte ao lugar de reuniio dos
homens. Nem todos v6m com papas de milho vulgarlalguns estio cheios de mandioca.
de batatas-doces, etc. Os homens atacam o primeiro prato, servindo-se todos dos dedos
para pegar na comida. Depois, passam ao segundo e assim sucessivamente at6 0 Oltimo
Durante este tempo cada uma das maes preparou pequenos pratos. um para as moQas.
outro para os rapazes e outro para si. Mandou a todas as outras mulheres da aldeia um
pouco da sua comida, e estas fazem o mesmo, de modo que todos os membros da
comunidade, ao acabarem a refeiQao. comeram um pouco de tudo que foi feito em todas
as cozinhas. Elimpossivelimaginar-se, quanto a alimentagao, comunismo mais perfeito

Eu pr6prio fui testemunha deste costume da refeiQao da nolte na povoagao de
Spoon Livombo, em Ricatla. Entre os habitantes encontravam-se dots velhos cegos: a
mulher de um deles tinha quase perdido a vistala mulher do outro era uma velha que
cultivava custosamente alguns metros quadrados de milho e amendoim. e defendia-os
dos passaros e das galinhas.Amulherde Spoon e a mulher de um dos outros homens da
povoagao eram as Onicas de boa saOde e capazes de trabalhar normalmente, de modo
que todo o encargo shes cara ds costas porque a ajuda que as outras mulheres podiam dar
para a alimentaQao dos homens era necessariamente restrita. Contudo. nunca ouvi Spoon

que esteS

Colegao Clgssicos - Uses e Costumes dos Bantu



recriminarl sends o chefe, punha o seu panto de honra em que todos os que habitavam
com ele tivessem o suficiente para comer. Todos os que viveram com os indigenas do sul
de Africa admiraram a extraordin6ria boa vontade com que des partilham os alimentos
que tiverem com todos os que estio presentes. As pr6prias criangas sio muito superiores
is crianQas brancas sob este aspecto. Atribuo esta virtude a comunidade alimentar que
reyna na aldeia bantu. e que 6 certamente uma das caracteristicas mais encantadoras do
socialismo cafre. Avida na povoagao nio deu apenas maud hdbitos aos Tsonga

B Transfer6ncia de povoagao e fundagao de povoagao nova

As grandes aldeias semelhantes a que acabamos de descrever eram antigamente
mats numerosas que hoje. E rare encontrar atualmente tio grande nOmero de palhotas e
tantas pessoas sob a autoridade do chefe da povoagao. Por qu6'P Porque. dizem os meus
informantes, aumentou consideravelmente a crenga supersticiosa dos sorti16gios
Suponhamos que morre a mulher de um dos irmios mais novoslos ossinhos revelam que
a morte se deve a uma feiticeiral chegam at6 a designar homo culpada uma das mulheres
do chefe. Doravante a vida em comum nio 6 possivel. O viOvo ir6 fixar-se em qualquer
parte e construirg uma sebe a volta das suas pr6prias palhotas para protege-las contra as
supostas feiticeiras. Desta maneira dividiram-se numerosas aldeias pelo medo dos
sorti16gios. De um modo gerd. a aldeia tsonga nio pode manter por muito tempo dimens6es
considerdveis e tende a desmembrar-se

Mas outras causas podem levard destruigao da aldeia e da vida idilica da pequena
comunidade. A morte do chefe e a queda de um raio sabre a aldeia sio as duas principais
raz6es que determinam este acontecimento

/Work do chafe da a/de/a. Ha um lago mistico entre este homem e o organismo
social que depende dele. Se morre. a aldeia morre tamb6m... Nio a abandonam
imediatamente. Passarg primeiro um ano de lute antes da saida. mas logo que as viOvas
e os bens tiverem sido distribuidos, o sucessordo defunto vaifundar a sua pr6pria aldeia
e a antiga transforma-se em minas (rhum6/D. Se morre qualquer outro que nio o chefe da
aldeia, a sua palhota 6 simplesmente jogada ao mato e a aldeia nio 6 abandonada
Contudo. se as mortes se multiplicam, os ossinhos podem ordenar o abandono deste
lugar impuro e perigoso

Se um raio cairno huvc/. 6 muito mau sinai. Chamam o m6dico. que tem o poderde
trataro lugarapanhado pelo raio". Se puder exumar do chao a ave misteriosa que causa

o raio, ou peso menos a urina coagulada que ela dep6s e que se chama C6u(ver Quarta
parte). os habitantes sio autorizados a ficar. Mas se nio a descobre profundamente
escondida no chao, a povoagao deve emigrar. porque a presenga da pot6ncia misteriosa
do C6u no interiordo circulo das palhotas causaria grande desgraQa. E um tabu.

Outra causa de mudanQa 6 o esgofamenfo das macham6as. Quando os campos
estio "cansados" (kukarha/a) e nio produzem o suficiente para alimentar os habitantes,
estes deixam o lugar e procuram novo domicilio. Neste casa consultam os ossinhos. As
vezes. at6. a aldeia pode ser transportada para outra par:te apenas pda razio de os
habitantes estarem fartos do locale desejarem mudar. Emigram se os ossinhos conflrmam
os seus desejos.
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,4 fur7dafao de povoafao nova 6 motivo de ritos muito interessantes e muito
caracteristicos que nos dio um novo aspecto da natureza desta unidade social que 6 o
mc/f/ tsonga.

Dareia seguir a relagao destes ritos. tal qual se praticam, primeiro nos dis do
Norte, segundo Viguet. depois entre os Rhonga, segundo Mboza.

1 - Nos cigs do Norte

lo O chefe vaiprimeiro examinar os lugares em que gostariam de fazera povoaQao
A/ranch pequenos ramos de diferentes irvores e leva-os para casa.

2' Consulta os ossinhos. que ajudam a faber uma esco/ha. As varinhas sio
colocadas ao lado umas das outras, numa esteira. Quando o carogo de kane/ (ver Quarta
parte) caide certa maneira diante de um dos pequenos ramos, into indica que a drvore de
onde ele prov6m 6 aquela perto da qual deve ser construida a palhota do chefe.

3' Juntam-se os materiais de construQao. Quando tudo este pronto para a construQao
das palhotas. o chefe vai com a mulher principal para o lugar escolhido. Deixam para
sempre a povoagao antigalnunca 16 devem voltar. De noite t6m re/a£6es sexua/s no novo
lugare no dia seguinte atam ao p6 algumas ervas. No dia seguinte, todos os habitantes da
antiga povoagao devem vir calQar estas ervas. Chama-se este roto de "amarrar a povoagao '
(kuboha muti\.

4' Em seguida comeQa o periodo. de cerca de um m6s. chamado vc/h/alfa. 6poca
da mudanQa. que tem as suas leis. Dominam-nas dots grandes tabus: I ' Sio absolutamente
interditas as relaQ6es sexuais. Se algu6m infringir esta lei, peca gravemente contra o
chefel "rouba-the a povoagao" (kuy/va mc/f/). O chefe cairo doente, talvez paralisado. Seri
tamb6m punida a mulher culpada: fica incapaz de dar a luz, 6 "amarrada pda povoaQao '
(kt/6oh/wa h/ muf/). Os delinqtlentes "atravessaram o caminho do dono da povoaQao '
(kufremakanya). Estranho 6 dizer que o chefe este tamb6m abrangido por esta lei. Nio
pode ter nenhuma relagao com as sc/as mu/heres ma/s novak. porque a povoaQao pertence
a mulher principal. Se se descobre talinfragao suspende-se imediatamente a construQao
e a pequena comunidade procura outro lugar para onde se mudeIA16m do mats, a mulher
culpada deve pedir perdao a mulher principal. 2' O segundo grande tabu deste periods 6 o
seguinte: Ningu6m deve lavar o corpo durante todo o vc/h/alfa porque isso poderia fazer
chover, o que prejudicaria a construgao.

5o A construQao das palhotas comeQa imediatamente, construindo primeiro todos
os homens a parede circular. Quando estio prontas todas as paredes, todos os homens
juntos levam os tetos da antiga para a nova povoaQao. Poem cada teto aos ombros.
depois de terem tirado o capim que os cobre. e saem da aldeia, nio pda entrada principal.
mas por uma das portas de tras. alargada para esse fim. Foi primeiro aberto um caminho
largo peso mato e seguem por ele marchando tio depressa quanto podem. cantando as
cang6es obscenas destinadas para estas ocasi6es especiais (ver Sexta parte). Nestas
canQ6es insultam as mulheres que os acompanham levando os cestos. os almofarizes.
os pi16es. "A povoagao 6 quebrada. e sucede o mesmo para as leis ordinirias da vida. Os
insultos que sio tabu sio agora permitidos"(Mboza). Esta suspensao da moralidade na
linguagem s6 6 autorizada no dia em que os tetos sio levados para a nova povoaQao.
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Alguns dias mats tarde. desforram-se as mulheres, quando barram com argila o chao das
palhotasl cantam tamb6m os seus cantos. e. insultam os homens. Mas tudo isto 6
brincadeira. E dia de grande regozijo para os f/manu, que se importunam mutuamente
quanto Ihes apraz. Durante este periodo um homem pode faltar com respeito mesmo a
sua muk0/7'wada principals

6' Quando as palhotas estio prontas. constr6i-se a paligada. Chama-se o curandeiro
da familia. quejoga folhas e pedras tratadas com suas mezinhas ao longo da linha circular
onde o chefe tenciona p6r os ramos que formario a paliQada da povoaQao. E feito isso. os
homens constroem a paligada.

7' Tomam-se precauQ6es especiais relativamente a enfrada pdnc4)a/. Espetam-se
estacas dos dois ladas. mas. antes de serem colocadas, o curandeiro deita as suas
mezinhas nos buracos feitos no chao e besunta com das tamb6m as dual pontas das
estacas. Mankhelu costumava enterrar neste localuma pedra negra apanhada no rio. A
pedra tinha sido previamente untada com mezinhas. "Desta maneira impego o inimigo de
entrar. Os que v6m tentar contra n6s os seus sorti16gios (kuh/d/7ga h/ madngo) serif
atacados pda doenga e ido morrer em suas cases

8' Termina a construQao. S6 falta "fazer amadurecer a povoaQao"(kuwup/7sa mc/f/)
Os homens e as mulheres reOnem-se em dots grupos separados e perguntam-se
mutuamente se observaram a contin6ncia durante toda a vuh/aria. Se um deles confessa
ter pecado, roubou a povoagao do chefel este estragado todd o trabalho e deve ser
recomegado noutro lugar. Se todos os membros da comunidade se conduziram bem.
celebram um roto de purificagao exatamente semelhante ao kc/h/aloha ndzhaka que se
pratica durante as cerim6nias do lute. Cada par tem relag6es sexuais segundo a ordem de
preced6ncia previamente fixada. um por cada nolte, e todos vio pisar o lugar onde as
mulheres lavam as mios. A mulher principa16 a Oltima a praticar este rita

9' Em seguida tem lugar a cerim6nia pda qual o chefe "atraia povoaQao a si
(kukokofe/a muflD. Ao nascer o dia, depois da noite em que teve com o marido relag6es
rituais, a mulher principal do chafe pega no escudo e azagaias deste e coloca-se em
frente da entrada principal, estando presentes todos os habitantes da povoagao. Fora
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encontra-se um ramo de espinhos preparado para esta ocasiio. Em atitude marcial a
mulher principalpuxa o ramo at6 a entrada. que ela fecha.

1 0' Depots de ter fechado a povoagao desta forma. pref/ca um sacH#c/o. Bebe um
cole de agua de uma tara e cospe uma parte para a assist6ncia (pham/a)I depois lava as
mios e aura uma porgao de 6gua aos assistentes a fim de /hes tiara povoagao. O ato 6
acompanhado das seguintes palavras: "Nio sejam amarrados pda povoagaol denham
filhoslvivam, sejam felizes e adquiram todas as coisasIE v6s. 6 deuses. olhaiINio tenho
amargura no coragao. Este pure. Enfurecia-me porque meu marido abandonava-me, dizia
que nio era sua mulher, gostava das suas mulheres mais novas. Agora. tudo acabou no
meu coraQao. Teremos juntos relag6es amigaveis...". Terminad.a a prece. o chefe vai at6 a
entrada principal, aura para o lada o ramo de espinhos: e abre a povoagao.

1 1 o 0 0ltimo ato 6 o kukhangu/a. cerim6nia de inauguragao. Fazem cervqa. convidam
os vizinhos e todos bebemjuntos16 a ocasiio de os vizinhos "visitarem a nova povoagao '
(kukuvona mute.

No que respeita a antiga aldeia, depois de se efetuar a salda peta porta de tris
alargada por essa ocasiao, um dos habitantes fecha a entrada principal com um rama
Vem data expressao aplicada a uma povoagao cujos habitantes morreram todos e que.
por isso. desapareceu: "Essay pessoas morreram e nio ficou uma Onica para fechar a
porta
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11 - Nos dis dos Rhonga

A s6rie dos ritos de mudanga de uma povoaQao 6 muito semelhante a dos dis do

lo O chefe examina alguns lugares e consulta os ossinhos: "Devo construirjunto
desta ou daquela grvore?"

2' Depois de a 6rvore ser designada, vai p6r ao p6 deja o seu mobiliario(nhundzu)
e o seu instrumento de culto, o seu altar- uma panda. uma bilha (ver Sexta parte). O altar
pode ser colocado mais tarde a entrada principal, se os ossinhos o ordenam. Como ja
mencionamos. estabelece-se uma relagao mfstica entre esta drvore e o chefe, que nunca
deve cong-la. Se alguns ramos vierem a estorv6-1o. e ele desejar suprimi-los. deve pedir a
outra pessoa que o faga. No dia da sua morte. ou antes. quando do desmantelamento da
sua palhota, deve ser colocado um ramo desta drvore no lugar onde ficava o limiar da
porta. e outro serve para fechar a entrada principal da povoaQao. abrindo-se uma nova
entrada na paliQada para server de porta durante o fim do periodo de auto.

3' Na primeira nolte tem relag6es sexuais com a mulher principal no novo lugar. e
deste modo ele kufuya mara/, isto 6, "possuira esta arvore", e tamb6m kufuya muf/. "possuira
a povoaQao". Em rhonga, fuya corresponde tamb6m aqui ao kubota dos dis do Norte
(comparar kubota para/e kuHuya nwa/la p6g. 85). Quem quer que tenha relaQ6es sexuais
antes dele 6 culpado: "precedeu a povoaQao" (kurhange/a mc/f/D. Por este ato o chefe
abandonou definitivamente a povoaQao antiga. Os outros habitantes podem voltar la e
buscaro que ficou, mas para ele 6 tabu.

4' Todos os habitantes v6m no mesmo dia tirar todos os tetos. se 6 possivel
faze-1o num Onico dia. Constr6i-se rapidamente uma palhota para abrigar os habitantes
em caso de chuva. O primeiro tete a transportar 6 o da palhota da mulher principal. o que
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se faz com acompanhamento de canQ6es obscenas. Tats cang6es nio sio permitidas
quando 6 transferida s6 uma palhota. o que pode acontecer quando algu6m muda para
outra povoagao. E, evidentemente, um rito que s6 se pratica no caso de mudanga de uma
povoagao inteira

5o No dia seguinte constroem-se duas palhotas, uma para os homens. outra para
as mulheres. porque nio devem dormirjuntos. "Estdo ainda no mato. 6 a vuh/aX)fa, a
povoaQao nio este ainda s61ida". Os que transgridem esta lei prejudicam o chefe. Os
ossinhos revelam depressa que "precederam no que respeita a aldeia"(ama/7ge//wl/e mua).
As palhotas sio barradas de argila duas vezesl as mulheres comeQam a dormir no interior.
mas os homens s6 sio autorizados a isso quando a paligada e a entrada principalestiverem

6' Enfrada pdnc@a/(mharhana) - Os homens arrancam a erva desde a palhota do
fundo at6 0 lugaronde deve ficara entrada principal. de modo a formar um caminho atrav6s
da aldeia. sodas as plantas secas arrancadas nesta ocasiio sio cuidadosamente reunidas
em monte. O chefe, por indicag6es do curandeiro. corta em certas grvores grossas. coma
o nkanyf e nfsondzo. dots ramos que possam criar rafzes quando transplantados. Cava
um buraco nos dots lados da entrada e planta amos ramos. Atrav6s da entrada enterra um
terceiro ramo de arvore. nfrhopfa, "que faz esquecer" (pag. 87)1 este romo 6 untado com
mezinhas especiais a fim de aumentar a sua eficgcia. E destinado a impedirque os va/oyf.
feiticeiros, e as pessoas que pronunciam mis palavras (lit. "as pessoas de maus labios")
pensem na aldeia e Ihe fagam mal.

7' Na noite desse dia. o chefe e a mulher principal tdm relaQ6es sexuais na sua
palhota, e. ao romperdo dia. quando kinda 6 escuro. vio lavar as mios na entrada principal.
Mboza nio disse se os outros pares devem fazer o mesmo ou pisar neste lugar. Em
Nondrwana basta isto, e o roto nio 6 exigido aos outros pares. Mas na Manhiga. a memo

caminho entre Lourengo Marques e a Khoseni, onde se encontram ds vezes costumes
dzongas. devem todos os pares ter relag6es sexuais. um ap6s outro. segundo a ordem de
preced6ncia. Julgam de tal modo importante observar a ordem estabelecida. "dando-se
mutuamente o direito de retomar a vida sexual", que, se um irmio mats velho se encontrasse

ausente quando da transfer6ncia da aldeia, devia submeter-se numa povoagao vizinha. ao
regressar. a tratamento especialdurante alguns dias. a fim de evitartodas as conseqtlencias
desastrosas que podiam resultar do fato de ter sido ilegalmente "precedido"(kurhange//wa)

8' Depois da noire em que teve lugar o rito sexual, ao romper do dia. amontoa-se
toda a erva seca a frente da palhota principale 6 queimada ritualmente. O chefe coloca ao
fogo uma pilula especial. a fim de "dar a povoaQao aos habitantes"(kung/uefa ml/flD. Todos
aquecem o corpo ao lume e tocam fogo nos outros montes de erva seca que foram feitos
quando o chao foi limpo.

9o O curandeiro vem no mesmo dia borrifar a paligada com as suas drogas a fim de

proteger a povoaQao contra os fogos do mato, os feiticeiros e a doenga. Da a volta na
paliQada. dizendo: i'Povoagao felizl Que a infelicidade nio entre aquiIEis os meus rem6diosl"
Parte de uma das estacas da entrada principal e termina a volta na outra estaca, onde

pendura o ramo de que se serviu para a aspersao
1 0' Depois o curandeiro sacrifica uma galinha. Um rapaz que o acompanha corta a

cabeQa, o curandeiro arranca algumas penal do pescogo, sacrifica de maneira vulgar e
invoca os seus deuses: "Costumdveis tratar as povoag6es (kudaha mc/f/) com estes

prontasr n
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rem6dios e eu faso o mesmo. Nio procedo por minha pr6pria sabedorial fostes v6s que
me transmitistes. AbenQoaieste lugar. etc." Depots, arranca uma pena da asa direita da
galinha e pendura-a na entrada principalou no interior da palhota principal. por ama da
porta, segundo as indicag6es dadas pelos ossinhos. E o x/rhungt//o (ver Sexta parte) e
chama-se o ato de "amarrar a povoagao" (kufdm6a muf/).

Entre os Rhonga ha outros tabus da vc/h/alfa. Nio devem acender fume numa
povoagao antes de estar completamente construida. Durante toda a construQao. cozinha-
se fora da paligadal 6 tamb6m interdito polar o milho e danQar. E proibido assobiar (kt/ha
noflD. porque isso pode atrair os feiticeiros ao interior da povoagao antes de ela estar
protegida pelos encantos.

Se um homem tem vgrias mulheres. pode construir para siuma segunda povoagao
e estabelecer aiuma delas. Um filho adults. o filho desta mulher, representara o chefe em
tal povoaQao, mas se observa tamb6m neste caso o rito que tem porflm "amarrar a povoagao '
O chefe praticara o ato com esta mulher e presidira a queima das ervas sects e da pilula
medicinal, ato pelo qual d6 a povoaQao aos habitantes.

Quando um irmio imediatamente mats novo(ou um filho) deixa o chefe e funda uma
povoagao para si(kc/f/hambe/a mu0). fg-lo exatamente segundo as regras que se observam
quando faz a mudanQa ordindria.
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111 Observag6es is regras da mudanga

Analisemos agora os dots grupos de ritos paralelos que acabamos de descrever e
que se completam um ao outro. E fgcil descobrir entre des tr6s series de ritos: socials. de
proteQao e de passagem.

I o - Ritos sociais

O mc/ff, como vimos. 6 uma pequena comunidade organizada que tem as suas leis
pr6prias. entre as quads a mats importante parece ser a lei de hierarquia. O irmio mais
velho 6 o senhor indiscutivel e ningu6m pode substitui-lo. E o proprietario da povoagao.
Ningu6m Iha deve "roubar". Se algu6m se arriscasse a isso toda a comunidade sofreria e
nenhuma-crianga nasceriala vida de todo o organismo seria profundamente afetada com
lsso. E a razio peta qual o chefe deve ser o primeiro a it a nova povoaQao e ter relag6es
com a mulher principal, a fim de "tomar posse" da povoagao ou de a "amarrar". Pda
mesma razao, quando o chefe morre, deve a povoagao ser transferida para outra parte. E
tabu ficar onde esb. At6 ser repartida a heranQa, 6 ainda a "sua morada" (kwakwe)I mas
desde que se fez a cerim6nia. os habitantes da povoaQao devem it-se embora e fechar a
porta com um ramo espinhoso. E dos mais notiveis o papeldesempenhado pda mulher
principal em todas estas cerim6nias. E absolutamente obrigat6rio que o chefe "amarre a
povoagao" com ela. e nio com outra das suas mulheres. Se ela for muito velha. deve
cumprir-se a leida mesma maneira, e se for doente e incapaz de ter relag6es sexuais, a
povoagao nio pode ser transferida. Nos dis do Norte. vemo-la tomar o escudo e a azagaia,
fechar a povoaQao e "dg-la" aos habitantes, e praticar at6 um sacrificio e invocar os deuses.
Nio 6 freqtlente ver uma mulher presidir uma cerim6nia religiosa pOblica. mas 6 dona da
povoaQao tanto como o chefe. E obrigat6ria a mudanga depois da sua morte. como depots
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da do chefe. A entrada principal deve tamb6m ser fechada e faz-se uma nova entrada na
paliQada para server durante o ano de luto. Quando ela morre. tal abertura deve fazer-se a
esquerda do mharhana, ao passo que se 6 o marido que morre. fazem-na a direita,
exatamente como na palhota quando levam o cadaver para o enterro (ver pag. 1 38)

2' - Ritos de protegao

Sio os que respeitam a paliQada. A paliQada nio visa qualquer proteQao material
Os ramos secam muito depressa e em caso de fogo no mato. por exemplo, causariam
mais malque bem. E uma proteQao espiritual. uma barreira de encantamento. de influ6ncias
magicas. para impedira entrada de feiticeiros e de todas as forgas hostis que ha no mato.
Compreenderemos isto melhor quando tratarmos das superstiQ6es e da feitiQaria(Sexta
parte):
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3' - Ritos de passagem

O leitor deve ter ficado surpreendido ao notar entre as cerim6nias de mudanQa das
povoaQ6es alguns tragos ja encontrados na escola de circuncisio ou nas cerim6nias do
auto. A primeira vista, parece que nio ha qualquer relaQao entre a mudanga de uma povoagao.
a iniciagao dos rapazes e a maneira de chorar os mortos. O lago intimo que existe entre
os tr6s acontecimentos 6 que em todos h6 passagemle data semelhanga dos ritos. Esta
semelhanga impressionante 6, a meu ver. a melhor prova de que os ritos de passagem
constituem uma categoria especial. Quando um chefe decide emigrar. abandona a sua
velha povoagao. separa-se dela, nio pda porta habitual. mas por uma abertura especial
feita atrgs. Nio deve voltarld. ComeQa entio para ele e para todos que o acompanham um
per/odo de margem. um m6s ou mats. vuh/aX)ta (notemos o prefixo vu que indica aquium
periodo como em vusahana) (pag. 75). Durante algumas semanas vemos a povoagao
subtraida ds leis ordindrias da sociedade. Estas ficam suspensas(canQ6es licenciosas) e

sio impostos vdrios tabus especiais (proibigao das relag6es sexuais. tabu do fogo, tabu
da agua, etc.). exatamente como durante o periodo de luto. A povoaQao volta finalmente a
vida normal por um ato final de purificagao. o misterioso kuh/amma ndzhaka. que parece
ser o memo mais poderoso de purificar a vida coletiva. Esta Oltima cerim6nia mostra que
aquio periodo de margem foi instituido por causa da impureza da povoagao antiga
Recordemos que. na major parte dos casos, a povoaQao foitransferida em seguida a uma
ou mais modeslTodos os membros adultos do organismo socialtomam parte na purificagao

(pelo menos nos dis do Norte). de modo que a aldeia pode recomeQar uma vida nova e
purificada. Ningu6m negara a significagao profunda de todos estes ritos nos quads se
revela a concepgao mistica da povoagao tsonga.

C O chefe de povoagao e suas atribuig6es

Coda familia -- portanto cada povoaQao - possuio seu superior(hos/), o seu dino
(munumuzana. into 6, o homem da aldeia, expressao meio zulu). O muf/ (povoagao).
verdadeira pequena comuna com seu chefe a cabeQa. forma o organismo social primitive
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de que a tribo (f/ko). isto 6, o conjunto dos muf/, reproduz em larga escala todas as
caracteristicas. O dona da povoaQao. filho mats velho e herdeiro do que o era antes dele,
6 portanto um chefe em panto pequeno. Mas nio egoisticamente da sua superioridade e
tiranizar os subordinados. Estes s6 o suportam se usa das suas prerrogativas para o bem

lsto se evidencia claramente no dia em que ele mara c/m ho/ para dar uma festa a

sua gente. As diversas panes do animaldevem ser distribuidas pecos parentes conforme
as posig6es respectivas na famflia. O pai. o homem da povoagao, proprietario nominal do
animal, fica com o pesto. x/lava, isto 6. nio s6 o esterno e as costelas, mas a major parte
das visceras que aise cont6mlO irmio imediatamente mais novo teri uma perna traseira
e o terceiro uma perna dianteira. O filho mais velho recebe a segunda coxa e o filho mais
novo a segunda perna da frente. E vio comer esses pedagos com suas famflias(f/rind/u)
E costume muito antibo.2

Continuamos na nossa distribuigao: aos cunhados, ou sogros em gerd, enviam o
rabo (nANa). E pedago apreciavel. mas 6 pouco. Deve-se dizer que des nio vivem na
povoaQao. Para o tio materno (ma/ume) reservam o lombo (mc/h/c/vu/a), nova prova das
relag6es muito especiais que unem o sobrinho ao irmio da mie. O figado (x/v/ndrzD 6
reservado para o av6, porque o velho perdeu os denteslPrecisa de carne muito tenra. Nio
pode roer ossosl De todos os membros(sarho) do animaltiram(Aught/mbufa) um pequeno
pedaQO que espetam (Ruth/oma) numa vara pontiaguda (//vangu)1 6 a parte que cabe aos
pastores e aos magarefes (noakofrho ya vahz/s/D (ver conto de Petit, Chants ef Confer des
Ba-tonga. pag. 1 52). Finalmente, reservam a cabeQa (nh/oko) para todos os homens da
aldeia. que a comem juntos. Chama-se esta maneira de distribuir a carne de um boide
kuf/kava holt/ vahamba m//awu, isto 6, matar um boi cumprindo as leis.'

Quando o irmio imediatamente mats novo (/7dnsana) mata um bosque Ihe pertenQa.
envia o peito ao chefe da povoaQao. mas guarda o resto e nio observa as leis (avahamh/
m//awu), pois. diz ele. ja 6 muito pagar o imposto ao chefe da regiao.'

de todos0

272

2 Diz-se que Tembe, o chefe mats antigo da familia real do Sul da Bala. representante do romo primog6nito.
comma o pesto. Era o hos/. e este atributo manteve-se nos seus descendentes em linha reta. Savi ou
Mphanyele. seu irmio imediatamente mais nava(ou filho). comma a coxa(foiquem se estabeleceu mais tardy
em Mathuthwini. nos confine de Maputo). e Maputru, o segundo filho. chefe do terceiro rama. comia a perna
da frente. Mas Maputru revoltou-se contra os seus irmios mats velhos e talhou para si um reino que nio
tardou a ultrapassar em poder o de Tembe. Em Mathuthwini. oscilaram sempre entre o mats velho e o
segundo e sofreram muitas vezes agress6es das duas panes. Sempre que se quer lembrar a dente de
Maputo a sua origem inferior, diz-se: Tembe comia o pesto. Savia coxa e Maputru a perna da frente!
3 Se um boi morrer de doenga, nio seguem estas regras (xa kula axba m//awu). Comem-no fora da aldeia
(nhoveniD, no mata. Nenhum pedago delta carne deve ser cozinhado na povoagao onde este o curran dos
bois. O proprietario do animal mono pode at6 proibir que o cozinhem em outras povoag6es... porque, entgo
regozijar-se-iam com a sua infelicidade. desejariam a morte do seu dado para se banqueteareml Comem a
carne sem festa. A aus6ncia de regozijos prov6m, portanto. de um receio supersticioso. O fate da carne nio
ser de boa qualidade nio importa. Com efeito, os indigenas comem animais mortis. e a carne meir podre,
quase com tio boa vontade coma a fresca. Quantos felizardos nio fizemos nos arredores de Ricatla com
os nossos bois que sucumbiam em grande nOmero com os calores sufocantes da regiaoINem um bocado se
perdeul O mats curioso 6 que os consumidores desta carne doentia nada sofreram. Nunca verifiquei um
casa de doenQa entre negros que se tivessem regalado com animais mortis.
4 Quando algu6m mata uma cabra, nio se segue nenhuma destas prescrig6es, que s6 dizem respeito aos
bois
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Estes costumes curiosos ilustram bem a posiQao do chefe de povoagao. E o
senhor, mas 6 tamb6m o pai. o superintendente dos seus administrados.

I ' Deve ve/ar pda aldeia (ku6asopa, da palavra holandesa passop, adotada por
todos os indrgenas). Durante a noite, se o filho partiu para trabalhar em Joanesburgo, este
atento para que nenhum amante entre nas palhotas das nous (a/angusa vum6uye), e, se
apanha algum em flagrante, obriga-o a pagara multa

2''E um verdadeirolc//z de paz para os habitantes da povoaQao. e faz o possivel
para que haja boas relag6es entre des. Suponhamos, por exemplo, que os porcos
pertencentes a um dos habitantes saem da corte e vio para a machamba de outro homem
Este diz ao dona dos porcos: "Aconteceu isto e aquino, e peso-te que feches com mais
cuidado o curral dos teus porcos". Se o fato se repete, vaiqueixar-se ao munumuzana. O
chefe vai falar com o culpado e diz-the: "Nio fizeste caso do avisol tens que dar uma
compensagao (kc/doha)". Se o culpado escuta a "voz do sangue (vc/xaka). obedece. e a
questao flea arrumada facilmentelSe nio obedece. o chefe nio tem outro rem6dio senio
calar-se: nio tem soldados nem memos para fazer executar a sua decisaol o queixoso
deve entio levara questao ao chefe do cli. Aquestao 6julgada diante da corte, na capital.
porque o ofensor recusou deixar-se convencer, "porque repeliu a afeiQao familiar" (aya///e
vuxaka). Sio freqilentes tais delitos na vida da povoaQao. A maier parte dos indigenas
suporta filosoficamente estes aborrecimentos. Contudo, se algum fosse verdadeiramente
ruim e esgotasse a paci6ncia dos outros (wa kukarhafa). forma-lo-iam a construir para sl
uma palhota isolada. fora da povoagao. Se o estrago 6 causado porcHangas que roubaram
batata-doce, o proprietario prejudicado d6-lhes, como vimos, uma carga de pauladas. mas
nio reclama a multa. Acidentalmente, 6 o pr6prio chefs quem se encarrega de os castigar
na presenga do pai. e o paidiz-lhes: "V6em: o mc/numb/zane bate-vos se ngo tiverem
juizo". As crianQas que troQam dos enfermos sio tamb6m severamente castigadas por
ele. tanto mats que, neste casa, a parte ofendida tem direito de reclamar uma multa

3o O chefe tem tamb6m toda a aufoddade so6re os /rmgos ma/s novos e os 8/hos
de/es. Pode mesmo confiscar-shes o dinheiro se um deles se entrega a bebida, deixando
arriscar os pr6prios bens. Contudo, nio deve abusar desta autoridade e deve ter cuidado
com a maneira de a exercer. porque ela 6 mats ou menos a bel-prazer. Os irmios mais
novos, por exemplo, reservam-se o direito de fazer contratos. e em particular contratos de
/ovo/o. Se o Hunt/muzana quisesse restringir-lhes muito a liberdade. separar-se-iam dele
para fundar povoag6es suas. O chefe que triunfa 6 0 que sabe manter bem unida toda a
familia com satisfaQao gerd.

4. O chefe da aldeia tem tamb6m o direito de impor fraha/hos. especialmente
quando 6 necessdrio reconstruir o curral dos bois ou arrancar as ervas ruins do huvc/I
manda os rapazes fazerem o trabalho. Todavia nio deve ser muito exigente. nem esquecer-
se de presented-los com cerveja ou carne quando o trabalho acaba.

5o Finalmente, o chefe pres/de rojas as d/scuss6es que t6m lugar na povoaQao
E o dono do hutu. A discussio pode efetuar-se em tr6s lugares diferentes: quando se trata

de segredo. os homens vio para a pa/hora, e discutem la dentro (wavy/avu/a nd/w/r?/D. Os
assuntos privados relativos a vida da povoaQao sio regulados geralmente ai. Os neg6cios
discutidos com estranhos, que nio comportam segredo e em que todos podem tomar
parte, sio discutidos no largo central, no hutu. Hc/vu significa o largo. mas tamb6m o
conselho dos homens da povoagao que 6 convocado para 16 pele chefe, para regular os

273

HenriJunod - A v/da nac/ona/ e da povoafao



neg6cios (kt/keane/a f/chaka). Se podem chegar a acordo entre si, ou com os h6spedes
que vieram apresentar uma reivindicagao. o neg6cio 6 "corrado" (vafrema chaka), isto 6,
terminado. Em casa contrario. quando nio podem chegar a entender-se. o neg6cio 6
levado a um terceiro lugar, diante do hutu do chefe do cla. na capital(vera Terceira parte)

Todos t6m o direito de tomar parte nas discuss6es. exceto as mulheres. Em
regra. os homens falam o menos possrvel com as mulheres em tais quest6es. Se um
marido tem uma mulher sensata e discreta, pode pedir-the conselho. Mas se chega a
acordo com os companheiros sobre um ponto e muda de opiniao depois de falar com a
mulher. censuram-no severamente e acusam-no de "fazer maid povoagao"(kuhona ml/frD.

O chefe 6 mais ou menos responsive/ por sodas as rec/ama£6es que sio feitas
aos seus subordinados. Se um dos irmios mais novos 6 perseguido por divida, os credores
vio procurar o muni/muzana e este nio pode responder: "lsto nio me diz respeito". Dire ao
irmio: "Paga a divida", e se o irmio nio tiver dinheiro, ajuda-o se puder. mas s6 a titulo de
dimples empr6stimo. e o irmio deve pagar-the a quantia posteriormente. De regra, os
membros da mesma familia ajudam-se mutuamente nestas dificuldades. Este costume
este de talmodo generalizado que os filhos devem pagar as dividas dos pals ja falecidos.
mesmo que nio tenham recebido qualquer heranQa. Mas isto nio prov6m de um senso
moralde dignidade de familia. Fazem-no porque as autoridades indigenas consideram-
nos responsaveis e podem "prend6-1os". Se um pai morre devendo ainda dinheiro do/ovo/o.
os filhos procuram pagar, mas fazem-no para obter a posse da mulher. Se um paicometeu
adult6rio com uma mulher casada e moore sem ter pago a multa. os herdeiros nio sio
considerados responsaveis. Por outro dado. se o paifoi condenado como feiticeiro peso
chefe do cla. e morre, os herdeiros devem pagar a compensaQao pedida. sodas estas
regras mostram claramente o grau de comunismo que existe na vida de famflia e na
propriedade sob a vigilancia do chefe

Se o munumc/zane 6 absolutamente incapaz de governar a povoaQao. o const/ho
de fam///a Rode depp-/o e substitui-lo por outro homem. Este conselho 6 formado pecos
parentes velhos, em especial os bos paternos a quem os irmios mais novos se queixaram
da mg conduta do chefe. Sera eleito o irmio a seguir e o mais velho 6 posto de lado
Dizem dele: / slngel ,4fah/a muf/, ah/u// h/ muf/I - "E um inferiorl Quebra a povoagaol foi
vencido pda povoaQao". isto 6. 6 incapaz de manter a sua posiQao

No que respeita a /e/ de sucess6o na direQao da povoagao. o segundo irmio toma
o lugardo mats velho e assim sucessivamente. O filho do irmio mats velho s6 pode vir a
ser chefe depots de todos os deus bos paternos terem morrido. Veremos que talprincipio
6 observado tamb6m na sucessio dos chefes do cli (Terceira parte).
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D -- A vida diiria da povoagao

Do curran dos bois ds palhotas. do largo ao bosque, pdas portas e pelts patios
fechados a canigo. passam vultos negros. Todos parecem atarefados. Falam, dem. jogam
e trabalham. Aexpressao "trabalhar como um negro" 6 dificilmente aplicavelaqui. porque
ningu6m se mata de trabalhar. Seria contudo grande erro crerque os indigenas passam o
tempo sem fazer nada. Longe dissol
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1 - A atividade das mulheres

,4s mu/heres sobretudo t6m muito q ue fazer.
E manhi. Saem das palhotas, lavam a cara e acendem um pequeno lume na

lareira para aquecerem as papas de milho que cozeram para a ceia da v6spera e de que
ficou um pouco. Numa panda menor preparam um molho de amendoim. Afamilia toma a
refeigao da manhi (kc/#h/c//a)I depois, se 6 6poca da lavoura. padem para os campos,
enxada ao ombro, o x/hundru (cesto c6nico) na cabeQa e is vezes o filho is costas. coda
a manhi arrancam batata-doce, desbravam a futura machamba ou sacham o milho

Na hora do calor, voltam. porque 6 preciso preparar a refeiQao da tarde. As vezes.
quando os campos sio longe ou estio ocupadas enxotando os passaros para fora das

H
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Mulheres preparando a refeigao da nolte depois de regressarem do campo

plantag6es de sorgo, ficam o dia todo no campo cozem aia refeiQao da tarde e. ao p6r do
sol. levam-na a ferver para a aldeia.s A16m disso chamam-nas para casa muitos outros
trabalhos dom6sticos. Uma vai sempre de cesto a cabega, cavar, la abaixo. nos pantanos.
para fornecer terra negra (mb6p#). No regresso mistura-a com estrume apanhado ainda
fresco no curral do gado e estende com as pr6prias maas uma camada desta taipa muito
s61ida no chao da palhota. E o que se chama s/mara ou kopo/a. A poeira e os parasitas
desaparecem imediatamente sob a papa de terra negra que seca em poucas horas. Infeliz
da mulher que nio p6s bastante estrume neste almofariz de um novo g6nerol Abrem-se

5 Vium dia uma mulher de Ricatla voltar para casa em tais condig6es. trazendo o filho ds costas e o molho
de amendoim a ferver num x/hundru a cabega. Ao prender o p6 numa raiz. tropegou. e a panda entornou
sobre a crianQa, que ficou muito queimada e morreu
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fendas no chao. A terra seca e, quando andam em ama. desfaz-se em p6. E preciso
recomeQaro trabalho dois ou tr6s dias depois. Mas se a terra 6 de boa qualidade. endurece
e conserva-se em bom estado pelo ments por uma semana. tanto que nem tamancos
nem pregos de sapatos Ihe passam por amal

Outra mulher parte com o seu machado primitivo a procura de/e/7ha sega. Faz um
molho que amarra com ervas,6 e estas ervas torna-as mais fortes torcendo-as com ramos
finos. De volta a aldeia, aura o fardo ao chao em frente da sua palhota dizendo: hul

Outras vio aos celeiros, pequenas
constru96es sobre estacaria que se v6em
atrds das palhotas. onde guardam espigas de
milho, amendoim em casca, mapira e sorgo.
Tiram o que necessitam (kufsaha) levantando
o telhado do pequeno cubiculo. voltam e
colocam o milho no pilao. enquanto uma
companheira debulha a mapira ou descasca
o amendoim. Duas ou tr6s comadres aga/ram
os seuss//6es e poem-se a bater em cad6ncia
no fundo do almofariz. Gu-gu-gu, gu-gu-gu...
Ouve-se ressoar muito longe. para a16m da
floresta, a cantilena dos pi16es, muito parecida
com a dos malhos, quando batem com des
na granja e os trabalhadores se encharcam
de suorl

O m6todo que consiste em pilaro milho
de p6, com um movimento forte do pilao de
ama para baixo no almofariz, 6 extremamente
salutar e d6 ds mulheres tsonga uma estatura
muito direita e bem feita. Nas tribosonde a
mapira 6 principalmente esmagada entre
pedras. as mulheres encarregadas deste
trabalho sio em gerd mats curtas e
rechonchudas

sodas juntas, antes de p6r o milho ao
fogo, descem at6 os polos da povoaQao, com
as bilhas redondas a cabega, a fim de ali /rem
bc/scar a 6gc/a que precisam. O pogo 6 um
buraco feito na terra, na arena da depressao.'

276

6 Quando os homens amarram o molho com um lags, dio um n6 (kuhn fundru). ao passe que as mulheres
torcem-no com um pequeno pau (kush/e/a h/ //nl); quando uma mulher da um n6, as dual pontas do lags
fazem um angulo reto com este, ao passe que se for feito por um homem. as dual pontas flcam paralelas ao
lags (Mboza).
7 Na Transval existem ribeiros e tiram a agua ou diretamente destes ou de polos cavados perth da corrente
e nos quais a agua aflora do solo, o que a filtra mats ou ments./V. 7: - E corrente chamar de pilate o conjunto
das dual peQas, o almofariz onde se p6e o cereal e o pilate que o esmaga por percussao.
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E rodeado de ramos espinhosos. para impediro gado de la it bebere turvar a agua. Deve-
se dizerque a agua nio se renova. Nio 6 uma fonte que alimenta o poQ016a camada de
agua subterrinea que atingiram e da qual se aproveitam sem cessar.

O sol esconde-se no horizonte. As grandes sombras da floresta que rodeiam a
aldeia alongam-se pelo largo da povoagao. Atrav6s da folhagem chegam ainda alguns
ramos de luz a lareira e atravessam a fumaQa que se eleva pacatamente nas cozinhas ao ar
livre. Entre os blocos da lareira, as mulheres introduzem pedagos de lenha seca e, quando
os tig6es se consomem. empurram-nos mats para baixo da panda onde a farinha cresce
I.vahlanganyeta nddlo).

E noite e os homens vieram. Com uma grande colher(nkom6e), a dona da casa
distribuia comida(kuphame/a) pelos pratos do tamanho de tigelas ou de pratos de balanga
(mbenga). Ja vimos como se faz a distribuigao. Acabada a refeigao, a mulher lava a louga.
p6e de lado as pandas com a comida que ficou para a manhi seguinte e limpa o patio.

Diga-se o que se quiser, o dia foitrabalhoso para as mulheres. V6em-se raramente
divertindo-se durante o dia. Veremos como se entret6m a noite.

11 - A atividade dos homens

Quanto aos homers. a sua exist6ncia este lange de ser tio ativa como a das
mulheres. Nio t6m. como as suas diligentes companheiras. o duplo trabalho. regular e
continuo. da lavoura e da cozinha, sem falar dos cuidados a ter com os filhos. Os deveres
que Ihes incumbem e des aceitam como sendo da sua compet6ncia s6 exigem esforgos
isolados, de tempos a tempos.

Homens tecendo esteiras
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Quanto ao trabalho agricola. acredita-se geralmente que os homens o deixam por
completo ds mulheres. E exagero. Entre os Rhonga todo o homem possuio seu proprio
campo que ele proprio cultiva. e isto 6 um velho costumed h6 um termo especial para
designar o campo trabalhado peso homem: chamam-the mpaxu. Semeia-o. mas nio o
sacha. deixando a mulher este trabalho irritante. coma tamb6m o da colheita. S6 faz
excegao para o sorgo. cujas espigas vaicortar. Mas ajuda a mulher de outra maneira, por
exemplo no enceleiramento das provis6es: 6 ele quem constr6ias pequenas palhotas que
servem de celeiro e prepara o osha/a, esteira estendida sobre quatro estacas, na qual p6e
o amendoim para secar no campos cava buracos para os p6s do vuh/d. pequena mesa ao
fundo da palhota. em ama da qual se p6e o cesto contendo os graos. Ndo passa peta
cabega da mulher que ele seja preguigoso. Quando termina a colheita. ela recolhe as
espigas menores do milho(makunhc//a). que nio se guardam. ou os graos de mapira ou
sorgo que recolhem na eira depots da debulha. e prepara com ipso uma cerveja especial
para agradecer (kc/f/inge/a) ao marido a ajuda que Ihe deut E a maneira de o informar de
que foi ceifado todo o grao, porque o milho Ihe pertence, qualquer que tenha side a parte
do homem no trabalho.

O trabalho principal do homem 6 a consfrufao e repara£3o das I)a/sofas, obra de
grande f61ego, 6 verdade, mas que nio se faz todos os anos. T6m de conservar as habitaQ6es
e sobretudo o capim dos tetos. que nio dura mats de tr6s ou quatro esta96es e que 6
preciso entio substituir. Constroem e reparam as palhotas no inverno, de maio a setembro

Outra tarefa que o homem se reserva absolutamente 6 o frafanoenfo do gadol os
rapazes ordenham as vacas. constroem e reparam o curral, os garotos levam as cabras
ao pasto e os rapazes os bois. como ja dissemos.

De pesto, sio os homens que fazem todos os t/feds///os e lerramenfas em uso na
povoagao, exceto as pandas e outras lougas de barra. Almofarizes. pi16es. cabos de
machado e de enxada (m/mphfnyf), pratos de madeira. varapaus. azagaias. colheres.
objetos esculpidos ou forjados, tudo isto 6 da compet6ncia deles. Devem tamb6m preparar
ds mulheres. antes do nascimento dos filhos. o nfehe - pele de gazela. antelope ou de
cabra onde das trazem as crianQas de pesto. Deriva provavelmente disso o fato estranho
verificado entre os indigenas cristios de terem muito mats gosto pda costura que suas
mulheres. V6-se muitas vezes os rapag6es abandonar a enxada para manejar a agulha. e
sio os pais de famrlia que cosem os pr6prios fatos e o vestugrio das mulheres e dos filhosl

.4 cafe e a pesca sao, naturalmente. tamb6m trabalho... ou passatempo dos homens.
Para alguns a cara 6 um verdadeiro com6rcio, era-o, pelo menos antigamente. antes de
os governos coloniais terem estabelecido regulamentos severos e licenQas onerosas para
esse esporte.

Estudaremos, na Quarta parte, os costumes curiosos relativos a estas duas
ocupaQ6es favoritas dos ind fgenas.

Os homens empregam grande parte do tempo fazendo visitas. Gostam muito de
visitar-se uns aos outros e is vezes percorrem grandes distincias para ver os parentes ou
amigos. Nio viajam apenas com essa intenQao e deslocam-se muitas vezes para reclamar
o pagamento de dividas (m//andre). Perder5o semanas inteiras apenas para recuperar
uma miserdvel cabega de gadol Travam-se discuss6es sem fim no hutu, quando um
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infortunado visitante vai reclamar a sua propriedadeIE que astOcia se desenvolve para
embrulharo neg6cio e escapar ao pagamento.'

,4s v/agent desempenham por conseguinte um grande papelna vida destas tribos,
e nio 6 de espantar que os indigenas se sujeitem a numerosas regras e observem
numerosos tabus no caminho para as viagens serem bem sucedidas

Mencionamos primeiro os quatro tabus seguintes:
Um viajante ndo deve levar salconsigo quando vaifazer uma visita, mesmo que sega

uma viagem de neg6cios, senio nio consegue atingir o seu fimldeve evitar a/7arazaga/as
na estrada: isso excitaria os inimigos e "despertaria os espinhos" no caminho, nio deve
co/herHo/has de m//a/a. das que servem para entrangar cestos: seria um insulto is pessoas
que vaivisitar. S6 as deve arrancar na volta. senio teri aborrecimentos na povoaQao para
onde se dirige: lamentag6es, gritos, espetaculos repugnantes. Se encontrar no caminho
dente ocupada em cavarum rama/o, deve imediatamente it ajuda-la um pouco- Se despreza
este dever. atraia si mesmo a desgraga (kc/f/fake/a khomho) e nio seri bem sucedido no
seu empreendimento. Se estiver numa povoagao quando morrer uma pessoa. deve tomar
parte na purificagao dos habitantes.

Certas esp6cies de animals dio azar ao viajante. A fim de "conservar o caminho
puro"(kubas/sa nd/e/a), deve desconfiar da ave "manx)lana". esp6cie de grou. chamada ' a
que impede a viagem", s/va/wendru (Ro.), x/fs/r7ya/&endru (Dz.). Se esta ave voa atrav6s do
caminho com as brandes aaas abertas. isto basta para fazer entrar em sua casa todo o
bando: ha perigo de morte diante dela e a mampfana vem preveni-los de que o caminho
nio esb "puzo" (Viguet). A carne delta ave serve para preparar encantamentos que os
viajantes levam consigo. H6 ainda dois mamiferos que dio o mesmo aviso: o antelope
duyker" (mht/na) e a doninha (noanghovo). Se um rapaz que vai para Joanesburgo e encontra

um destes tr6s animais, deve procurar o seu kokwana (av6) e pedir-the que o ajudet o
velho emborca entio um gone de cerveja ou agua e cospe-o na diregao do viajante(fazendo
fshwa) e diz a seguinte oragao aos deuses antepassados: "6 v6s. este e aquele. langaios
vossos olhares sabre esta crianga que deseja viajarl Abengoaia viagem dela e que o
Espirito do mato(X/kwembc/ xa nhova) fique adormecido

,4 d/scc/ss80 dos neg6c/os (kukhane/a f/chaka) no largo da povoagao ocupa muitas
horns na vida de um homem.

No total. os homens t6m pouco a que fazer. Podemos calcular pouch mais ou
menos em tr6s meses por ano o tempo necessirio ao trabalho que devem dar a povoagao
e a comunidade. Os outros meses sio consagrados is divers6es e aos jogos.
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8 Um dia um dos meds vizinhos, chamado Mandriya. preparava-se para it ao Bilene para "seguir os deus
bens" (ku/arldra vukosiD; veil pedir-me que Ihe desse uma carta. "Para que? Os teus devedores nio sabem
ler e ngo sei nada dos teus neg6cios" - "Nio faz mal. respondeu-me. O importante 6 que tenha um papel na
mgo. Terio meds. Pensario que venho da parte dos Brancos, e munido da sua autoridade". Desagradava-
me recusar um pequeno servigo a um vizinhol por outro lada. repugnava-me ajuda-lo num expedi.ente pouch
decente. e por isso dei-the uma carta dirigida ao Intendente portugu6s da regiao e na qual declarava
conhec6-1o. Era uma esp6cie de passaporte... Que uso fez dele? O que sein que voltou com os bois. e creio
que o papel misterioso nio deixou de influenciar as transaQ6es que terminaram pda recuperagao dos seus
pertencese
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Falou-se e escreveu-se muito acerca da divisio do trabalho entre homens e mulheres

na povoagao bantu. Procurarei mostrar nas Conclus6es Pr6ticas, V, que a civilizaQao deve
forgosamente provocar grandes modificaQ6es nesta materia. Mas como ja assinalei. o
sistema 6 para os indigenas perfeitamente natural, e as mulheres nio lastimam de nenhum
modo a sua sorte. A encantadora hist6ria que se segue prova melhor esta assergaol foi
contada por um missiondrio moravio, o Rev. Th. Bachmann. que viveu muito tempo com os
vVa-Nica, entre os lagos Tanganhica e Niassa.

Um dia que chovia torrencialmente, viN'walusanganu voltar da machamba com a
mulher. Leia. Amulher caminhava adiante levando um grande molho de lenha a cabeQa.
Em ama da lenha levava um cesto com milho. pepinos e feij6es, e a enxada. Leia levava
ds costas o filho mais novo. As outras criangas seguiam-na e o pai ia atr6s levando
apenas um guarda-chuva aberto. Ficamos impressionados com o que vimos e penseiser
meu dever intervir a favor da mulher. No domingo a noite. na pratica religiosa pOblica. falei
nos termos mats expressivos do que tinha visto. Mas o meu sermio nio causou a
impressao que esperava. Os homens flcaram com ar de muito embaragados e as mulheres
indignaram-se.

Na semana seguinte, ao p6r do sol, estava na minha varanda vendo relampejart
chovia torrencialmente. De repente via familia Ualussangano voltando da machamba da
mesma maneira que na semana anteriorl a frente, Leia com um molho de lenha. o cesto
de legumes. a enxada e o filho is costas, seguida pelos outros filhos e, por Oltimo, o pai
protegido peso guarda-chuva. "Eis o fruto dos meus esforQos", pensei. mas recusei considerar-
me vencido. Disse com os meus bot6es: "Vou falar-shes mats uma vezl As mulheres estio
com certeza do meu ladol pobres mulheres sobrecarregadas de trabalhol"

No domingo seguinte. Nexeye(uma das melhores cristis da congregagao) velo ver-
me depois do sermio. Tinha qualquer coisa a dizer-me... Eis o que me disse: "Os Brancos
observam-nos e admiram-se de certas coisas. N6s tamb6m. do nosso lado, vos observamos
e vemos tamb6m coisas que nio compreendemos. Quando a vossa mulher faz a barrera.
ficais ao lado dela sem a ajudardes. Entre n6s sio os homens que lavam a roupa. Ou
entio vemos a vossa mulher coser e consertar a vossa roupa e a dos vossos filhos. e v6s
ficais ao dado dela sem pensar em ajuda-la. Entre n6s sio os homens que consertam a

Dizendo isto. Nexeye p6s as mios juntas na esteira, depots as afastou como se
cortasse alguma coisa em duas e disse-me: "Foi desta maneira que os vossos
antepassados distribuiram o trabalho. um pequeno monte aquie outro pequeno monte ali.
e disseram: Este 6 o trabalho dos homens e aquele o das mulheres. Os nossos
antepassados procederam da mesma maneira e disseram: Aquiest6 o trabalho dos homens
e aquio trabalho das mulheres... Devemos deixar as coisas assim. O Evangelho nio tem
que se preocupar com estas quest6es. Nio queremos ter reputaQao de preguigosas e v6s
nio o desejais tamb6m". (Extrato do ./ourn8/ de /'Un/f6 des Freres, de Janeiro de 1 926).

A estejuntareioutro testemunho do extremo norte do territ6rio bantu. O missiongrio
J. Rusillon. que trabalha nos Camar6es. entretinha-se um dia acerca destes assuntos
com o chefe do cli dos Ngolokos, tribo dos Banenas. e este troQava dos Brancos e da sua
falta de compreensao. "Como podeis v6s espantar-vos de entre n6s as mulheres serem
encarregadas do trabalho da lavoura? Nio sio das que t6m os filhos? S6 das sio capazes

roupa
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de transmitir a vida. Sio das portanto que devem jogar na terra as sementes e nio os
homens. Em todas as nossas tribos s6 confiam este trabalho ds que sio maes. As
mulheres est6reis nio participam delesl sio excluldas. e assim os campos prosperam.
Permite-se-lhes sachar e ceifar. mas nunca lavrar e semear". Este raciocfnio este
perfeitamente em conformidade com a mentalidade primitiva, que 6 dominada pdas id6ias
da magma iniciadora. lsto justificava. aos olhos do chefe dos Ngolokos. a divisio de trabalho
que achamos injusta e opressiva mas de que os principais interessados nio se queixam.

111 - Jogos de adultos

Descreviosjogos dos rapazes e meninas(pigs. 90 e 161) e vou tratar agora dos
jogos de adultos, porque sio assunto importante na vida da povoaQao.

I' O passatempo favorito dos homens no Sulde Africa 6 "beber cerveja". Nio ha
botequins no mato, mas toda a povoaQao 6, de tempos a tempos, uma fdbrica de cerveja
e uma taberna. Preparam a cerveja em grandes quantidades. Como veremos, isso leva
cerca de nove dias. Uma das vasilhas 6 reservada para o chefe da povoagao. que deve
provar a bebida e jogar um pouch em ama do gandre/o. o que 6 ato religioso obrigat6rio.
No dia seguinte os homens reOnem-se de manhi para a provarem tamb6m. pois ao
memo-dia chegam todos os amigos das aldeias vizinhas. Qualquer um 6 bem-vindo. At6 um
leproso pode tomar parte neste regozijo. mas traz a sua pr6pria cabana e enche-a com
uma colher especial. Em geralos vizinhos convidados trazem tamb6m as suas cabanas.
mas aos que v6m de longe nio se exige que o fagam. Acabam depressa com a cerveja.
mas antes de acabada, o chefe reserva uma panda para o seu genre. para o sobrinho
uterino e para o amigo que da Oltima vez o convidou. Em seguida os homens e as mulheres.
com est6mago bem chemo, poem-se a dangar no hutu toda a tarde e sobretudo de nolte,
se a lua brilhal os gritos sio ds vezes terriveis quando a bebedeira destruiu por complete
o instinto musical. Alguns dias depois outro chefe convida os vizinhos para outta festa, e
assam comem e bebem juntos (wade/ana, vance/ana) enquanto os celeiros estio cheios
Quando as provis6es diminuem. des comegam a poupar o milho, mas revela-se logo a
vantagem do poligamo, porque tem muitos celeiros e pode divertir deus amigos durante
alguns meses

O h6bito de beber cerveja 6 essencialmente desmoralizante, um dos flagelos da
vida indigena primitiva. Mas notemos que a fabricagao da cerveja dura nove dias e, por
conseguinte. os excessos nio podem ser freqtlentes. O hgbito de beber vinho nas lojas
dos Brancos 6 dez vezes mats desastroso, pots neste caso o dlcoolnunca falta. Trataremos
adiante do alcoolismo entre os indigenas(ver Quarta parte).

Outro passatempo que alguns apreciam muito. e 6 portanto ments procurado: 6
lamar a solana e a I)afa/ha de sa//va que o acompanha. A soruma (m6ang/D 6 cultivada ha
muito tempo pelos Tsonga, nio para fazer cordas. mas para fumar. Nio se conhece a data
em que foi introduzido nem a origem. O cachimbo que usam e feito com um canigo
(/fh/anna) e uma pequena bola de madeira ou de pedra escavada e furada (.mbh/za). axa na
ponta superior do caniQO. Poem a soruma na bola e acendem-na. Aextremidade inferior do
canigo 6 colocada num chifre memo chemo de aqua onde o canigo mergulha. Com uma das
mios o fumante napa o chifre. deixando s6 uma estreita abertura por onde aspira com
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Homens tomando cerveja na regiao de Maputo

forma de modo a fazero vicuo. O fumo chega assim atrav6s do caniQO e da agua a boca do
fumante. A passagem pda agua arrefece-o. Sem esta precaugao o fumo 6 muito forte.
para a saliva e o homem fica repentinamente
embriagado. Chamam-the xAgwandra quando 6 puro,
e nio gostam dele, mas, passando pda agua. dizem
os fumantes que tem gosto agrad6vel. Fg-los tosser
terrivelmente. mas divertem-se muito com este
exercicio. A16m disso, provoca um fluxo abundante
de saliva, primeira condigao para o bom 6xito do
seu jogo favorito. Pegam numa erva oca chamada
xenga e comeQam a batalha atirando a saliva de um
lado ao outro para o chao

A forma mais simples do jogo consiste em
atirar a saliva o mais longe possivel. Ganha o que
ultrapassar os outros. Mas 6. is vezes. muito mats
complicado. Podem seguir-se no diagrama que
apresentamos as combina96es extravagantes deste
jogo que se chama kc/frhuma OL/ kuh/aze/ana. Ha
dots campos, cada qual com seu cachimbo. Tr6s
homens, .4, B. C, poem-se defronte de outros tr6s,
D. E, F. Para comegar, cada campo protege-se com
uma barreira de saliva. na linha Q-X. para o primeiro
campo, e R-V, para o segundo. Infelizmente para D,
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Explicagao do jogo dos fumantes de surumal combate de saliva

E. F, a saliva secou em Z-lVe a sua linha 6 quebrada. .4 bra vantagem disso. Comega a
p6r saliva na linha a. b, c, d... e passa pda abertura Z-l'VI chegado vitorioso ao ponto e.
destruiu todas as fortificaQ6es R-Z. Suponhamos que D quer proteger-se. renta fechar o
acesso a sua posiQao, traQando a linha f. g. Mas chegado a g. acaba-se a saliva (ahe/e/a).
e ,4. saido de h. chegado a/, volta ao ponto g. onde o inimlgo parou miseravelmente, e,
continuando porte k. alcanQa a abertura d e termina a campanha triunfalno ponto e.

Mas. E, do campo oposto. viu uma brecha na barreira Q-X, por ter secado a
saliva. Orienta o seu canudo peso campo de batalha. jogando continuamente saliva e
passe pda abertura Y Traga a linha /, m, n, o e destr6i assim a parte Q-pdas fortificag6es
X:-Q. Se B for bastante destro pode impedi-lo de completar o plano, tragando a linha p. q
E assam sucessivamentel

Os rapazes, e at6 os homens de meia idade. t6m grande prazer nestas batalhas
de saliva. Mas a saliva deve ser escura. Deve ser a saliva nfrunfrc/. isto 6. a que a soruma
produz. e nio a saliva branca vulgar, que se chama mafrafu/a. Se um dos jogadores
tentasse reforgar a escura com a branca seria desclassificado. O inimigo agarrava-o pda
frente e forQava-o a levantar a cabeQa e p6r flm ao ataque. Se continuasse, apesar de tudo.
o outro dina: "0 qu6? Venn a minha casa com ma#afu/a?" Esta intrujice pode provocar
querelas e originar pancadaria. Mas niolO cachimbo da soruma cai no chao e tudo acaba
num riso cordiall
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O jogs do ncuva e as suas regras
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O hdbito de fumar soruma torna-se paixao para muitos rapazes. Para curd-los. os
pals partem-shes os cachimbos. tiram um bocado da fuligem que t6m dentro e misturam-
na na comida deles. sem o saberem. Quando Ihes fazem isto umas poucas de vezes
parece que deixam de gostar da soruma. S/m///a sfmf//6us curanfur. Encontraremos
freqtlentemente este principio m6dico nas superstiQ6es tsonga.

O jogo mats interessante dos homens. jogs que os fascina e que 6 certamente
mats elegante que fumar soruma. 6 o ncc/va. E tamb6m um dosjogos maes espalhados na
humanidade. Stewart Cumin declara no relat6rio do Instituto Smithsonien. de 1893 e 1894.

que os negros da America ojogam com o mesmo nome. e que este 6 uma variedade do
manga/a. o jogo nacional africano que se encontra tamb6m em muitas outras regimes
homo Ceilio. Indochina, india, Java, Palestina. Liberia, Abissinia. Egito. Gabao. Angola e
entre as tribos da Africa Central

Sob o ponto de vista etnografico e para estabelecer comparag6es, seria muito
interessante anotar as regras do jogo no mundo inteiro. Tented(com sucesso. creio)
descobrir as dos Tsonga. que me pareciam a primeira vista incompreensiveis. Agravura
ajudara a explica-las. Os utensrlios necessirios sio dos mais simples. Eis a sua forma
mais elementar. quando jogam apenas dots homens. Cada um deles cava duas alas de
quatro covinhas, atrgs das quads se acocora. Ficam defronte um do outro. Ha assim
dezesseis covinhas. otto que pertencem a .4 e otto a B. Poem em cada cova duas pedras
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ou dois caroQos. Empregam sobretudo carogos de nkanyf, mas os indigenas preferem os
bonitos graos cinzentos e brilhantes de um arbusto que ha perto do mare que lembram os
berlindes que usam os garotos europeus.

O n ' I mostra os dots jogadores prestes a iniciar o jogo. As dezesseis covinhas
estio cheias. ,4 deve seguirsempre o trajeto 4. 3, 2. 1, 5, 6, 7. 8, e B 1, 2. 3, 4. 8. 7, 6, 5.

11. ComeQa B e bra duas pedras da cova n ' 6 e coloca uma no 5 e outra no I
111. Continua a tirar as pedras de um buraco e a p6-las sempre uma a uma nos

buracos seguintes. at6 que a Oltima pedra encontre um buraco vazio. Assam, escolhe as
tr6s que estio no buraco I e coloca-as, uma no 2, outra no 3 e a terceira no 4.

IV. Escolhe as tr6s que estio no buraco 4 e coloca-as no 8. 7 e 6. Tendo a Oltima
chegado a uma cova vazia. ganhou e bra as pedras de .4 dos buracos 6 e 2 que estio em
frente do buraco que ele atingiu. Esta tomada chama-se kufha. A16m do mais, tem o
direito de "matar" (kud/aya) outro buraco, brando o que ele cont6m. Escolhe o buraco I .
Represento a tomada regular por um ponto negro(vantagem) e a tomada suplementar por
uma cruz no buraco. Tendo "batido" (kula 6 o termo t6cnico que se emprega quando o
jogador consegue tamar as pedras do inimigo), B para e '4 principia.

V. ,4 parte do buraco 5, bra duas pedras e coloca uma no 6 e outra no 7.
VI. Tira as tr6s pedras que estio no 7 e coloca-as sucessivamente no 8. 4 e 3.
VII. Tira as tr6s pedras do 3 e coloca-as em 2, le 5: 4h//e-"Ele bateul" Ganha as

tr6s pedras do buraco 5 de B. que atingiu. A16m do mais. bra e "mata" as tr6s que estio no
hi i rnnn H

VIII. B retoma a sua vez. Parte de 2 e atinge 8 com a sua Optima pedra: 46//e: o 8
estava vazio. Tara as tr6s pedras do buraco 8 do inimigo e as tr6s que se encontram em 4
Mata" ainda a pedra que se encontra em 2.

IX. ,4 s6 tem tr6s pedras. uma em 1 , outra em 5 e uma em 6. Parte de 6, coloca a
sua pedra em 7 e toma as dos buracos 7 e 3 de B. "Mata" mais a da 6.

X. B transporta a sua pedro de 8 para 7, toma 7 e "mata" tamb6m a I
XI. .4 parte com a Oltima pedra de 5 e p6e-na em 6. Mas nio tem mais nada em

frente dele para tomar ou para "matar"l
XII. B desloca-se de 7 para 6. roma a Oltima pedra de ,4, que foi assim batido

(Ampsile). Venceu \ I.Amumpsixile).
As regras sio bastante claus e ojogo nio parece dificil. E por6m muito complicado

e nio me admiro que os homens passem is vezes metade do dia. curvados para o chao.
discutindo animadamente e algumas vezes batendo-se quando pensam que um deles
violou as regras.

Quando o ncc/va s6 tem quatro covinhas em coda ala. chamam-the x/Humana (de
mane. quatro) e o jogo nio 6 muito excitante. Mas pode-sejoga-lo tamb6m com alto, dez.
dezesseis. e at6 vinte e dois buracos. e, entao, complica-se muito. Seis buracos nio
permitem o jogo (asv/fh/D. porque as combinaQ6es proveitosas sio irrealizdveis.

Aprendio ncuva de dezesseis buracos. Suponhamos dots jogadores, .4 e BI
numeramos os seus buracos da esquerda para a direita, tendo as duas alas exterior e
interior os mesmos nOmeros. ,4 comega no buraco n ' 12 da ala exterior e percorre o
caminho prescrito seguindo todos os buracos, da esquerda para a direita. at6 que volte
com 6xito ao mesmo buraco. Grita entio: Dzemul imitando o som de uma espingarda, e
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bra as pedras do adversdrio dos buracos 12 da ala exterior e da ala interior. e "mata" os
buracos 15 e 13 da ala exteriorde B. B parte do buraco 14 e atinge o n ' 12 da mesma ala.
Tira entio as pedras dos dots buracos n ' 1 2 de 4 e mata o buraco n ' 3 da flea exterior, etc..
etc. Passam ds vezes muitas horas at6 que um dos jogadores bata o outro.

Uma Onica pedra numa cava chama-se /7conga. Duas pedras chamam-se m6/rh/.
Se os dots buracos seguintes estio vazios, e se as pedras nio podem levar os jogadores
mais longe, m6/rh/6 mudado em mpa/a#. Tem pouca sorte(ver n ' IXjunto com o desenho)
Quando se chega com a Oltima pedra em frente de dots buracos cheios e toma-se por
conseguinte quatro, cinco ou seis pedras de uma vez, tem sorte. E mha/u. Quando 6
ocupado um Onico buraco e se ganha s6 uma ou duas pedras, 6 Hahaha. Ganhou-se num
dwhaha(ou t/h#e muhahe/7e). Quando ojogador nio atinge o buraco desejado por falta de
pedras. o advers6rio diz-the: "Puseste-te a dormir no caminhol" Quando se comeQa cheio
de coragem, com f6 no 6xito, diz-se: "Vou matar a cara" (nd/trad/aya nyama) e esta
expressao prova que o jogo simboliza dots grupos de cagadores. Mas representa tamb6m.
evidentemente, um combate. como a maior parte dosjogos. e dado grito de triunfo que o
acompanha. Quando um dosjogadores esvazia por acaso dois buracos com tr6s pedras
em cada um, diz: "A batalha chega ao ponto culminantel(xa/wa). Captureiguerreiros". Se
contiverapenas uma pedra, uma pobre nconga, dire: "S6 captureimulheresl"

Lutar e cagar sio os dots grandes esportes dos indrgenas, e data popularidade do
jogo do ncuva. Tomou-se tal paixao para os homens que abandonam todos os deveres
para se entregarem a ele. e foi necessdrio proibir completamente o neal'a em certas
povoag6es cristas, porque coda a populagao masculina abandonava o trabalho pelo jogol

C)s./egos de no/fe nio sio felizmente tio perigosos para a saOde moral da povoaQao
E agora a vez das mulheres que trabalharam todd o dia. O kufha, narrativa de contos. 6.
por exce16ncia. o divertimento mais elegante. Tem lugar ao servo. O kc/fha 6 tabu durante
o dia. Os que transgredissem esta leificariam calves(troQam muitas vezes dos que flcaram
sem cabelo. acusando-os de terem narrado contos em pleno dia). Quando a lua brilha. e
acabou o trabalho diirio. reOnem-se todos os habitantes da povoagao em volta de uma
fogueira para se divertirem. Raramente se juntam no he/vu para este fim. porque o largo da
povoagao 6 reservado para discussio de neg6cios importantes e para as dangas. Divertem-
se primeiro jogando uma esp6cie dejogo espirituoso conhecido tamb6m entre os Europeus
e que consiste em ad/Unharonde esf6 o caw6o (nohumhana). Dividem-se em dois campos
de um lado as mulheres e do outro os homens. Uma das mulheres p6e um pedaQO de
carvio nas mios de uma parceira, dizendo: Dana c/xurha, n'wanangal (Come e farta-te,
minha filhal) Em seguida ambas mostram as mios fechadas ao campo contririo dizendo:
/Whc/meal(Adivinhal) O homem que estiver defronte delas deve adivinhar em que mio este
escondido o cardio. Indica uma das quatro mios com o dedo. dizendo: "Dg-mel Este
aquil" Se acerta, ganha e por sua vez esconde o carvio na mio de um dos parceiros
Quando estio fartos deste jogo e q uerem acabar como conv6m, pc/xam os demos e fazem-
nos dar estalos cuba f/ndrwaf/). Cada um puxa um dodo por sua vez. O primeiro que nio
conseguirdar um estalo com o dedo saido campo Os que foram excluidos fazem caretas.
engragadas ou feias como podem, aos vencedores, que devem conservar-se s6rios e n80
rir. Se n6o conseguem, perdem a vit6rial
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Mas estes logos sio apenas preliminares. Quanto mats avangamos. mais nos
aproximamos da verdadeira literatura. Agora 6 altura de apresentarem uns aos outros
en/gmat (svffekafek/sa), simples ou antif6nicos. Estudaremos mats adiante esta forma
do folclore. Se o segundo campo nio consegue achar a verdadeira resposta para o enigma.
pede licenQa para propor um por sua vez e a contenda intelectual continua at6 acabarem
os enigmas que conhecem. Os que se portaram poor no duelo devem pagar o fracasso
r?anando condos(kufha sv/h/rama). Talvez haja uma mulher que seja uma narradora eximia
e mantenha a atengao presa pelo encanto da sua hist6ria por meta hora, ou mais. As
criangas tremem ao ouvir a terrivel hist6ria do Papaol Rebentam de riso quando ela descreve
as astOcias divertidas da Lebre ou da Ra Xlnana. Rejubilam quando o irmio mats novo.
desprezado pecos mais velhos, torna-se o salvador deles e shes da uma boa liQao... O
folclore tsonga 6 muito ricoh 6 das manifestag6es mais interessantes da vida psiquica da
tribo. Estuda-lo-emos cuidadosamente na Quinta parte desta obra. Eja dissemos o bastante

para mostrar o paper considerdvel que desempenha para tornar alegre toda a vida da
povoaQao.
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E Regras de etiqueta e de hospitalidade

A vida de povoagao 6 dominada pelo respe/to a h/erarqu/a. Nio julgo que o termo
deja exagerado. Etimologicamente, hierarquia nio implica s6 uma id6ia moral. mas tamb6m
uma id6ia religiosa. O elemento religioso nio este ausente no terror de um irmio mais
novo pelo mats velho. pols o mats velho da famrlia 6 seu padre. o Onico intermedidrio
possivelentre a familia e seus deuses(ver Quarta parte). Nio 6. pris, de admirar que os
indigenas observem as regras de uma etiqueta rigorosa, nas relag6es de uns com os
outros, por mais livres e naturais que sejam

Dirigindo-se a pessoa mats velha. nio 6 conveniente champ-la pelo nome. Dizem-
Ihe fafana, pai. ou manoana, mae, segundo os casos. Ou, entao. dirigem-se empregando
o nome do paidela precedido de/V'wa. se for homem. e /l#, se for mulher. Assam, chamavam
Mboza de/V'wamasu/uke e Nsavula de/W©ogwe. Podem tamb6m d/sera um conselheiro:
/Vdrunal ao chefe: Hos/I ao chefe da povoagao: /Wunumazanal a qualquer adults: LVaka
Manyana. isto 6. homem deste ou daquele cli descendente desta ou daquela pessoa
Mesmo falando de um adults na terceira pessoa nio empregam o seu nome, mas slm
express6es respeitosas deste g6nero. Depots de um nascimento. chamam em gerd a
mie peso nome do filho. embora este costume nio esteja tio espalhado como entre os
Suthu. Assim, Magugo. mulher de Spoon. passou a ser a manama wa /Wogc/gu (seu filho),
sobretudo quando falavam deja na terceira pessoa. Os nomes que sio mats tabu sio os
da sogra e da Huron'wada principal. Falando de um defunto colocam antes do seu nome
a expressao mafruwa, que corresponde ao nosso "falecido". Nos dis do Norte a palavra
x/rha, tOmulo, 6 empregada para designar um defunto.

As principais saudag6es sio as seguintes: Xawan/: "S6 saudado". saudagao do
h6spede que chega, e a que respondem tamb6m: Xawan/. Hamdan/: "At6 a vista". ou
Sa/an/: "Ficai". diz-se quando se parte, e o que fica responde: Famhan/: "lde". ou Fam6ane
kah/e (zulu): "lde com alegria". Outras saudaQ6es sio empregadas s6 a certas horas do
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dia: Avuxeni. uma esp6cie de locative: "Aaurora", que equivale ao ing16s "Good morning
( Vc/xa significa a aurora). / nh/ekanh/: "E meio-dia". .4d/fpe/e/7/ ou ,4Hh/wen/: "Ao p6r-do-
sol", mats exatamente: hora a que o sol se p6e. Quando se retiram para dormir: Yef/e/an/
(Ro.): "Dormi". ou S/kaman/(Dz.): "Deitai-vos sobre o ventre"l ou ainda }//fapfuxana: "Diremos
bom dia amanhi de manhi". Uma saudagao estranha que dirigem is pessoas que trabalham
6 etta: .4sv/fen/ (Ro.): "Que morraml"A sua origem 6 a seguinte: Quando um homem mata
um grande animal, um hipop6tamo ou um antilope, os companheiros costumam saudi-lo
assim, na esperanQa de partilhar com ele a carne. Atualmente dirigem-na a quem trabalha
no campo. significa entio: "Que o teu trabalho morral"A palavra/Vkos/, com que os indigenas
saddam os Brancos. significa chefe em zulu. Levantam a mio ao pronuncia-la. Nio 6 com
a intenQao de tirarem o chap6u. que nio usam. A explicaQao deste gesto. segundo um
indigena do Transval. 6 que os Boers ensinaram aos Negros a mostrar o c6u quando
saddam um Branco. como dizendo: "Comparo-te Aquele que este la no alton

Nos dis do Norte. as saudaQ6es sio geralmente acompanhadas por um bater de
palmas (kuwom6a Hand/a). Os homens batem as palmas pondo as mios paralelas. e as
mulheres colocando as mios em angulo reto. uma em relaQao a outra. Entre os Pediesta
saudagao. batendo as palmas, faz-se de maneira um pouco diferentelquando um Pedi
entry no hutu e deseja saudar a reuniio dos homens, bate as mios em frente do peitol
mas quando saOda s6 uma pessoa, inclina-se e bate as mios a altura dos joelhos, a
direita ou a esquerda. Entre os Rhonga. bater as mios 6 um sinai de reconhecimentol
dizem ao faze-1o: / khan/ mambo, que significa provavelmente: "Dango em tua frente.
Senhor"(mambo significa chefe em lingua ndzawu). Em dzonga a palavra pr6pria para
agradecer 6 nkomo. A etimologia desta palavra parece ser:/ home. "6 um boi". Se algu6m
me da uma galinha, apresenta-a dizendo: "loma este pintinho". Quando me da uma cabra
diz: "Aquiesta a minha galinha". Respondo nos dots casos: A/Romo, "6 um boil"A etiqueta
tsonga exige que o que da deprecie o seu presente. e o que o recebe o valorizelOutra
maneira de agradecer. em nossa opiniao menos polida. 6 esta: Yengefan/I - "Recomega '
ou /V/ mc/ndrukt/ - "E ainda amanhil"

Os lsonga nio tinham antigamente o costume de apedara m3o. Hoje. os indigenas
civilizados adotaram este modo europeu, mas etta familiaridade nio 6 aprovada pelos
velhos, sobretudo pelos chefes. Os indrgenas, quando apertam a mao, fazem-no muitas
vezes em dois tempos: primeiro tomam os quatro dedos, depots deslizam a mio e agarram
o polegar. Nio sei onde aprenderam isto. lgnoravam outrora o hero. A mie cuidadosa
limpava ocasionalmente o nariz do filhinho, mas mal se pode chamar isto de um beijo
Quando viram os europeus praticar este costume. disseram. rindo: "Olhem esta gentel
Sugam-se uns aos outros. Comem a saliva e o cuspe uns dos outrosl" O marido nunca
beijava a mulher. Ao regressarde viagem. o homem mal saOda a mulher: ela v6-o passer
pda povoagao. prepara-the o que comer. e uma vez pronta a comida. vale saOda-o,
apresentando-se. Mas se ele tem um amigo intimo na povoagao e o amigo o v6 voltar
depots de tonga ausancia. o encontro deles 6 muito mais carinhoso. O amigo van entrada
principal da povoaQao e exclama: }/6-H61Tira o embrulho das mios do viajante. p6e-the os
brazos em volta dos ombros (aku mc/he/so h/ Hand/a), limpa-the o suor da cara e trata-o
gentilmente dizendo: "Os teus deuses ancestrais estiveram de olhos abertosITrabalharam
beml Reconduziram-te a casa
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Hoop/fa//dade - Quando os estrangeiros entram numa povoaQao. os homens sentam-
se no band/a e as mulheres vio sentar-se mais longe. no huvul des ficam alisentados
tranqtlilamente at6 que os habitantes da povoagao os venham saudar(kc//osa). .Se estes
demoram muito tempo, os visitantes vio-se embora dizendo: "Esta gente ngo sabe viverl"
Mas isso 6 muito raro. Geralmente o chefe da povoagao vaiter com des, informa-se quem
sao. de onde v6m, para onde vao. e diz-lhes: "Querem passar a noite aqui?" Se disserem
"Simi;' o chafe da povoagao vaga uma das suas palhotas reunindo duas das suas mulheres
numa outra e dorme elemesrno com os seus h6spedes. Se ainda houver comida. d6-lhes
Se nio. diz-lhes:/Vd/a/a -- "Ha fomel" Passados alguns momentos desenrolam uma esteira
e procedem a cerim6nia oficial do kudrungu//sana. E um costume muito divertido. O chefe
da povoagao senta-se com os h6spedes e pede novas de suas casas. Um dos visitantes
emite em voz mon6tona uma onda de palavras com um ritmo particular e.quase sem tomar

f61ego. O seu interlocutor interrompe-o depois de cada fuse, dizendo: .4h/na. h/na, isto 6:
Na verdade. na verdadel", at6 que toda a meada tenha sido desenroladal os dots homens

acabam com um longo h/na. e os habitantes da povoaQao acrescentam um khan/ enfgtico.
um "obrigado" do coragaol depots o dono da casa comega a contar-the da mesma maneira

Ihe diz respeito. E impossivel imaginar coisa mats curiosa que esta melop6ia a duas

A leida hospitalidade 6 geralem toda a tribo. Se os viajantes v6em ser-lhes recusada
a hospitalidade habitual numa povoagao e shes sucede alguma desgraQa depois. o chefe
toma as pessoas da povoagao md hospedeira com respons6veis, e das devem por isso
pagar uma multa. No pars de Nghungunyana enviavam guerreiros a povoagao culpada e
devastavam-na. Contudo, a falta de hospitalidade nio 6 tabu (y//a). porque "nio mata"l 6
uma aQao md (kt/I)/ha).

Hoje, os costumes comegam a mudar; centenas de rapazes (magayka) atravessam
o pals vindos das cidades ou minas de ouro, e seria impossivel aloha-los e aliment6-1os
todos. Dormem no hand/a e preparam a pr6pria comida. Compram ds vezes milho ou uma
galinha aos habitantes da povoagao. A16m do mais. trazem consigo muito dinheiro e podem

Ei preciso acrescentar que, se concedem generosamente a hospitalidade. os Tsonga
podem ser muito duros para as pessoas que nio pertencem ao seu cli. Sio muitas vezes
estranhamente ausentes os sentimentos de humanidade. Conhego o caso de um rapaz

da Manhiga que capra de fadiga perto do lago Ricatla, e nio podia continuaro seu caminho
por causa de uma terrivelferida, que tinha arranjado trabalhando nos caminhos de ferro de
Lourengo Marques. Ningu6m teve piedade dele porque pertencia a um outro cla. e terra
morrido no lugar. se um cristio chamado Lois o nio tivesse recebido e tratado na sua
povoagao. O medo da morte e da sua contaminagao pode explicar em parte esta falta de
compaixao pelts estrangeiros atingidos pda doenga.

Coma ja dissemos. antigamente era tabu entrar de sapatos numa povoaQao. Estes
sapatos sio sanddlias feitas pecos caQadores para protege-1os dos espinhos durante as
longas caminhadas no mato.

Nio os admitiam no he/vu. Um sOdito nio se atrevia a sentar-se num pilate ou em
qualquer outro objeto: s6 o chefe tinha esse direito, e considerava que sentar-se sobre o
que querque fosse a nio sera chao nu era sinalde orgulhol

vozesZ

pagar.
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O hibito de oferecer uma concubina aos transeuntes nunca se encontra entre os
Rhonga, ao contrdrio do que se da noutras tribos. Hoje ha na regiao muitas mulheres de
m6 vida que se oferecem das pr6prias.

(Acerca do futuro da povoaQao tsonga. ler Conclus6es Praticas, V).
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Terceira Parte

A Vida Nacional





HenriJunod

Capitulo Primeiro

0 cli

A -- A organizagao atual do cli

Qualquerque tenha sido o sistema socialdos Bantu no passado. o cli atualderiva
diretamente da familia patriarcal. Estudei especialmente a composigao de dois dis tsonga.
os /Vkc/na do Zoutpansberg e os Mazvaya do estu6rio do Nkomati. Examinaremos coma
se comp6e o cli nos dots casos

O cli /Vkuna emigrou da zona de conflu6ncia do rio dos Elefantes com o Limpopo
para a regiao de Leydsdorp, por volta de 1 835. Ei certamente mais puro que a major parte
dos outros dis tsonga. por causa da sua hist6ria agitada e das suas numerosas migraQ6es
que impediram outros elementos de se Ihe misturarem. e reforgaram o lago nacional. O
antepassado comum 6 Nkuna, que ha alguns s6culos deixou a Zululindia para se
estabelecer nas planicies do Baixo Limpopo. O seullho era Xitlhelana e o seu neto Rinono
Sio ainda conhecidos todos os filhos de Rinono. Um deles foio fundadorda atualfamilia
real. e o hos/ atual. o chefe Muhlava. 6 o seu descendente. Os descendentes dos outros
que t6m ainda os seus nomes sio os Mhuntanyana, os Maxongana. os Mbhalati. os
Kulala. os Muxuana. etc. Constituem o que se chama as portas (f/nyangwa ) do cla. e
cada uma das areas que ocupam este sob a autoridade de um pequeno chefe, um hosana
(diminutivo de hos/). Assim. a nagao nio 6 mats que uma familia alargada. e cada um
depende do seu hosana e do seu hos/I os membros da familia realsio os Onicos que so
t6m um hos/ e nio t6m hosana.

Na regiao de /Vondrwana, dos dots lados do estugrio do Nkomati, a situaQao 6 um
pouch diferente. A regiao foi ocupada primeiro por tr6s cigs independentes durante os
s6culos Xlle XIII. os Mahlangwana. Hon'wana e Nkumba. que estavam ainda muito pouco
civilizados, pols nio possuiam armas de ferro nem escudos de pele de boi. Estendiam-se
at6 a regiao da Mavota e o seu nOmero devia ser muito reduzido. A primeira invasio
ocorreu antes de 1 500. quando um chefe das montanhas do Livombo. chamado Livombo,
estabeleceu-se quase sem luta na parte oeste do estu6rio. E o chefe que o cronista



portugu6s Perestrelo encontrou em 1554 e que Ihe diz: M/r?a L/vomho - "Sou Livombo". Os
dis indigenas submeteram-se aos invasores. que se Ihe misturaram, porque nio eram de
raga muito diferente. Depois. mais tarde. chegaram os Mazvaya, cli que domina atualmente
e conquistou toda a regiao. Segundo o costume que se observa geralmente. o chefe
Mazvaya colocou os parentes e os filhos em diversas panes do pars como subchefes
(f/hosana) e conservou os antigos chefes Livombo como seus conselheiros(#ndruna) para
vigia-los e assisti-los. Ei uma maneira de proceder com bom sense: o antigo chefe deposto
torna-se assim responsavel pelo bem-estar do novol Formaram-se vdrios "postos" ou
provincias e cada um dos pequenos chefes fundou uma dinastia e tinha o seu x/bongo,
name peso qual o glorificavam. Havia os Mazvaya Masinga, o ramo principal, perto de
Marracuenel os Mazvaya Trakami, nio longe delesl os Mazvaya Hlewana. os Mazvaya
Matinana. os Mazvaya Makaneta. etc. Como a complicada lei de sucessio causa
freqtlentemente desordens, como veremos, o ramo principalperdeu o poder supremo e
passou a ser secundgrio. Todavia, os Masinga conservaram a sua autoridade na area
submetida a sua jurisdiQao, e serra tabu impor-lhes um chefe de outro ramo. O respeito
religioso pda ordem hierarquica impediu que se Ihes fizesse semelhante ofensa. Mais
tarde e em conseqiJencia da guerra de 1 894, o ramo dos Hlewana suplantou por sua vez o
dos Matinana. Resulta assim que. ha duzentos anos, a populaQao de Nondrwana ja era
composta de tr6s camadas diferentes. Desde entio a situagao tornou-se muito mats
complicada. Grande nOmero de imigrantes estabeleceu-se no pars durante o Oltimo s6culo,
vinham em grupos e pediam aos chefes Mazvaya e aos chefes das povoaQ6es que os
recebessem. lsto sucede freqtlentemente entre os lsonga. Deixam os dis por um desejo
de mudanQa. ou devido a uma acusagao de feitiQaria que os forma a fugir, e estabelecem-
se noutra regiao. Quando estava em Ricatla. uma das zonas exc6ntricas da regiao dos
Mazvaya, antes da guerra de 1 894, o pequeno chefe era Muzila, rapaz da familia realm mas
havia muito poucos Mazvaya entre os seus sOditos. Tinha como ndruna um homem do
Tembe que se chamava Mandriya, cujo pai, Mankhere, tinha vindo ha muito tempo para
Ricatla e era tio conhecido que o povo costumava chamar aquela regiao de: Ka Mankhere.
Casa de Mankhere". Outra povoaQao pertencia a Hamunde, um Dzonga da regiao de

Xivuri. Uma terceira tinha sido construida por gente do cli da Manyisa. e N'wamangwele
era o seu chefe de povoagao. Assim, a populagao do estuirio do Nkomati. que nessa
altura tinha atingido seis a sete mil almas. estava muita misturada. Contudo. a regiao
continuava a chamar-se "Casa de Mazvaya"l pertencia ao cli dos Mazvaya. Assam 6 a
constituiQao da maier parte dos dis tsonga. Embora a sua origem seja certamente a
famrlia patriarcal, estio longe de ser os descendentes de um Onico individuo

Tive a impressao que este 6 o verdadeiro. antigo estado politico dos Bantulpequenas
tribos de alguns milhares de almas que tendem a dividir-se quando se tornam muito
numerosas. como aconteceu a de Tembe-Maputo e a de Mpfumu-Matola, que tinham
estado primeiro unidas sob o dominio de Nhlarhuti(ver pag. 58). Durante a primeira metade
do s6culo XIX o sul da Africa viu nascer virios reinos indlgenas. nos quais foram
amalgamadas muitas tribos. e que formaram unidades politicas muito mais importantes.
Esta evoluQao comegou na regiao chamada hole Zululandia. porvolta de 1800. Havia entio
noventa e nove diferentes pequenas tribos, comparaveis aos dis tsonga. e a dos Zulu
contava apenas 2000 almas. Foram fundidas de 1818 a 1820 pdas famosas expedig6es
militares de Chaka e tio rapidamente que em 1820 este tirano terrivel tinha mats de
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100.000 guerreiros sob as subs ordens. Tinha reunido meio milhio de homens a sua tribe
e tinha privado trezentos dis da sua independ6ncia. Dots dos seus generais seguiram o
exemplo de Chaka: Muzilikazi reuniu as tribos da Machonalandia. e Manukuse os c18s
tsonga, sem falar de Zwangendava e dos Ngonido Niassa. A mesma evoluQao foi realizada
mats ou menos pacificamente para os bantu da Basutolindia por Moshweshwe, e para os
Pedi por Sekhukhuni. de modo que os cigs originals aut6nomos foram geralmente
substituldos por grandes reinos na major parte do sul da Africa

Foi este desenvolvimento a evolugao natural do cli bantu? Credo que nio. Nio
devemos esquecer que a primeira id6ia de transformar o cli num ex6rcito conquistador.
id6ia que inspirou Chaka. foi levada a Zululdndia pelo chefe de Umthethwa. Dinizwayo. que
a concebeu vendo um regimento ing16s em parada na Cidade do Cabs. O espirito militar
dos bantu, que teria podido ficar mats ou menos adormecido durante alguns s6culos
ainda, foidespertado ou excitado por aquele espetaculo. A semente encontrou. concordo,
um terreno admiravelmente preparado. Mas sem ela, este movimento de fusio nio teria
provavelmente tido lugar, e creio que podemos considerar a vida do cla. talcomo a encontro
entre os Rhonga (que nunca foram sOditos de um chefe ngoni), como o tipico estado
politico bantu.'
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B Express6es de louvor aplicadas aos dis e totemismo

Cada cli 6 designado pelo nome do velho chefe que julgam ser o antepassado
fundadordo cli. Assam. o cli nkuna vem de Nkuna, que viveu ha quatrocentos ou quinhentos
anos, e deixou a regiao zulu para se estabelecer no Bilene. O cli dos Mazvaya vem de
Mazvaya. av6 de Masinga. o antepassado de fodor os chefes dos subclis Makaneta.
Hlewana, etc. Este name 6 uma esp6cie de "nome de famrlia" para todos os membros do
cli. Quando os subclis comeQam a aspirar a independ6ncia. no decorrer dos tempos, o
primeiro antepassado tende a carr no esquecimento e v6-se suplantado peso antepassado
do subcli. Pode-se constareste desenvolvimento atualmente em Nondrwana, onde Mboza,

por exemplo. nomeia-se um Makaneta. Diz: "Sou Haka /Wakanefa" -- "um homem da casa
de Makaneta"l mas se desejar ser mais preciso diz: "Sou um Mazvaya Makaneta". Xlvongo
ax/d/w/. "o nome da familia nio 6 nunca comido, 6 eterno" (Mboza).

Este velho nome chama-se x/bongo, de kuvonga. louvar, glorificar. E um nome de
louvor. Empregam-no em duas ocasi6es diferentes:

I o Qc/ando pessoas se satjdam enfre s/ - Um amigo que encontra Mboza diz-the:
Xawan/. /Wakanefa. "Bom dia, Makaneta". Mas tamb6m: Xbwuan/, Makece (Makece 6 0
av6 de Makaneta)I ou Xbwa/7/, /Wazvaya. ou Kaman/. /V'wamasu/t/ke (Masuluke 6 o verdadeiro
pai de Mboza).

I Pode-se objetar a into que, nos s6culos precedentes. o famoso Mwenemutapa fundou um grande imp6rio.
Mas ningudm sabe exatamente o que foiesse imp6rio. Adescrigao dos cronistas desses tempos nio 6 diana
de cr6dito. como veremos.
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2' Para aca/marcdanfas - Se o filho de Mboza grita. a que o tem ao seu cuidado
diz-the: /W/ye/a, A4akanefa n'way/nd/u ya nf/ma, "Cala-te, Makaneta da casa negra". Pode
acontecer tamb6m que algu6m. um adults. empregue as mesmas express6es para se
consolar a si pr6prio na afliQao. Notemos estas Oltimas palavras: "da casa negra". Significam:
Tu. que pertences a uma povoagao onde as palhotas tiveram tempo de ficarem negrasl
nunca foram destruldas pecos inimigos. porque nenhum inimigo ousou atacar o teu clg.
Assim, os tetos ficam negros no interior por causa do fumo e negros por fora por causa
das chuvasl" E costume juntar ao nome do antepassado palavras como aquelas para
lisonjear o homem que saOdam ou a crianQa que consolam.

Assim. cada cli tem uma "fuse de louvor" que 6 muitas vezes mais comprida que
a dos Makaneta. Masinga 6 chamado wa /e hondros/nf, "o que reyna na terra vermelha
(mats f6rtil que a areia). Os Matinana ou Ngomana sio louvados como segue: /Vkandrefe//
wa kuwoma, kc/ba/eka m/nam6zana -- "aquele que calca com os p6s um lugar seco e os
rios comeQam a correr", porque 6 tio pesado e tio poderoso(ver pag. 104). Um homem de
Ngomane dirige-se a tia paterna nos mesmos termos quando Ihe oferece um presente.

Dou a seguir alguns sv/v0/7go mais conhecidos. A sua significagao 6 ds vezes
obscura. porque cont6m muitas vezes express6es antigas e desusadas
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Hon'wana: /V'wahomo ya r7f/ma n'wamu /Vodrwana. (O boi negro do Nondrwana)
Cherinda: Mudzunga nf/ma wa/e dzungen/. (O Sul negro do Sul?).
Mpfumu: vah/e/a m/ssava vakhavufal Peneiram a areial comem-na. (A arena 6 tio
branca nesta regiao que se parece com a farinha de milho: nunca shes falta alimento).
Livombo: L/combo /a /Vd/opfu. Cara de elefante.
Nkuna. Va homu\ Va nyarhi\ ya makhwiri. N'waxitrimba vurhaka. ha mahlweni ka
nf/ma. Os do boil Os do bOfalol O bOfalo de ventre enorme que rola na lama, o que
tem um ponte negro na testal
Rikotso: va nyamas/. Os da flgueira.
Khosa: va near)ga roxeka arles/nora. Os da azagaia muito aguQada que "corta" as
disputas que se levam na capital. (Os chefes khosa eram c61ebres pda perfeigao no
julgamento dos neg6cios judiciarios ou politicos).
r\\8v\l Va Nhlavi ya kuvengwa, Nhlavi ya Makamu. ya Mavhuse ya Nkon'wana. Os
Hlavis que sio odiados, fllhos de Makamu. de Mavhuse. do veado (?)
Hlengwe: X7kove/a xa Maceme, Cawuke wa Maceme (names de velhos chefes)
Tempe. Mulawu Ngolanyama madlaya angadi, makhama angadi. adlayeli vahloti.
Mulawu (filho de Tembe?). o lego que mata e nio come, o faldo que mata para os
cagadores, isto 6, que 6 tio bem alimentado. tio rico que pode deixar a carne aos
outros. Etta fuse era pronunciada antigamente pelts sOditos quando entravam na
povoagao real arrastando-se de joelhos. para que o chefe shes dense de comer.
Hlanganu: Va kuh/omu/a fume, varhenga nd/e/a. Os que empunham a espada para
arranjar passagem (o direito de passar atrav6s de um pals estrangeiro).

A16m destas fuses de louvor, cada individuo tem a sua pr6pria ou as suas que
emprega para se glorificar ou que outros citam para louvar as suas qualidades. Sio
freqnentes sobretudo para os rapazes. mas as moQas tamb6m as t6m. No caso dos
chefes, estes louvores sio muito mais compridos. Vede por exemplo o louvor do chefe
nkuna Muhlava (Terceira parte, Capitulo terceiro, lll).
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Se passarmos a planicie do Sabin e chegarmos aos Drakensberg. verificamos que
todas as tribos pedi que vivem ai com os Tsonga. nos distritos de Lidemburgo e
Zoutpansberg, t6m palavras de louvor que chamam tamb6m de se6oko, a mesma palavra
que x/mongol mas a maior parte sio nomes de animals. e designam-nos peso terms t6cnico
mufhupo, palavra que corresponde a totemlo anima16 o emblema ou o totem do grupo
Os dis pedi sio tot6micos. Nio s6 se glorificam a si mesmos, comparando-se a um
animal e tomando o seu name, mas cr6em que existe um lags misterioso e vital entre este
animale o seu grupo social. Nio posso contar aquitodos os fatos que descobrientre des
acerca deste assunto. Foram publicados em Le G/ohe, 6rgao da Sociedade de Geografia
de Genebra. Volume LXlll, sob o titulo: Le Zof6m/sme chez /es Thongas, /es Penis ef /es
L/endas. Mencionamos apenas os seguintes pormenores: Os Khaha de Xiluvana t6m por
totem o pequeno antelope cinzento chamado duyker. SaOdam-se entre si: Gon/. Pht/d/I
Gon/6 provavelmente o nome de um velho antepassado como Nkuna para os Nkunal mas
ehud/ significa o antelope duyker. Os membros deste cli consideram tabu este animal e
nio se atrevem a fazer da pele um nfehe para os filhos. Alguns entre des nio comem a
carne deste antelope com receio de os filhos ficarem idiotas ou cobertos de tumores. Nio
se sentam ao lido de um homem de outro cli que esteja curtindo uma pele de duyker. Os

Maxila(gente de Sekhukhuni), que t6m por totem ojavali. dizem: "E tamb6m tabu andar
por ama do seu excrementol as plantas dos p6s ficariam doentes

Vgrios dis t6m medo de mataro animalque 6 seu totem. nio 6 uma leiestabelecida

pecos chefes porque o proprio totem os pune se a transgredirem. Contudo, nio encontrei
em qualquer parte a id6ia que descendessem do totem. Eis a explicaQao que dio: "Os
velhos notaram que a carne deste e daquele animaltornava doente a gente do cla, des
entio proclamaram-na tabu". Entre os Venda. peso ments em certos dis venda (os de
Laudzi. Ngowe, Chidzive). o totem este em relagao direta com o deus antepassado. Julgam
que, quando algum membro do cli morre, toma a forma do animalvenerado pelo cli e que
vaijuntar-se aos seus cong6neres no bosque sagrado em que vivem.

Nio se encontra nada de semelhante entre os lsonga, porque os dis tsonga sio
afofdm/cos. Alguns homens usam o nome de animais, mas 6 um simples meio de se
glorificareml nio observam nenhum tabu em relagao a carne, pele ou excrementos do
animal. Foia conclusio a que cheguei depois de um exame profundolos Onicos fatos que
descobrie que se podem relacionar com costumes tot6micos sio os seguintes

lo Ei que o x/bongo da lugar a grace/os ma/s ot/ memos ma//c/osos. Ha perto de
Ricatla um cli que se chama Xlv/ndd. Esta palavra significa "figado". Quando um homem
deste grupo encontra pessoas que comem figado. das dizem-the: "Vem, vamos passar-te
o espeto atrav6s do corps e assar-tel" Outro cli chama-se/Vfrhekol esta palavra designa
um recipiente ou pequena cabana de cabo alongado. empregada para beber. Por ocasiio
do vukanyf, quando coda um prepara as cabanas para a festa. dizem: "Ail Pobres de n6sl
Vio-nos levarde um lado ao outro do paisa vio-nos mergulhar nas suas pandas e beber
conoscol" e assim por diante. lsto nio 6 com certeza totemismo. Mas. observeiquatro
fatos que devo mencionar e sio muito interessantes.

Nos arredores de Pietersburg, diz-se que um Tsonga que pertence ao cli do Rikhotso.
mas cujo x/bongo 6 N'wangwenya, o filho do crocodile, "dania o crocodilo" (kc/c/na ngwenya)
Estas palavras tsonga sio a expressao empregada pecos Pedi para designar os seus
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costumes tot6micos (ht/ 6/na kwena). embora nio exista qualquer dania especial nem
qualquer cangao em honra do animal sagrado. era talvez o caso de outrora. mas nio o de

2' O nome de louvor do cli nkuna 6 tamb6m um mufhc/po, embora nio implique
qualquer tabu. Esta palavra, desconhecida noutras panes da regiao tsonga. corresponde
ao mc/fhupo, que designa o animal tot6mico. Os homens nkuna gostam muito de ser
saudados com estes palavras: Nkunal }/omc/ I (boi), /Vyarh/I (bOfalo). Ha muitas tribos pedi
que "dangam para o bOfalo". Mankhelu afirmou-me que os Nkuna. que t6m o mesmo totem
que estas tribos. sio da mesma origem e v6m do mesmo lugarda Zululindia. Esta afirmagao
6 evidentemente falsa e nio pode mant6-la. Este velho adivinho nio tinha a menor id6ia da
exatidio hist6ricaltinha apenas concluido, da semelhanQa do totem. uma origem comum,
inconscientemente. Para mais. na sua coleQao de ossinhos divinat6rios. costumava
representara sua pr6pria tribo por um pequeno osso de boi, homo os adivinhos pedifazem
para as suas diversas tribos. que representam pelo estragalo dos seus totens.

Estes dois fates explicam-se facilmente pda influ6ncia das tribos suthu entre as
quads estes Tsonga viveram durante muito tempo. Nio se observa nada de semelhante
entre os Tsonga que ficaram no seu pr6prio pars, e Mahagwe, chefe pedi-khaha. afirmou-
me que esta designaQao de Nkuna,/Vyarh/, "bOfalo", 6 moderna e proveio dos Pedi. Os
Nkuna nio observam qualquer tabu em relaQao ao boi. e isto mostra que o seu costume
tot6mico 6 apenas simples imitaQao exterior do dos Suthu. Estes dois exemplos podiam
ser encarados como castes de fofeno/smo secund3rlo. Se considerarmos os Tsonga
comparando-os aos Pedi. somos tentados a concluirque os Tsonga conservaram o velho
costume bantu de se designarem peso seu antepassadol da mesma maneira. vemos os
lsonga acrescentarem a este nome outras express6es de louvor. e podia-se entio supor
que as tribos pediadotaram names de animals para se glorificareml no decorrerdos antes.
os temores e os tabus essencialmente tot6micos poderiam ter sido introduzidos nestas
tribos. vista a importancia dada ao x/bongo. Seria uma explicagao nacionalista do totemismo
e nio 6 impossivel a plod. Embora o totemismo parega ser costume muito antigo na
humanidade, nio se deduz necessariamente dente fato que todos os povos bantu tenham
que ter passado por este est6dio da crenga primitiva.

3' E-me necessirio mencionar um terceiro casa que mostra que a noQao de
comunidade de vida entre um animale um grupo humano deve ter tamb6m existido entre
os Tsonga de outrora. Existem no sec/ io/c/ore contos que parecem ter sido inspirados por
velhas iddias totemicasja desaparecidas. sobretudo o conto de Titichana. publicado em
Les Chants ef /es C0/7fes des Ba-tonga, pag. 253. Uma menininha chamada Titichana
casa-se com um homem. Quando vaipara a casa do marido pede aos pats que Ihe deem
o gato que t6m. Eles recusam dizendo: "Tu bem sabes que a nossa vida este ligada a ele '
Ela insiste. e des consentem por fim. Ela fecha o animal onde ningu6m o v6. O pr6prio
marido mesmo ignora a exist6ncia dele. Um dia. ela vai para a machamba e o gato escapa-
de do recinto. entra na palhota. veste os trajes de guerra do marido, dania e canta. As
crianQas, atraldas pelo barulho, descobrem-no e informam o chefe da povoaQao que viram
um dangarino estranho. Ele vem ver e mata-o. Neste momento preciso. Titichana cai no
chao, na machamba. Ela diz: "Fui mona em casa". Pede ao marido que a acompanhe a
povoaQao dos pais com o gato envolvido numa esteira. Todos os parentes a esperam

hoie

300

Colegao Clissicos - C./sos e Cosfc/mes dos Banff/



Recriminam severamente a moma por ter insistido em levar o animal. Desenrolam a esteira
e quando v6em o cadiverdo gate caem inanimados no chao, um ap6s outro. O cli do gato
6 destruido e o marido volta para a sua povoagao depots de ter fechado a entrada da
povoaQao com um ramo. "A vida deles morava no gato

Os contos populares sio muito antigos e este nio 6 na verdade Onico no seu
g6nero (ver em Jacottet: Treasure of Ba-Soc/fho Lore. Morija. 1 908. a hist6ria de Masilo.
punido por ter comido carne de zebra). lsto parece mostrar que a id6ia tot6mica existia
nos tempos antigos, nos periodos primitivos da evolugao por que passaram certas tribos

4' Um quarto fato tende a provar que existia antigamente uma relaQao mistica entre
um animale um cli. Ha no Norte do Transvaluma esp6cie de antelope que os indigenas
chamam de XI/anaman/. E tabu mata-1o. Se um Nkuna o fizer, a familia morre dentro de
um ano, a mulher os filhos e ele pr6prio. Se o matar sem querer, deve gritar bem alto: Yoon
dana nfadana nance ? -- "AI. com quem o comerei?" Mankhelu diz que 6 tabu comer-the
a carne, mas que o tabu fifa suspenso por esta formula. Os Nkuna nio sabem explicar
este costume. Ei talvez um resto de id6ias tot6micas mats antigas. Mas Mankhelu nio
chama o X7/ananoan/ de um mufhupo. um totem, e estes costumes podem tamb6m ter
uma relaQao com a crenga no nurhu (ver no Capitulo quarto e Sexta parte, Costumes de
cara). Mesmo supondo que os Tsonga passaram por uma fase tot6mica. os cigs atuais
esqueceram completamente estas crenQas antigas.

O meu objetivo no capitulo seguinte 6 descrever o cli bantu tipico. a pequena
comunidade de algumas centenas ou alguns milhares de almas. com seu chefe hereditario.
e nio a tribo no seu conjunto, formada pda amalgama de v6rios dis por um tirano militar
(Chaka) ou um diplomata inteligente (Moxexwe). Alguns europeus viram a corte do
Nghunghunyana em Mandlhakazi, antes deste imp6rio militar sul-africano ter sido destru ido
em 1895 e 1896 pelos Portugueses. O Dr. Liengme, um dos meus colegas. descreveu
alguns dos impressionantes costumes desta corte no relat6rio da S.A.A.A.S.. de 1904. e
no Bu//effn de La Soc/6f6 de G6ograph/e de /Vet/chafe/. de 1 901 . Indico aos meus leitores
estas publicag6es e contents-me com a vida mais modesta mas nio menos interessante
do velho cli tsonga.

Nesta pequena comunidade o chefs 6 o centro da vida nacional. E nele que o cli se
torna consciente da sua unidade. Sem ele. perde o seu significadol perde de qualquer
modo o seu c6rebro. A concepQao republicana este o mats afastado possivel das id6ias e
dos instintos destes povos. Por isso 6 necess6rio descrever em primeiro lugar os costumes
relativos ao chefe. Em seguida estudaremos o papel dos const/he/ros, uma instituiQao
que reforga e limita o primeiro. Uma vez delineado o sistema politico destes reinos
minOsculos. consideraremos a Code e o Ex6rc/to. os dots campos em que a vida nacional
se manifesta principalmente.

bantun
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Capitulo Segundo

A evolugao do chefe

A -- Infincia e mocidade

(Testemunho de Tovana, que se aplica particularmente aos dis rhonga)

Quando a mulher principaldo chefe reinante. a quem chamam de a mulherdo pars
(nsaf/ wa f/ko), percebe que este para ser mae, fazem-na sair da capital e mandam-na
para uma das provincias (f/nyangwa) do reino. sob pretexts de estar doente. Nio dizem a
ningu6m que este gr6vida, pots 6 precise comegar, desde este momento, a esconder
(ku/7h/a) o futuro chefe. Levam-na, por exemplo. para uma povoaQao da Polana, se se trata
da regiao de Mpfumu.

Nasce a crianQa. Se 6 um rapaz, nio o anunciam a ningu6m. S6 os grandes
curandeiros da regiao. os da familia real. os que sio a "forma do pars" (/ef/y/m/sara f/ko)
sio convocados para velar pelo seu nascimento. Preparam para ele. com um cuidado
especial, os mf/omhzana (medicamentos da infancia). Quando a rainha sai. levando o filho
ds costas. envolve-o num pedago de pano para ningu6m poder saber se 6 menino ou

Veste-o at6 com roupas de meninal porque 6 perigoso (svahenyanyana). 6 tabu
dizer em voz alta: "Este filho sera o chefe". Uma declaragao imprudente como esta faria
carr sobre ele a md sorte (s/ng/fa). como o fariam as roupas de rapaz (Mankhelu).

Cresce assam ignorado. Desmamam-no com as mesmas cerim6nias que as outras
crianQas. A mie volta para a capital, mas ele fica na povoaQao pouco importante em que

Contudo. encarregados especiais velam por ele e dio ao pai noticias dele. Ensinam
os seus pequenos companheiros a respeita-lo. Nos jogos, comega a ser acompanhado de
uma corte em miniatura onde escolhe favoritos (ffnxekwa, palavra zulu). Alguns dos seus
companheiros instituem-se seus conselheiros (f/ndhuna) e repreendem os que nio t6m

meninal

nasceu



por ele as considerag6es necessgrias. Brincam de cortes... brincam tamb6m de soldados:
estes pequenas tropas(makhandranyana) vio a guerra contra as vespas e batem-se com
os rapazes das aldeias vizinhas

Quando a crianQa se torna rapaz. lanQam os ossinhos e oferecem sacrificios para
perguntar aos deuses se 6 bom levi-1o para a capital. Se a resposta 6 negativa. espera-se.
Quando a sorte(vu/a) diz que chegou o momenfo de operaresta mudanQa, vaiparajunto
do pai. E dia de festa para os conselheiros que o tinham visitado e que at6 entio dirigiam
a sua educagao. Tratam-se bem (vafum/sana). Matam cabras e um boi. Sacrificam de
novo para anunciar aos deuses, aos manes, que o herdeiro do trono voltou a capital, e o
astragalo da cobra degolada 6 ligado a sua perna, sem dOvida como amuleto protetor.

Na \dade da puberdade (loki atihlambela. hikusa atilorhelile, afanela kuyativa man),
submete-se, como os companheiros. ds cerim6nias usuais em semelhante circunstincia
Os grandes curandeiros do pars tratam-no a fim de fazer dele doravante um homem
(vamuy/m/sa ava manama), tendo o direito de manter relag6es sexuais imorais aquelas a
quais se entregam todos os rapazes. Mas dio-the companheiros mats velhos para o vigiar.
impedi-lo de se entregar a muitas corrupQ6es (SL/ka vanhwanyana /avakc//u vafamc/gems,
rama/s/ve/a kc/kc//a) porque, entao, serra detido no crescimento. ficaria fraco e pequeno
Vive portanto numa contin6ncia relativa. participando nosjogos e nos trabalhos dosjovens
da sua idade. de guardas de bois. As vezes ele da festas. quando o pailhe presenteia com
um boi para se regozijar.

J6 homem feito. chega a idade em que os Negros escolhem mulher(25 a 30 anos)
Se o paivive ainda. 6-the interdito casar oficialmente. E-the permitido sem dOvida /ovo/ar.
isto 6. comprar regularmente mulheres em casamento. Pode ser tamb6m que algumas
venham viver com ele(kt/f/f/he/va). como no caso do casamento por rapto, e entio deve it.
ele pr6prio. segundo a lei, de manhi cedo, denunciar-se como culpado aos pals da modal
mas nenhuma destas mulheres sera sua mulher oficial. Elas dio-the filhos, mas estes
filhos sio makoh/Halos que nio t6m direito a realeza(vt/hos/ 6z/favakoh/a). pols a mulher
oficial. a que deve ter o herdeiro. o jovem chefe s6 deve tomb-la depots da morte do pai.

Ha. com efeito, um ditado, um adagio do direito real que diz: }/os/ ay/fame//kuvona
r?fuku/u. "um chefe nunca deve ver o seu neto". isto 6, o que sucede no trono 6 o seu filho
Os Ngonido Nghunghunyana(em Gaza) seguiam o mesmo principio. Mas. entre des as
coisas passavam-se de modo diferente. O filho maid velho da mulher principal do chefe.
chegando a idade de casar, tomava mulher e perdia o direito de sucessaol era o segundo
filho, ainda jovem quando da morte do pai. que herdava o trono. porque ainda nio tinha
filhos. Daias guerras, lutas, domes entre irmaos. os quaid causaram desgraQas sem fim
a famrlia real de Gaza e que foram uma das causas da queda de Nghunghunyana.' O
sistema dos Rhonga 6 muito mats simples e menos perigoso para a paz do pals: o chefe
nio deve vero nets. pois o filho do chefe s6 escolhe mulher o/7c/a/depots da morte do pai.
As mulheres com quem casou antes nio estio qualificadas para dar a luz o herdeiro do
trono
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I Com efeito. Kula, o homem que traiu Nghunghunyana e facilitou a sua captura. era tio do chefe. Tinha um
velho 6dio contra Nghunghunyana, porque este tinha matado um rival de quem Kula apoiava as pretens6es
Quando estourou a guerra com os Brancos. Kula abragou a causa destes, e pelts deus conselhos. pele
socorro que Ihes trouxe. ajudou-os a apoderarem-se do chefe de Gaza

ColeQao Clissicos -- Usos e Cosfc/mes dos Ba/7fc/



Disse-me Mankhelu que, quando um chafe torna-se muito velho e nio deseja retardar
o casamento do filho e herdeiro, pode pagar o/ovo/o e adquirir para o filho a mulher oficial.
que sera considerada como a "mulher do pars". Mas isto parece um caso excepcional.

B -- Coroagao do chefe

Em todos os dis tsonga. a morte do chefe conserva-se secreta durante um ano ou
mais. como veremos. Entre os Nkuna o luto oficial comega no pr6prio dia da coroaQao do
sucessor. Sio convocados todos os regimentos do ex6rcito. assam como os grupos de

guerreiros delegados pecos dis estrangeiros. As cerim6nias do luto realizam-se em primeiro
lugar (como se vera mats adiante). Depois. pelo fim da tarde, disse-me Mankhelu, os
brandes conselheiros enviam um arauto para o clrculo dos guerreiros. Este greta: Khawc//al
- "Si16nciol" Vem entio o novo chefe, que saida sua palhota e fica de p6, s6. no memo do
circulo. "Vede-o". diz o arauto, "6 o chefel" -- "Quem 6?". perguntam os guerreiros que
desejam saber o seu nome. "Ei Muhlava Davuka". respondeu ele, quando foiproclamado o
chefe dos Nkuna que entio reinava. Antes disso o seu nome era Xikuna. Adotou entio
este novo nome. tirado de um dos chefes ngonido Bilene. "0 que quer lutar pode lutar
acrescenta ele. E um convite para aqueles que querem protestar contra a coroaQao o
fazerem abertamente. Quando Muhlava foiproclamado, a familia dos Masakomo abandonou

encolerizada a capital, julgando-se privada do seu direito(que veremos mais adiante). Nio
6 raro um incidente deste g6nero. por causa das irregularidades que se cometem
freqtlentemente no moments da sucessio.

Se o chefe 6 ainda crianQa. levam-no em ama de um escudo. ou colocam-no no
telhado de uma palhota para que todos o vejam.

Vejamos como se pratica nos dis rhonga esta cerim6nial que Tovana conhecia
pormenorizadamente.

Primeiro sacrificam aos deuses para Ihes pedirem que o ato decorra em paz
felizmente, sem querela, e a data entio 6 fixada. Enviam-se convocag6es aos pequenos
reinos vizinhos, aqueles. peso menos. com os quais mant6m relaQ6es de boa vizinhanga
Suponhamos que se aconteQa a proclamagao do chefe de Mpfumulconvidam-se: Maputru,
Tembe. Matola. Nondrwana, Moamba e Xirindra. Manyisa e Ntimana sio encarados como
sends ja de um outro espirito (nooya mun'Hana) e a bondade s6 se estende at6 o rio

Nkomati", para traduzir literalmente a expressao empregada pelo meu informante (ffmpsa/o
Ea halenu, ti gama le Nkomati ka Mazvaya na Xirindra). oslo 6. n8o se man\6m re\aQ6es de
etiqueta com os dis maid afastados. Os guerreiros das tribos convocados reOnem-se em
maior ou menor nOmerol is vezes s6 v6m alguns delegados. Mas nio se dirigem diretamente

a capital. A etiqueta exige que cada um comece por it a casa do conselheiro do pars do
Mpfumu que esb encarregado de tratar dos neg6cios do seu pr6prio pars. Sio bem
recebidos e alimentados. enquanto esperam o grande dia da coroaQao.

Quando se sabe que os ex6rcitos estrangeiros estio reunidos, o de Mpfumu
junta-se tamb6m. e todosjuntos dirigem-se para a capital.

O conselho da familia real. composto de bos. de velhos parentes do novo chefe,
discute numa palhota a parte. O principal toma a palavra.
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Svihihumeleliki. svihlhumeleliki, hifanela kuleka host kutani\

Eis o que sucedeu IJa que isto nos sucedeu, 6 preciso proclamar um novo chefe.
Os outros aprovam e respondem segundo as leis de etiqueta da discussio dos

Numa praia imensa. todos os guerreiros formam o circulo (kc/6/ya mukhumh/D.
Batalhio atris de batalhio tomam lugar neste cercado vivo. Fica uma abertura neste
circulo perfeito. O grupo dos rapazes da mesma idade que o chefe (f/nfanga fakwe) entra
por al. indo o chefe escondido no meio deles. ornado com todos os aprestos militares:
penas de avestruz, p61os de rabo de vaca nos biceps e nas barrigas das pernas etc.
Entio um individuo especial. o "portador dos chefes" (muf/aku// wa f/hos/ ). entra no meio
do grupo. pega no eleito do dia sobre os ombros e levanta-o na presenQa de todo o ex6rcito.
Os grandes conselheiros. os chefes de segunda ordem. todos os rapazes da familia real
acompanham entio o que levanta o reie percorrem com ele o interiordo circulo, seguindo
a linha dos guerreiros a volta, e gritam:

Negros
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Hosihiieyi\ Dlayani \. Dlayani \
Eis o chefeIMatem-noIMatem-not
Akuna yimbeni
Nio ha nenhum outrol
Hitiva yoleyi.
S6 conhecemos este.
Dlayani\ Lwanganiyimpi \.

Matem-no. se ha um aquique tenha um ex6rcito(para opor-the).
Os virios batalh6es respondem a estes desafios. a medida que o cortejo passa a

frente deles: Bayefhe I Ba/efhe I /Vdrawoo I Estas palavras constituem a grande saudaQao
real a que t6m direito todos os chefes independentes.2

3erminadas a e/evafao e a apresenfafao. passam ao Kc/g#a. isto 6, a dania gue/mira.
Os her6is do ex6rcito (vaf/cavan/ va fume) e os rapazes da familia real precipitam-se

2 Viu-se na palavra Bayefhe o seguinte sentido: tri-los aquie mata-os: os teus inimigosl /Vdrawo significa
leiolOs guerreiros empregariam is vezes este terms, ao mesmo tempo para glorificar o chefe e declararem-
se seus sOditos. Etta saudaQao solene tende a generalizar-se. Dirigem-na aos Brancos, nio s6 is autoridades
superiores, mas tamb6m um pouch a qualquer um. at6, em certos castes, aos missiongriosl Lembro-me
sempre da minha chegada a povoagao de Xirindra, onde se encontrava o chefe Mahatlana que eu ia visitar.
sem ainda, o conhecer. Chegueia entrada do /<raa/ montado num burrico dos mats modestos e perguntei a
dots rapazes que estavam na porta de onde estava o chefe. Bayefhel - responderam-me des primeiro para
me saudar, e todavia nio havia nada de real nem no meu traje nem na cavalgadural Um destes jovens era o
proprio Mahatlana.
Dizem tamb6m de boa vontade Bayefhe a um superior quando ele shes deu um presente. e, neste casa, esta
palavra equivale a "obrigado".
Em Gaza, Nghunghunyana ngo permitia que dissessem Bayefhe a mats ningu6m a16m deli. Todos os pequenos
chefes rhonga se faziam saudar assim, e o reingoninao podia impedi-los. porque des dependiam diretamente
dos Brancos e nio dole
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alternadamente sobre a cerca. brandindo as armas. saltando tio alto quanto podem.
imitando os atos de valencia do campo de batalha e fazendo o gesto de vararde dado a lado
inimigos. Este kug//a prolonga-se at6 que se ouQa guitar: eyi, yeyi, yell:l.

Este sussurro que percorre todo o ex6rcito marca o fim dos santos: todos voltam
para a fileira. Depois devem tocar-se todos os escudos, formando assim um imenso circulo
ninterrupto, e 6 entio que tem lugar o kuguwa. a execuQao do hino solene que 6 o prim?c4)a/

canto pafd6f/co da tribo, o cintico da coroagao e o do auto, a ode guerreira, numa palavra
o canto sagrado por exce16ncia

Sabela
Sabela, nkosi\
Ji\ Ji\
Siyakuwela mlambo mkulo waka nkosi.
Responde-nose
Responde-nos, 6 chefel
Ji! Ji!
Sim, n6s iremos passaro rio imenso, o rio do chefe
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Este canto, que 6 alias em zulu, 6 dificil de compreender. O solista exclama
primeiro: Sale/a. nkos/. o que se poderia traduzir por: "Obedece ao chefe'l mas a
significaQao 6 antes: "Responde-nos. 6 chefel" e. neste caso. as palavras serlam um
convite dirigido pele ex6rcito ao chefe, o qual responde executando a dania que seguir6
A esta exclamaQao do solista, os guerreiros respondem primeiro batendo as azagaias
contra os escudos. produzindo assim um ruido seco que o canto procura representar pda
silaba J/I J/I Depots. batem com o p6 no chao fazendo: vul Vul e acrescentam a fuse
enigmatica: "Sim, iremos passer o grande rio do chefe". Que rio 6 este? E o que separa o
pals de Mpfumu da Khoseni. por exemplo, isto 6. o Nkomati? Ou entio 6 o Mitembe que
marca a fronteira entre os Rhonga do Norte e os do Sul? Ou nio se trata antes, nestas
palavras misteriosas. do rio da morte que o ex6rcito atravessara sem hesitar se o chefe o
chama? Seja o que for, este canto deve ser um protesto de fidelidade dos guerreiros ao rei
e provavelmente tamb6m um apelo a sua valentia

Depots do canto executado, nio 6 mats permitido a ninguem sair das fileiras ou
passear no recinto. O chefe, ele. precipitou-se para lal todos os guerreiros seguram o
escudo na mio e batem-no com pequenas pancadas secas (kl/ha ngoma) e, ao s.om
deste ruff. o chefe p6e-se a fazer gu//a por sua vez. Dania a dania guerreira. brandindo a
azagaia. homo se matasse inimigos invisiveis. A mult.idao encoraja-o gritando-the: "S//ol
s#ol SI/olanimal dos camposlleaol" As espingardas disparam umas atrds das outras: pc/-
pu-pu-pu. Movimenta-se'doidamente, encharca-se de suor, este cansado, o chefel Por
fim paul Senta -se todo o ex6rcito e levam-the um pote de .cerveja para Ihe matar a sede

'Depois de a cerim6nia ter durado muito tempo e .de o ex6rcito ter podtdo gozar
letamente a sua vontade o espetaculo da valentia do seu chefe, o generallcenc a

um apos outdo todos os batalh6es. O circulo (mukhumb/ ) desmembra-se e todos correm
celebrando o louvor do corpo de ex6rcito a que pertencem at6 a casa dos diferentes
conselheiros encarregados deles. Os membros da familia realvoltam para a capitale ai
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ficam. Um conselheiro vai levar a cada um dos grupos o boi que Ihe pertence e que
aceitam gritando BayefheIE esquartejam e comem a carne nos seus quart6is respectivos
Coisa digna de nota: nio celebram qualquer sacrificio nesse dial nio se realiza qualquer
cerim6nia religiosa. A coroaQao 6 materia puramente militar. parece. uma esp6cie de
Juramento dos sOditos em relagao ao chefe e do chefe em relaQao aos sOditos

C - O casamento oficial do chefe

Depois de o chefe ser coroado. trata-se de Ihe encontrar a mulher oficial, a mulher
do pars. isto 6. a que dare a tribo o futuro rei. Esta mulher 6 comprada com bens dos
sOditos, costume dos mais caracterrsticos e que mostra admiravelmente at6 que ponto a
famflia rea16 ao mesmo tempo a propriedade e a g16ria da nagao. Um belo dia, v6m os
conselheiros visitar o novo chefe, este os recebe muito mal. "0 que 6 que vos dare a
comer? Quem cozinhard a carne? Quem preparara a cerveja?" Eles retiram-se todos
penalizados, mas tendo perfeitamente compreendido a alusio. O chefe quis lembrar-lhes
que tinha chegado a altura de des Ihe procurarem a mulherdo pars... Esta maneira indireta
de fazer entender as coisas 6 muito usualentre os Negros.

O neg6cio 6 discutido primeiro em segredo pelos irmios e irmis do defunto. Falam
a esse respeito na palhota (vavu/avt//a nd/w/n/ ). isto 6. entre des. em conselho de familia.
Depots de se consultarem, enviam um mensageiro aos principais do pals. aos chefes dos
ramos mats novos da familia real (Khovo, Polana, Kupana, se se trata do pars Mpfumu). e
mandam-lhes dizer: "Parece que ja chegou o momento de educar, propriamente de fazer
crescer o chefe (kc/ku//sa hos/). porque o pals 6 mantido peso seu galo."3

Os grandes (vary/u) discutem o neg6cio. cada um na sua aldeia. e fixam um dia
para a confer6ncia na capital. onde ele sera conclufdo.

Vejamos como as coisas se passaram para o casamento de N'wamantibzana. o
jovem chefe de Mpfumu, deportado em seguida a guerra de 1894 a 1896. e falecido no
exflio. Vamos. segundo o testemunho de Tovana, reproduzira discussio que preparou o
seu casamento. llustra bem as leis da etiqueta observada em semelhante ocasiio.

Os grandes (vakc//c/) discutem o neg6cio. cada um na sua aldeia. o irmio do chefe
defunto. comega:
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Ana kambe \ n'wi tihosi
tara Mpfumu \ Ke loki
hihlengele taninamunhla
Ke ana hlsvivonile ke
iesvaku svifanekellle
kunha hlkufisa host.
himunyika, nsati

3 D/lly/ma h/ nkuku. expressao proverbial que quer dizer: da mesma maneira que o galinheiro nio pode
prosperar sem o gala, 6 precise cuidar do chefe do pals, a fim de poder perpetuar a sua raga e obter.para
o pars aquele que Ihe sucederi.
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wa tiko, himunyika
tito. Akuna ylmbeni,
n'wi tih osi \
Este beml V6s, os chefes
de Mpfumu, com efeitol Se n6s
nos reunimos hoje
6 porque vimos bem
que de fato 6 precise
elevar o chefe
e dar-the a mulher
do pars. dar-the
o pals. Nio ha outro neg6cio.
v6s, os chefes
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Um dos ouvintes responde

Xa ke, manyane
uhlayile mhaka
uhlulekile na?
Xa marhito man'wana
hiya vula vula hikhanela yinike?
Akusalanga nchumo
N'wihikombisa
lesvi hitakahumexa svone
n'wi va n tsiridra \

Ao expores-nos o neg6cio.
estiveste abaixo da tua tarefa(subentende-se]naol])
E n6s que outras palavras
poderiamos acrescentar?
Nio fica nada para dizer.
V6s, pois, dizei-nos
o que teremos que dar.
v6s outros, habitantes da capitals

Entio. os chefes subalternos dizem: "Por n6s, daremos cada um uma libra esterlina
ou um boi. a escolha". Os chefes das povoag6es fornecem cada um dez xelins e cada
povoaQao um xelim a16m disso. Antigamente, antes de o dinheiro ter sido espalhado peta
regiao. cada um dava uma enxada.

Cada pequeno chefe vai-se embora e reOne por seu ladd o dinheiro ou os bois. Feito
isto. anuncia a capitalque acabou a sua colheita, e toda esta fortuna 6 trazida e reunida
na casa do chefe. Contam-na. Para N'wamantibzana este imposto especial rendeu trinta
libras esterlinas e vinte bois.

A noiva foi escolhida na famllia real da Matola. Chamava-se Mimalengana. O jovem
chefe s6 a vira uma vez, quando ela voltava de Gaza. Contudo ela era sua tia a moda da
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Bretanha, da seguinte maneira: Hamule. paide Zihlahla e av6 de N'wamantibzana. tinha
se casado com a irma de Malengana, chefe de Matola. Malengana teve como filha esta
Mimalengana (/W/ nos prefixos dos nomes significa #/ha de)I foi ela quem se tornou a
mulher do jovem chefe. Ja mencionamos e explicamos o fato de os casamentos entre
parentes serem de honda entre membros de famllias reals.

Os chefes de Mpfumu unem-se geralmente ds familias de Mavota e de Matola.
Estas vio procurar mulher na corte do Maputru

Resolvido o neg6cio, reunido o /ovo/o, eleita a moma, Machivi, conselheiro do Mpfumu,
encarregado dos neg6cios de Matola, enviou N'wamachavana. o rapaz que Ihe servia de
mensageiro, a casa de Sigawule. chefe de Matola, para fazer o pedido de casamento. O
rapaz nio foidiretamente a casa do chefe, mas "entrou" peso conselheiro de Matola que
esb encarregado dos neg6cios do pars do Mpfumu e que se chama Mhambeni
Desempenhou a sua missio dizendo: "Vimos pedir em casamento a nossa ko/avt/ana, isto
6, a nossa av6(ou tia)". "Bem, respondeu Sigawule. quando Mhambenilhe transmitiu a
honrosa proposta... Vai-te embora, virus procurar a resposta

Os membros da famrlia real foram convocados. discutiram e aprovaram o pedido, e
o mesmo enviado. com outro companheiro, veio. como tinha combinado, buscar a resposta.

Limpou-se uma palhota com cuidadol receberam-nos com muitas atenQ6es e des renovaram
a mensagem. "0 nosso chefe, disseram. este ainda solteiro... Dorme na sua palhota de
rapaz(o que nio era verdadeITinha ja v6rias mulheres. mas estas nio contavaml) e este
com pressa de se casarl Apressai-vos entio em conceder-the Mimalengana". -- "Bem.
disseram os outros. Vamos um destes dias discutir o assunto em vossa casa. Quando
nos esperais?" Fixa-se um dia e os grandes de Matola dirigem-se a casa de
N'wamantibzana. Preparou-lhes uma recepQao pomposalfoi mono um boi em sua intenQao.
Mas, primeiro. mostram-se avarentos para com des. nio Ihes dio quase nada para o
almoQO, porque se trata de regular primeiro uma aborrecida questao de dinheiro.

Sentam-se na palhota principal, todas estas altas personagens. com algum
embarago. . . O pretendente nio est61 Nio entram logo de primeira no importante neg6cio
do/ovo/o. Sio circun16quios, cumprimentos(ku/7y/kefana) sem fim. dos quais damos o

Um dos principais de Matola comeQa dizendo

resumoe
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E da regra, pois que v6s outros.
de Mpfumu quisestes
ressuscitar hoje
relag6es antigas de parentescol
Hamule. vosso av6.
tinha com efeito escolhido mulher
em Matola
Esb beml N6s vos estamos reconhecidos
Contudo Sigawule
enviou-nos para saber
de que maneira tencionais page-la.
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'demos trinta libras esterlinas". respondem os de Mpfumu. "Ahltrinta librasIQuer
dizer que Mimalengana iri ela pr6pria cortar a sua lenha. buscar a sua agua?"(lsto quer
dizer: trinta libras bastam para a princesa... mas 6 precise tamb6m pagar para as meninas,
as irmis mats novak(ffr7h/ampsa) que devem acompanha-la para a ajudar no seu trabalho,
como 6 o costume).

Vamos perguntar a N'wamatibzana o que tem a responder", recomegam os principals
de Mpfumu. Aquele Ihe diz: "E os vinte boise" Ewes voltam a palhota: "Ha ainda vinte bois
declaram aos de Matola - "Bem. dizem estes. isso 6 pdas duas meninas que a aliviardo
nos trabalhos da casa". Adiscussio espinhosa terminou sem muitas dificuldades. Entio
vio comer de boa vontadel At6 que kuxurha, isto 6. que estejam bem fartos. o est6mago
saliente por baixo do esterno e fazendo bossa, que 6 a noQao de saciedade entre os

Regulam-se os noivos (kubufa). Falta fazer a visita de noivado (kufrheke/a) e celebrar
a festa propriamente dita do casamento. Coisa curiosa: o chefe brilha nisso pda sua
aus6ncia. Os seus amigos vio fazera vfs/fa regulamentar (que nio 6 feita pdas meninas.
como quando se trata de uma uniio entre simples mortals). Vio sobretudo para ver a
noiva e informar acerca deja ao real pretendente.

,4 fesfa do casamenfo tem lugar. naturalmente, no domicflio da mulher. Em Matola,

portanto. preparam cerveja em massa e avisam a gente do Mpfumu quando ela estiver
bem fermentada. Estes mobilizam (kuh/oma) o seu ex6rcito: nio todos os guerreiros.
mas um batalhio escolhido de rapazes e homens levando a coroa. Enfeitam-se
magnificamente com as suas peles de civetas e outros ornamentos de guerra. mas seguram
nas mios os pequenos escudos dejogos(mahahc/) e apenas paus porque 6 a amizade
que os reOne e esta expediQao 6 pacifica. Dirigem-se a casa de Mhambeni, o conselheiro
de Matola encarregado dos neg6cios do Mpfumu. Vio aibusci-los e chegam a capital
levando consigo o/ovo/o a ser entregue aos pats da princesa. Tem tamb6m lugaro curioso
simulacro de batalha de que vimos os pormenores a prop6sito dos casamentos vulgares.
esforgando-se os habitantes de Matola por se apoderar dos bois e os de Mpfumu
defendendo-se e procurando roubar as canecas de cerveja na capital. O combate - para rir
- 6 bastante vivo, e chovem as pauladas at6 haver um ferimento e correr algum sangue.
que 6 quando param de vez as hostilidades. Daiem diante recebem-se amigavelmente.

O /ovo/o. em dinheiro e bois. 6 entregue a Sigawule. chefe de Matola. em presenga
de testemunhas. Mpfumu mata um boi para os de Matola e os de Matola degolam uma
vaca para os de Mpfumu, e isto sem qualquer cerim6nia religiosa: fez-se previamente um
sacrificio na Matola para recomendar Mimalengana aos deuses do seu pars. Os rapazes
das duas terras executam as dangas pr6prias de cada um dos dis. E um duelo coreografico

em que se esforQam por honraro seu pals. Os convidados dormem uma noite na capital
de Matola e retiram-se no dia seguinte.

Os parentes da noiva preparam-the o enxoval: um ngc//a. grande cesto em que
poem provis6es de milho e outros cereais que plantara no seu novo domicilio; entregam-
he diversos utensflios. pandas, peneiras. enxada, machado. e. num dos dias seguintes.
acompanham-na todas as mulheres a morada do marido e vio realizar a cerim6nia do
kc/korhoka ka x/g/yang (ver pag. 121). Banqueteiam-nas com bois e das voltam para
suas casas.
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A mulher do chefe nio 6 obrigada. como as rec6m-casadas vulgares. a viver com a
sogra e a serve-la durante o primeiro ano do seu casamento. Desde que ela foi falar com
ele. o chefe convoca todos os rapazes para que Ihe construam rapidamente uma nova
povoagao. a sua povoagao, que sera doravante a capital do pars e que batizario com um
Dome especial. A povoagao realde N'wamantibzana chamava-se Hlanzini, e fundara-a nos
confins da regiao da Moamba para nio ficar muito perto do comandante portugues que
residia em Hangwana.

Coroado, casado, instalado na sua resid6ncia. o chefe s6 tem que reinar.
Mankhelu conta as cerim6nias do casamento oficialentre os Nkuna como segue:

Todos os principals chefes da povoaQao enviam. cada um, um bon capitals depois. reOnem-
se la, matam um boi. comem-no e discutem para saberquem sera a mulher do pars.'

Perguntam ao chefe: "De quem gostas?" Ele responde: "Da filha deste ou daquele
chefe". Vio a casa do paidesta mulher e dizem: "Come o /ovo/o e da a tua filha ao chefe '
O homem pode recusar. Se consente, a moma passa a ser "a mulher do pais", o pars
comprou-a e ela dare a luz o futuro chefe.

Se o pals leva mais bois que o necessario, os que ultrapassam o prego do /OI'o/o
acompanham o chefe e a princesa a sua nova povoagao "para Ihes fornecer leite

A razio peta qual nio 6 tabu a um chefe casar-se com uma parente pr6xima 6 esta,
segundo Mankhelu: "Nada 6 tabu para ele, porque ele 6 a terra (hos/ f m/save. ayjyf/f
nchumc/). Pode mesmo escolher a filha de um dos seus irmios mats novos, porque tudo
Ihe 6 permitido. Para ele nio h6 faltas. E ele quem faz a lei. Mesmo se ela for ma, as
pessoas devem aceitg-la..." Esta identificaQao do chefe e da terra 6 das mais curiosas e
voltaremos a falar dela quando tratarmos do cardter sagrado do chefe

A mulher comprada pele dinheiro do pars. embora seja a mulher oficial, 6 contudo
inferior a primeira mulher que o chefe desposou. Este nio pratica os ritos de viuvez quando
ela moore (ver pag. 1 79)

Um chefe, quando viaja. leva sempre consigo as suas mulheres.
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D - O reinado

1 - 0 canter sagrado do chefe

Dissemos sempre que entre os Rhonga o aparato da realeza 6 reduzido ao minima
O chefe anda tio pobremente vestido como os seus sOditos: ds vezes o seu onto de
caudas 6 um pouco maid opulento.

4 No caso de Muhlava. o proprio Mankhelu recebeu os quinze bois do /ovo/o na sua povoagao e guardou-os
durante uma temporada. Outros sOditos tinham dado uma libra esterlina ou uma enxada, uma cabra ou
absolutamente nada. se nio tinham podido contribuir. Nenhum tinha recusado, mas alguns nio tinham nada
para dad lsso nio tinha importanciaIDurante aquele tempo um boi partiu uma perna. A mie de Muhlava disse
a Mankhelu: "V6sl Os bois do /ovo/o morreml Apressa-te a arranjar uma mulher para o chafe". Muhlava foi
consultado e escolheu uma mega do cli dos Makaringe. Mankhelu tinha ja casado com urna mulher delta
familial Estas pessoas eram por conseguinte suas vako.f(wada. Foia casa deles e fez a sua proposta. que
aceitaram. Em seguida Muhlava acompanhou Mankhelu na sua segunda visita a casa dos de Makaringe. que
mataram um boi para ele e o ajudaram a coma-1o.
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As suas palhotas sio constru pdas segundo o mesmo modelo que as dos outros. A
sua povoaQao pode ser maior. mas ds vezes 6 tamb6m muito pequena.s

Nos antigos documentos portugueses, em particular numa relaQao an6nima do fim
do s6culo passado. os chefes dos arredores da bala sio descritos em termos esp16ndidos
Sio muito poderosos. cheios de honra. de generosidade e respeitados". O chefe da

Khoseni6 chamado o argo Paced(?) e comparado a "uma esp6cie de imperador". Sio
exageros manifestos. homo muitas vezes cometeram os exploradores de outrora. Todavia,
nem tudo 6 falso nestas descrig6es: a rea/eza, aos olhos dos indigenas, 6 uma instituiQao
venerdvel e sagrada. O respeito peso chefe e a obedi6ncia ds suas ordens sio gerais. e o
que mant6m o seu prestigio nio 6 a grande riqueza ou poder. 6 a id6ia mistica de que a
nagao vive por ele como o corpo vive pda cabeQa.

Os Tsonga nio se servem de palavras abstratas para explicar isto. mas sim de
imagens muito impressionantes. O chefe 6 a "terra", coma vimos. E o galo que sust6m a
vida do pars (Tembe). Mankhelu acrescenta: "E o touro. sem ele a vaca nio pode ter filhos.
Elo maridol sem deo pars 6 como uma mulhersem marido. E o homem da povoagao - Se
o cio ladra e nio h6 um homem. ningu6m se atreve a sairda povoagao para dar conta do
perigo quea ameaga. ningu6m se atreve a expulsara hyena. Um cli sem chefe perdeu a
razio (hunguk//e). Morreu. Com efeito. quem chamard ds armas? Nio ha mats ex6rcitol O
chefe 6 o nosso grande guerreiro(/7henha)l6 a floresta onde nos escondemos e aquele a
quem pedimos as nossas leis. Os conselheiros (f/ndruna) nio t6m o poder de estabelecer

O chefe, consciente delta posiQao, faz tudo para salvaguardar e aumentar o seu
prestigio. Nio deve ser muito familiar. Nio come com os sOditos, a exceQao de alguns
favoritos. As vezes come sozinho na palhota. Quando mata um boi. escolhe dentre os
diversos pedagos os que prefere e come-os diante dos sOditos. que o olham com respeito,
enquanto engolem a pr6pria saliva". Lanka ds vezes um pedago de carne a um dos favoritos.

que o recebe com as duas mios e gritei: Bayefhel Na capital do Tembe. os homens
arrastam-se dejoelhos at6junto do chefe, gritando:/Vghonyamal-"Leaol" N'wangudrwana.
o chefe de Moamba, era conhecido pdas suas maneiras mats democrdticas. Costumava
comer com os seus vassalos.

Antes da introduQao do cristianismo era tabu apertar a mio de um chefe. Contudo
Muhlava aceita com certa repugnancia a mio que Ihe estende o mats modesto dos sOditos
e at6 crianQas, no dia de Natal. Aid6ia que Ihe inspira este terrors que o chefe 6 um ser
magico. Ha mezinhas com as quads se unta ou tomas assim, o seu corps 6 tabu (nfrumho
wa hos/ way//a). Ei perigoso: "Quando estende para ti um dedo. tu 6s morton" (Mboza).

leis
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5 Um belo dia, passando na celina de Ricatla. chemo a um campo e. a sombra de uma 6rvore magnifica.
encontro. trds individuos. as tr6s mats poderosas personagens da regiao. acocorados modestamente e
ocupados em afugentar os pardais que destruiam a sua plantaQao de sorgo. Eram Muzila. o pequeno chefe.
Makhani. seu primeiro conselheiro. e a mie do chafe. entregues a este trabalho matador homo os mats
humildes dos deus sOditosl Este mesmo Muzila tinha vgrios irmaos, mats novos. um dos quais era o pastor
dos nossos bois. Recebia um salgrio de dez xelins por m6s. Ora este rapaz adoeceu. Chovia torrencialmente
nesse dia. Quem velo chegar ds 10 horas da manhi. absolutamente encharcado pele .di10vio que fazia?
Muzila. o chefe, que me diz: "Guards os bois em vez de meu irmio... e vim para te prevenir que vou levi-los
ao bebedourol
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Gragas aos encantos de que se servia para untar o corpo, Maphunga. chefe de Nondrwana,
vencia os que discutiam os neg6cios de Estado com ele. mesmo os Brancos, "incapazes
de Ihe responderem ou de resistirem a sua Vontade"(Mboza). Para acentuar ainda este
temor salutar. certos chefes tinham o costume curioso de desaparecer por algum tempo
(kt/fumha), termo que se aplica a uma grande lagarta. quando entra na terra e se torna
crisglida. O mesmo Maphunga ficava invisivel durante uma semana todos os anon. antes
da grande festa do vc/kanyf.' Veremos que os grandes magicos praticam o mesmo rito.
porque desejam tamb6m causar por este meio uma impressao profunda na imaginaQao
popular (ver Quarta parte). Dissemos que s6 o chefe deve ser saudado pda formula real
Bayefhe. O pequeno chefe nio tem legalmente direito a ela, e chamam-the Baba. "Pai
Quanto aos sOditos, chamam-nos de ma/adam, do verbo kc//andre, "Seguir os que seguem '
O chefe marcha a frente, os ma/andre. as pessoas ordinarias. seguem por submissio e
fidelidade, um pouco como o cio segue o dino. por apego, mas prontos a bater-se por
ele, na primeira oportunidade.

Nio se deve pronunciar o Dome do chefs de qualquer maneira. Se 6 id6ntico a
palavra que designa qualquer outro objeto, o nome deste objeto deve ser mudado. Assim.
o chefe de Mpfumu, N'wamantibzana, achava que o seu nome se parecia muito com nf/vu
(diminutivo nf/bzana), uma esp6cie de antelope. Nunca mats no pars se chamou se nf/vt/
este animal, por aquele motivol era tabu. Passaram a chamar-the nguya. Zihlahla. paide
N'wamantibzana, foiainda mais longe que o filhol os seus conselheiros queixavam-se que
ele nio Ihes dava carne para comere guardava-a toda para si. "E um cao". diziam. O chefe
ouviu isto e promulgou o decreto seguinte: "Que se informe todo o pars que m6zana. o
cao. sou eu. Quando pronunciardes etta palavra falais do vosso chefe. Ordeno-vos por
conseguinte que chameis doravante de ka/wada os verdadeiros des". E assim se fez por
algum tempo. Do mesmo modo, em Nondrwana. o povo proclamou tabu o verbo kuphunga.
aspergir. e substituiu-o por kc/khwt/eva, para nio ofender Maphunga. O costume de mostrar
respeito evitando empregar o nome do chefe para designar objetos vulgares 6 tamb6m
extensivo a outros homens, quando especialmente conhecidos. Assam. como certa grande
personagem do cli de Maputo se chamava Mahlahla. que significa "varas", passaram a
chamar a estas Oltimas mavfr7da. Ainterdigao de pronunciar o nome do chefe pode mesmo
it tio longe que os names dos pr6prios chefes defuntos sio tabus. pelo menos na regiao
do Bilene. Assim. o pequeno chefe de Ricatla tinha sido chamado Muzila. nome do chefe
ngoni. filho de Manukuse e paido Nghunghunyana. Mas o povo costumava chamar-the
A46oz/n/. com receio de que os guerreiros do Bilene pudessem dizer: "Que 6 isso? Onde o
escondestes? Mostrai-nos Muzila. Afirmam-nos que morreu ha muito tempos"

Sio tragos do costume do kc/h/on4)ha, que nio este por6m tio desenvolvido entre
os Tsonga como entre os Zulu
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6 Encontra-se este costume entre os Pedis, cujos velhos chefes abandonam as suas povoag6es e vio viver
no deserto durante ands, deixando em seu lugar um principe regente. Esta esp6cie de vida de eremita
di-lhes grande prestigio. O chefe pedi Sikororo, de porto de Xiluvana. eclipsou-, se assim durante vgrios
antes. A cantin6ncia sexual, verdadeira repugnancia para as mulheres, era uma das raz6es de se retirar
para a solidio que durou at6 a sua morte (1903-1904)
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O nome do chefe 6 tio sagrado que o empregam geralmente nosjuramentos. Quando
um homem de Nondrwana deve prestarjuramento, diz: /Waphungal '

ll -- Insignias reals

Em toda a parte os refs gostam de se omar com insignias majestosas, emblemas
do cargo, que os diferenciam dos sOditos. Os chefes tsonga nio t6m coroa especial,
sendo o xod/o/o o apanagio de todos os adultos notaveisl nio usam qualquer vestimenta
real e nio tem cetro nem trono. Traduzimos is vezes por "trono" a palavra x//L/ve/o, isto 6.

o lugar onde se ku/uva ou onde 6 pago o impostor mas trata-se s6 de uma palhota menor
do que as outras. e ha vassalos que podem ter o seu x//uve/o. Todavia. em alguns destes
pequenos reinos h6 objetos reais que pertencem ao chefe enquanto chefe (vukos/ 6za

Entre os Nkuna, o chefe possui um grande bracelete de cobre chamado df/af/a,
comprado ha muito em LourenQO Marques pelo cli nkuna em troca de dentes de elefantes.
disse-me Mankhelu. Segundo outros informantes. o /ff/af/a tinha sido forjado por indigenas
com o cobre e talvez o ouro extraido por des. O df/af/a estava em poder do ramo primog6nito
do cli nkuna: Hoxana era entio o chefe deste grupo, mas fugira para a regiao de Moamba
durante o periodo agitado de 1 855 a 1 860. Quando morreu. o povo levou o df/af/a ao chefe
Xiluvana, que pertencia a um ramo mats novol pensavam que com sua morte voltariam o
df/af/a e o reino. Mas a esperanga foi em vio: Xiluvana guardou o poder e a sua insignia. o
bracelete de cobre, e legou-os a seu filho. Muhlava. como veremos. Correm muitas lendas
a prop6sito deste df/af/a. Dizem que se extingue por si mesmo. "Este pedago de metal 6
verdadeiramente uma coisa admiravel". escrevia um jovem nkuna, "porque, quando o
enterram no chao. como os Negros fazem aos seus tesouros. deve ser plantada uma vara
de ferro no memo. para o impedirde se it emboralse nio se tomar esta precauQao. o df/alfa
pode abandonaro lugaronde estava e it para qualqueroutra parte. Num ano pode transportar-
se tio longe como a fonte do Masetana (cerca de um qui16metro)"

Outro tesouro real pertencente a familia nkuna era um dente de elefante que inimigos
vencidos tinham trazido em penhor da sua submissio.

Em Nondrwana, o velho chefe Papele. que precedeu Maphunga e vivia nos meados
do s6culo passado. usava uma esp6c/e de ro/o de caine/o, ou pacote de cabelos tecidos,
que era um sinai de realeza (x/Hobo). Mas este costume desapareceu. Havia tamb6m uma
sana compdda que flcava exposta ao fumo do fogo real na palhota sagrada do nyokweku/u.

hash
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7 No seu livro intitulado maher Soc/a//sm. D. Kidd aflrmou que os chefes bantu sio muito invejosos e matam
os sOditos quando se tornam muito ricks e por isso shes fazem sombra. lsto pode acontecer em outras tribes
ou quando um governs militar substituiu o velho sistema patriarcal. Entre os Tsonga nio e assim. Os meus
informantes nio puderam encontrar qualquer exemplo de um homicidio cometido por um chefe apenas. por
asta razio Deve-se todavia mencionar o casa de Xiluvana. que matos um sadito, chamado Muhluhluni.
tornado muito poderoso; mas Muhluhluni tinha declarado que desejava usurpar o.poderl tratava-se pris de
um crime de alta traigaolUm Ndruna rico da regiao de Nondrwana foitamb6m marta e os seus bois tomados
pele chefe porque tinha tentado seduzir uma das mulheres daquele. Mas muitos chefes de povoaQoes
tinham muitas cabeQas de dado. coma Maphunga, e. nio eram inquietados por isso: "Por que ele os odiaria?
Nio Ihe podiam fazer mall por estar protegido por poderes sobrenaturais. e levavam-the tanta cerveja
quanto tinham mulheres e por conseguinte mais milho

Henri Junod - ,A v/da nac/ona/



que vou descrever e a que chamavam nfrovo e tamb6m mhamha(oferta)leste objeto tinha
evidentemente um valor religioso para o cli e levavam-no quando o ex6rcito estava reunido.
Tinha o poder de tornar-se invisivel para o inimigo. A16m do mais, esta cana magica era
muito Otil porque prevenia o cli quando algum perigo o ameaQava. Colocavam entio o
arroyo no fogo: se nio ardia, o cli nio tinha nada a temer dos inimigosl se ardia. o cli ia
ser atacado e derrotado. Entio preparavam outra cana e punham-na no fogo com esperanga
de resistir ao lume

Falaremos na Quarta parte de uma outra mhamba venerada que se encontra na
maior parte dos dis tsonga e que se comp6e de unhas e cabelos dos chefes defuntos no
cli do Tembe e da pele seca das suas caras no cli da Xirhindra. Empregavam-no como
meio de propiciaQao nas calamidades nacionais. Na regiao de Khoseni, o chefe possuia
tamb6m a mhamba. Era um objeto misterioso que o cli sempre possuira desde tempos
imemoriais. desde o comego, "desde que os Khosa sairam do canigo" (ver Sexta parte,
111). Ningu6m se atrevia a v6-1o senio o chefe, que o guardava escondido em algum lugar,
num buraco. entre os rochedos. S6 o sobrinho uterino (nfc/ku/t/) conhecia este lugar, e. se
necessitavam dele para our aos chefes defuntos, s6 o chefe e o sobrinho uterine ousavam
aproximar-se do esconderijot os que os acompanhavam deviam parar a certa distincia
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Esta mhamha perdeu-se. Nchongi. o grande chefe dos Khosa no principio deste
s6culo, ja nunca a tinha visto. Tinha sido nevada pelo seu predecessor Mavhavazie tinha
desaparecido durante as agitaQ6es politicas da guerra de Nghunghunyana. Por isso 6
impossiveldizer em que consistia este objeto e nunca mais provavelmente se sabers. Nio
ha dOvida, contudo, queo empregavam com o mesmo fim que a mhamha do Tembe e da
Xirhindra. O seu poder religioso e magico provinha do fato de estar untado com a r7s//a dos
chefes mortos. Pda morse de um chefe a sua ns//a, isto 6, a camada de sujidade que
ficava no corpo. era tirada e untavam com ela a mhamha. lsto dava ao chefe reinante o
poder de influenciar os seus deuses antepassados em virtude do principio magico: a parte
age sobre o todo. Dizem que nos tempos antigos. o chefe khosa Xihanyisana tinha
maltratado os seus dots irmios mats novos, Malakwana e Nhlalati, e que estes dots
homens conseguiram arrancar-the o poder com a ajuda do cli da Moamba. Xihanyisana
reconciliou-se mais tarde com os irmios e deu a mhamba a Malakwana16 a prova de que
este objeto misterioso era verdadeiramente considerado como o atributo mats importante

Estas insignias reais nio eram de uma apar6ncia muito majestosa. E preciso
confessar que a realeza tsonga nio tinha emblemas brilhantes. Mas tinha mats que istol
Cada cli possuia uma mezinha especial cujas virtudes m6gicas eram grandemente
estimadasl graQas a ela o chefe era invencivel. os guerreiros invulnergveis e o pals nio
podia ser conquistado. Este encanto poderoso chama-se mbhu/t/ (Dz.), mpaa/u (Ro.)

Entre os Nkuna o m6hc//t/ chama-se n'want/ka/a/a. E guardado pdas pessoas da
familia de Muxwana, e um homem chamado Papalati6 o responsavel por ele. Consiste em
quatro cabanas (nhc/nguvana). duas masculinas e duas femininas (as mezinhas sio
consideradas como tendo sexo, ver Sexta parte), e os seus nomes sio: /Wa/akaka/t/.

A/'wahonUana, /Wbe/7gafam/. Lama e /Wasemana. Consultam sempre os ossinhos para
determinarquala cabana que deve serempregada. Eis o uso que fazem destas mezinhas
todos os anos misturam as primicias na cerim6nia do ku/uma que descreveremos mais
adiante. Em tempo de guerra o mhhu/u 6 empregado para encerrar o X)a/s. Mensageiros
vio a todos os vaus na fronteira, tiram pedras do rio. untam-nas com a substincia magica
e colocam-nas nos caminhos. nas encruzilhadasl se os inimigos invadissem o pars
perderiam as suas forQas. As armas sio tamb6m aspergidas com uma decocgao desta
mezinha real. como veremos, e dio-na ao chefe para o preservar da doenga. O pai de
Papalati tinha sido acusado de ter vendido um bocado desta poderosa droga nacional ao
chefe pediSikororo, ato que equivalia a uma alta traigao.

Tive a sorte de obter a descriQao de todos os ritos relativos a mezinha real no cli
dos Mazvayas. Chamam-the nyokweku/u. palavra provavelmente derivada do verbo kunyuka,
funder. Deixemos Mboza contar-nos com voz receosa mas tamb6m de profunda convicgao
os milagres desta maravilhosa droga. Viu como a preparavam em 1 893. antes da guerra
ter dispersado o cld e destruido o seu poder militar.

O nyokweku/u 6 renovado todos os anos. A sua composigao exata s6 6 conhecida
por um homem. Godlela, o magico e sacerdote da casa real. a quem este confiado o
cuidado da sua preparaQao. Este homem pertence a familia ou subcli dos Tlhatlha. E
muito respeitado. Ningu6m se atreve a discutir com ele e ele tem o direito de insultar o
pr6prio chefe. Asua fungao 6 heredit6ria. O pai, Maluvatilo. tinha o encargo do nyokweku/c/

da realezae
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antes dele. A lei da sucessio para este ofrcio 6 a mesma que para a realeza: quando o
irmio mais velho moore, 6 o irmio a seguirque toma o lugar. Os chefes das aldeias dizem-
Ihe: "Els tu quem sera o detentor do rem6diolToma muito cuidado nissol" Quando todos os
irmios tiverem morrido, passa-o aos filhos.

Quando chega o momento favoravel. o chefe consulta os ossinhos. A primeira coisa
a fazer 6 enviar mensageiros a todo o pars para cortarem um ramo em forquilha, uma
x@handre, na qual sera suspensa a cabana que cont6m as mezinh:as. Depots de o
escolherem (deve ser um tronco de nkonono). levam-no para a capital. A frente marcha o
mestre de cerim6nias. Godlela. e atr6s dele quatro homens que levam a x@handre. Os
que os acompanham t6m o direito de entrar nas povoaQ6es e de roubar galinhas. Infeliz
daquele que encontrar este bando. Tiram-the tudo que leva "porque o ramo com forquilha
que traz a grande mezinha do chefe 6 tabu

Depois de terem levado devidamente o rama sagrado para a capital. Godlela procede
a segunda operagao, a cozedura das drogas. Mboza viu o magico preparar pedagos de
pele de bOfalo. de lego. de hyena. de alan. de pantera. de serpentes de diversas esp6cies.
e finalmente e sobretudo da pele humana de inimigos mortos durante a guerraluma parte
da pele da testa, o coraQao. o diafragma. as unhas. um dedo. algumas orelhas. Tudo isto
6 cozido numa grande panda. Diversas raizes magical expostas em esteiras sio cortadas
em pedacinhos e jogadas tamb6m na panda. O chefe e os subchefes aproximam-se com
caniQos. aspiram e engolem o vapor e o fumo que saem.'

Uma vez terminada com 6xito a preparagao da grande mezinha, levam o tambor
grande da capital (nhunoZ)urhlD para o largo e todos se poem a dangar. at6 as mulheres,
que pegam em azagaias e cantam: "Seremos reconhecidas se morrermos" (h/f/ance/a
KuXaj. o que quer dizer "0 pars este em seguranga, a nossa mezinha invisivel este preparadal
Nio seremos mortas por inimigos. mas morreremos de morte natural". Antes de se extinguir
o fogo empregado para cozer as mezinhas, Godlela pega num bocado de agua. espalha-
a sobre os carv6es acesos e, quando ela se vaporiza, diz o pshu sacramental e reza aos
seus deuses, os espiritos mortos da famflia Tlhatlha, como os curandeiros fazem sempre
para obter a b6ngao para o nyokwekc//u

Consumida a droga real. ela 6 reduzida a p6 e este p6 deitado nas cabanas. O rama
com forquilha 6 entio plantado na palhota sagrada, que depois descreverei. e penduram-
Ihe as cabanas. dodo o subchefe recebe uma cabana e leva-a para a sua povoagao, onde
serve para realizar a cerim6nia do kc//uma na area em que exerce a sua autoridade

Mas a major parte do p6 fica na capital. Empregam-no nio s6 no kc//t/ma e na
aspersao dos guerreiros(ver Capltulo quarto). mas ainda em dais outros fins: I ' Para a
protegao do pars por meld das estacas de madeira (ffmh/k0)1 2' Para encher com ele o
chifre magico

1' ,4s esfacas de made/ra(ffmh/ko) -- Fixa-se um dia para plantar o ramo bifurcado
na palhota em que 6 guardada a mezinha. Entio o curandeiro e alguns membros da
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B O subcli Hlewana. que se revoltou vgrias vezes contra o chafe legal e conseguiu pdas suas intrigas
provocar a guerra de 1894. depots da qual se tornou a familia reinante de Nondrwana. abstinha-se de
"engolir o fume" porque, em tempos. tinha side derrotado pelts de Maphunga e alguns da sua familia tinham
side mortosl a carne destes tinha fido empregada na preparagao do nyokwekufu. Por isso temiam respirar
o odor dos homens do seu cli
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famllia real escapam-se de nolte e vio is encruzilhadas e aos pontos estrat6gicos da
fronteira do territ6rio dos Mazvaya. f tabu encontrar estes. Plantam estacas de madeira e
esfregam-nas com o n6. Assim que sio untadas tornam-se invisiveis. S6 Godlela pode vi-
las ou apanha-las. Nio apodrecem nunca. Os cupins nio as ataca. Sio o cercado do

Se sobrev6m qualquer questao sobre a fronteira do pars. chamam Godlela. As
estacas invisiveis aparecem imediatamentel saem at6 trinta centrmetros acima do chao.
Se um ex6rcito inimigo se aproximar, retira-se imediatamente, aterrorizado com a visio
das estacas.

2' O ch/#e m6g/co -- O resto do p6 6 misturado com um mel especial, que a
pequena abelha preta chamada mhonga fabrica. Etta abelha constr6ium grande ninho
esf6rico metido na terra. Os Tsonga t6m muitas superstig6es acerca deste ninho. Dizem
que o mel da mhonga pode ser comido nio importa por quem, mas s6 membros de certas
familias podem descobrir o ninho e desenterrd-lo. Para as outras pessoas fica invisivel(ver
Sexta parte). A familia Ngwetsa em Ricatla era uma das familias favorecidasl E preciso
dizer que o buraco peta qual a abelha m6onga entra na terra 6 na verdade muito pequeno
e por isso escapa a major parte das pessoas. Este mel vem do interior da terral 6 uma
coisa escondida e misteriosa. Juntam um bocado a droga e a mistura assim obtida 6
deitada num chifre duplo, ou antes em dots chifres fixados solidamente um ao outro. com
o panto de ligaQao cuidadosamente roberto de estrume, que desempenha o papel de
cola. Fazem um buraco no chifre superior e 6 por aique deitam a droga. E um grande
processo de adivinhaQao. Quando a guerra este iminente. o nyokweku/u comeQa a fazer
espuma e sai pda abertura: "Sabe tudo o que respeita a guerra". Assim, o pars pode
preparar-se. Ningu6m se pode espantarde esta mezinha poderosa ser conservada com
receio supersticioso e muito cuidado

Reservam um lugar de honra para o chifre magico na palhota da primeira mulher do
chefe. No meio da lareira mant6m-se um fogo perp6tuo: nunca deve extinguir-sel 6 tabu. A
madeira usada deve ser a de uma drvore que cresce junto ao mar, chamada nfrhovorh/. O
subcli dos Makaneta deve fornec6-la regularmente. E tabu tirar carv6es acesos desta
fogueira, que chamam de o fogo real, o fogo da mezinha (ndrf/o wa vuhos/ wa mara/D. Se a
mulher deixa o fogo apagar-se, 6 preciso chamar Godlela para o reacender, esfregando
dois paus do arbusto chamado nfrhopfa um contra o outro. O fogo obtido com esta madeira
6 considerado perigoso. Ei tabu cortar ramos deja ou emprega-los para se aquecerem:
pretendem que as panes genitais incham quando se viola esta lei(ver Quarta parte). Mas
Godlela nio tem medo. Nio tem as suas mezinhas para se proteger'P Pode e deve empregar

o nfrhopfa para reacender o fogo do nyokweku/c/ e recebe uma boa recompensa pelo seu
trabalhol O /7frhovorh/ produz, ao arder, um fumo abundante que deixa um dep6sito no
chifre. no ramo com forquilha e nas cabanas que cont6m a provisao de p6.

A rainha Mimpanyanhova, que tinha a sua guarda o nyokwekc//u, nio devia por tal
motivo ter quaisquer relag6es sexuais com o chefe. Nio sei se a contin6ncia absoluta 6
sempre imposta a guardia do fogo sagrado. homo acontecia ds vestais romanas. Mas
Mboza assegurou-me que esta mulher impedia as outras mulheres. suas companheiras.
de se aproximarem da sua palhota: era tabu. O capim que cobre a palhota nunca deve ser
tirado, mesmo que apodreQa pda agro das chuvas. E tabu. Limitam-se a p6r nova camada
de capim em ama da antiga, coisa que fazem raramente nas casas vulgares.

pats
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Em casa de guerra, se o cli deve deixar o pars, constroem a pressa uma pequena
palhota especial no mata e poem aia preciosa mezinha. Nio ha receio do inimigo a tomar.
deja Branco ou Negro. porque esta palhota tem tamb6m a propriedade de ser invisivel. Foi
o que aconteceu durante a guerra de 1 894.9

Quanto a mhamha dos dis de Zihlahla e do Tembe. as coisas passam-se de modo
diferentelo homem que a guarda foge com a mezinha e com o chefe.

Sio estas as leis de mpaa/u. Esta grande mezinha pode ser considerada como
pertencente ao tesouro real. de que 6 a parte mats importante. Para os chefes e os
subchefes. 6 um meio de reforgar a sua autoridade. como veremos ao descrever o rito do
ku/c/ma. Por outro lado, o mphc//u 6 propriedade coletiva. o meio magico todo poderoso
peso qual o cli resiste aos seus inimigos ou alcanQa a vit6ria sobre des. Este no centro da
vida nacional

No cli da ManhiQa, a mezinha da guerra chama-se mahophe, e 6 um homem de
nome Xikisa. do cli Ntrheko, e nio da familia real, quem a guarda. Dizem que a herdou
dos seus antepassados. E administrada da maneira seguinte: O nyanga prepara pequenos
montes de lenha no caminho, delta um bocado de mezinha em ama, taca-shes fogo. e os
guerreiros devem andar sobre os carv6es e apagar o fogo com os p6s. Tornam-se assim
invulneriveis ou ficam peso menos protegidos contra as feridas mortais. Quando estio
prontos para parter para a batalha, lanQam os ossinhos e estes dio-shes a seguinte ordem:
Nio matem o primeiro inimigo que encontrem, mas agarrem-no vivo, homem ou mulher. e

tragam-no ao chefe". O chefe, acompanhado por alguns f/ndhunas. deve apunhalar o cativo
fora da povoaQao realm o corpo do inimigo defunto 6 entio aberto, e a gordura que tem 6
misturada a mezinha da guerra. O cadaver 6 langado aos cues, que o comem e o destroem.

Em certos dis os chefes possuem outros encantos pessoais que inspiram grande
terror: sio os sv/frem6a. No cli Maluleke. por exemplo, todos os filhos do velho chefe
Maxakazi receberam dele um destes sv/frem6a. Consiste numa parte do crinio de uma
crianQa, o toutigo. onde se v6 bater a pulsagao, na fontanela. Untam este objeto com o
humor vitreo proveniente de olhos de elefantes ou le6esl tamb6m o esfregam com o p6
preparado com a pele de animals selvagens.Aposse deste encanto da ao chefe um poder
sobrenatural. Se. quando este irritado contra algu6m, invoca os seus deuses chupando o
seu sv/tremba e diz o pshc/ sacramental, pode chamar qualquer animal selvagem para
matar essa pessoa. Ofereceu um sacrificio com o svffremha: ela morrel

Alguns chefes dos dis do Norte costumavam engolir uma das pedras encontradas
no est6mago de um crocodilo. Dizem que. quando esquartejam os crocodilos, encontram
certo nOmero de pedras, e sup6em que o animalcomeu uma em cada ano, quando comega
a estaQao das chuvas. Uma de entre das 6 escolhida e untada com certas mezinhas,
depots engolida pelo chefe. Os indigenas cr6em firmemente que esta pedra fica no corpo
do chefe e que ela 6 "a sua cabega. a sua vida"(Viguet). Quando ela passa nas evacuaQ6es
pda primeira vez, 6 um aviso premonit6rio. Quando isto sucede segunda vez 6 uma indicagao
de que o chefe vai morrer. Assim. os chefes podem sempre saberquando este acabando
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9 Em Nondrwana o nyokweku/u ficou a guarda do herdeiro de Maphunga, Magomanyana. O novo chefe
usurpador tentou apoderar-se dele, mas Godlela recusou dar-the. E assim, Mubvecha nio teve mpaa/u.
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o seu tempo. Em outros dis a pedra do crocodile 6 substituida peso que chamam de
mara/ama. Trata-se entre os Nkuna de uma esp6cie de bobo de cobre brilhante que os
Pedis dos mi/as de Phalaborwa fabricavam e vendiam. Mas nora/ama designa tamb6m
p6rolas de grande tamanho. Qualquer que sega a origem deste objeto. 6 certo que havia
chefes que engoliam a nora/ama, e eram advertidos por ela da proximidade de sua morte
Como acontece para as pedras de crocodile, tamb6m 6 tabu os sOditos engolirem-na:
Morreriam. E a vu/oy/ bza hos/ -- o "poder m6gico do chefe '

Gragas a estes encantos perigosos que t6m. os chefes dos diferentes dis
consideram tabu ficarem na companhia uns dos outros: t6m medo de ser mortos pelo
poder magico dos seus colegas. Parece que Maphunga tinha especial receio. Tinha at6
comprado veneno dos Brancos e diz-se que tinha causado a morte do seu rival. Musongi,
chefe do cli do Maputo, com o qualse tinha batido perto do lago Malangotiva em 1870.
Mandou uma mulher de md vida para o Maputo. Ela ganhou a confianQa do rene deitou o
veneno no copo dele. Hoje os chefes rhonga, que sio muitas vezes convocados pdas
autoridades, estio habituados a sentarem-se juntos em conselho para a discussio dos
neqocios.

As duas prerrogativas reais principais sio o direito do ku/uma e os impostos.
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111 O direito do "kuluma" e os ritos das primicias

Abordamos aquiuma categoria de ritos que poderiamos expor ao tratar da vida dos
campos. mas preferimos descrev6-1os neste capftulo. porque nos esclarecem de maneira
tipica a constituiQao do cli. Sio muito caracteristicas da comunidade banta, comunidade
cujas ocupaQ6es sio principalmente agricolas. a crenga animista e a vida sociale nacional
baseada na hierarquia.

Ja encontramos a palavra ku/c/ma e notamos que a sua primeira significagao 6
murder. o seu sentldo r\lua\ 6: tirarporcedas cerim6nias o car6ternocivo de um alimento
dado. O ku/uma 6 de regra antes de comer a carne de certos animais selvagens, como
veremos ao estudarmos as leis da cara (Quarta parte). Mas 6 ainda mats importante
observaro ku/uma antes dos sOditos comerem os produtos do novo ano. E uma grande lei
do cli. Parece que estio na base deste estranho tabu as duas seguintes id6ias: I ' Comer
certos alimentos 6 perigoso para a saOde, e o primeiro pedago deve ser temperado com a
droga real. 2' Os deuses antepassados. o chefe e os irmios mats velhos t6m o direito de
ser os primeiros a usufruir dos produtos do solo. Faze-1o antes deles seria um pecado que
levaria a desg raga. A hierarquia deve ser respeitada absolutamente

A lei do ku/uma era aplicada aparentemente a todas as esp6cies de comida.
antigamente. Hoje s6 a observam para os seguintes produtos: milho. feijao e ervilha
indigenas, arroz, sorgo. melancia (makha/avaf/a) e amendoim. Observam-na em parte
para as sementes da mafurreira (f/huh/c/). para a massa de Strycnos (mfuma) e para as
folhas da aboboreira (magawana). O kc//uma 6 de rigor para a meixoeira preta e o vukanyf
Ei assim pele menos nos quatro dis de Nondrwana. Mavota, Moamba e Tembe. Entre os
Zulu e os Swazi asseguraram-me que des ku/uma o milho e nio ku/uma a meixoeira. A
meixoeira 6 provavelmente o mais antigo cereal conhecido dos lsonga. e o vukanyi existiu
sempre no pars. E talvez a razio pda qual estes rites do kc//uma, que t6m um cardter de
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antiguidade acentuada. sio ainda aplicados a estes produtos e nio aos outros cereais
mais modernos.

I' - O "kuluma" sem cerim6nia religiosa

Estudemos primeiro a forma menos ritualista de kuluma, o kt//uma da "semente da
mafurreira", por exemplo. O roto 6 praticado na povoagao de cada subchefe, e embora
tenda a desaparecer, certos f/hosana praticam-no ainda. Assam, o meu vizinho em Ricatla.
Havele. o hosana colocado por Mubvecha nesta parte do seu territ6rio, encontrou um dia
um rapaz que comia destas sementes que descreverei adiante. - "Quem te as deu?" -
perguntou Havele.Acrianga ficou calada. - "Vem comigo a casa de teus paisa" Uma vez na
povoagao deles. o subchefe repreendeu-os vivamente: "Voc6s comegaram a provar
(kumu/7ya) as sementes antes de n6s. Desejam matar a minha cabega'2 Paguem uma
mural" Responderam: "Foram as aves que as fizeram carr da 6rvore... As criangas nio
t6m culpal" Contudo tiveram que pagar 500 r6is.

O ku/uma das sementes, que tem lugar em Dezembro. quando estio maduras.
pratica-se do seguinte modo: Deitam as sementes numa pequena cabana cheia de agua
para amolec6-las. Juntam um pouco de p6 do nyokweku/c/. O subchefe bra um pouco para
ele, depots as distribui pelos sOditos. Chupam as sementes, pegam com as mgos na
parte que nio se come e esfregam-na na cara. Mas n3o Frat/cam qua/goer cerfm6n/a
re//g/osa. Dd-se o mesmo com o mfuma. pasta feita com o conteOdo do fruto do nkwakwa,
esp6cie de SfWcnos muito semelhante a massala, mas que tem gosto diferente. Acerim6nia
6 ainda mais simples do que com as sementeslo chefe enviava um pouch desta pasta a
cada povoagao. dizendo: "Que este seja o primeiro tanto que comam: chegou o novo anon
(Lumanf. kuf/has/nguva). Naojuntavam qualquer p6 ao mfuma, mas a droga magica era
empregada para o ku/uma das folhas de ab6bora
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2o -- "kuluma" da meixoeira

O grande kc//uma oficial entre os Rhonga 6 o que 6 praticado para a meixoeira
mal'e/e. A primeira mulher do chefe pila os graos de meixoeira recolhidos nas machambas.
Coze a farinha numa panda e deita um pouco do p6 real guardado na cabana para fazer
um x/mh/m6/ (ver pag. 62). O chefe toma um pouco deste alimento e oferece-o aos espiritos
dos seus antepassados, na entrada principal da povoaQao real. Reza-lhes assim: "Chegou
o novo anon Comegai, v6s, os deuses. e ku/uma de tal modo que para n6s tamb6m a
meixoeira fortifique o nosso corpo. engordemos e nio emagregamos. que os feiticeiros
faQam crescer a meixoeira. a tornem abundante de modo que, mesmo que a machamba
deja pequena. enchamos grandes cestosl" /Vguva h/yo/eyfl Rhangan/ nw/ne m//uma. nw/
svikwembu\ Na hine. mavele matrhama amirhini yerhu svinene, hikuluka hingawondri.
Avaloyi vayandrisa. svitala ngopfu, nambixinsin'wanyana xi xin'we akutale tingula\

Depots desta cerim6nia religiosa. todos /c/mano, cada um por sua vez. o chefe
primeiro. depots os subchefes, depois os conselheiros, depois os guerreiros que mataram
inimigos na batalha, depois os chefes de povoagao convocados para a capital. Se um dos
chefes de povoagao estiver impedido de vir por doenQa. o irmio a seguir nio come antes
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dele. Leva-the o x/mh/mb/ numa folhal o mais velho serve-se e, depois dele, os outros
irmios. As mulheres ndo comem do p6 magico, nem os estrangeiros, mesmo os que se
estabeleceram no cli. Tem a sua pr6pria mezinha e kc//uma por seu lado. Mas devem
contudo guardar-se de o fazer antes do chefe do pars.

3' O "kuluma" do "vukanyi" 6 a grande festa naciona

A mats caracteristica de todas estas cerim6nias relativas ds primicias 6 o ku/uma
do vukanM. Tovana fez-me uma descriQao pormenorizada desta festa e vale a pena reproduzir
todos os epis6dios, porque 6 uma manifestaQao tipica da vida nacional dos Bantos

O nkanyl '', 6 uma grande arvore. uma das mats betas da regiao. conhecida em
botinica por Sc/erica/ya ca/ll'a Sond.. e vulgarmente, entre os ingleses do Natal, por Kaf/r
p/c/m. a ameixeira cafre. Da frutos do tamanho de uma ameixa rainha-claudia que. ao
amadurecer. ganha um belo amarelo ours. Tem um gosto forte a terebintina e um cheiro
penetrante. E uma esp6cie di6ica cujo macho tem cachos de flores. ao passo que a
f6mea tem pequenas flores isoladas. Os indigenas sabem isto muito beml cortam as
plantas masculinas mas conservam sempre uma ou duas, em cada pequena regiao. para
fecundarem as flores femininas.

Gino m6s de Janeiro que os frutos. os makanyf, comegam a amadurecere caem no
chao. O seu perfume espalha-se por toda a parte e 6 entio que os grandes do pals vio
falar com o chefe e Ihe dizem: "Chegou o momento de ku/uma". Comegam por espremer
um pouco na capital. Deitam a limonada acidulada assim obtida no bosque sagrado. nos
tOmulos dos chefes mortos, pedindo-lhes que abengoem o novo ano(ngc/va) e a festa com
que o celebram

E aos conselheiros que compete fazer estas libag6es. Sacrificam uma cabra. um
boi at6. e dizem aos deuses:
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Vukanyi lebzi
bzingatriki bzihihas.
Hidlayana
habzone
Bzin gayenci tihanyi

Que este vc/kanyf
nio nos faQa mall
Que nio nos matemos uns aos outros sob a sua influ6ncia
Que nio cause conflitos maus.

Temem que, na bebedeira em que todos vio em breve mergulhar-se, deixem-se
arrastar a rixas que poderiam acabar mal. Assam. durante o m6s inteiro em que se bebe o

I'A/kanyf (canho). plural m/nkanyf. 6 a irvore em questao. Kanyf. plural makanyf. e o fruto dado pda arvorel
vukany/. 6 a bebida tirada do fruto. Tamb6m. para o damasco selvagem. a grvore chama-se mph/m6/. plural
m/mphimh/. O fruto. h/mb/, plural mah/mh/. A bebida obtida: vuhimb/ (ver Grammy/re tonga. $$ 41-43)
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vukanP, cessam todos os neg6cios. coma entre n6s se interrompem as perseguiQ6es por
fa16ncias e divides durante duas semanas no momento das festasl Os deuses ku/uma
primeiro. lanQam-se os ossinhos. Se sio favoraveis. o chefe deve ku/uma por sua vez. E o
primeiro ato da cerim6nia.

Nesta altura os rapazes sio convocados para limpar a praia pOblica e os caminhos
6 preciso preparar a sala de dangaIAs mulheres da capitalpartem de manhizinha batendo
os svfvuvufwana. isto 6, fazendo retinir o grito de chamada que fazem. batendo nos 16bios:
I/u-vc/-L/u-vu, e vio por toda a parte apanhar os frutos de ouro. Fazem um monte enorme na
praia e fabricam a cerveja do seguinte modo: furl-se (kufunya) primeiro com uma lasca de
madeira os makany/ para extrair o carogo: este, revestido da f)olpa branca, cai na bilha
onde fazem tamb6m escorrer oliquido obtido espremendo entre os dedos a casca e o que
tinha ficado da polpa com ele. Continuam esta operagao at6 que a bilha esteja cheia at6 a

Tiram entio os caroQos e, no dia seguinte. espremem de novo de maneira a encher
o recipiente at6 o alto. No terceiro dia, a cerveja ja fermentou suficientemente para que
esteja agradavel e picante. E momento de beb6-la.

Feito isto, segundo ato, todo o pars 6 convocado para a capital, mas os que devem,
antes de tudo, aparecer. sio os homens. os guerre/ros do ex6rc/to, os quads se munem
dos pequenos escudos de jogos e paramentos de guerra. P6e-se um barrel de reserva e
deitam- Ihe um p6 negro. uma mezinha chamada vc/h/t//7gc/ 6za m//c/rhu. ou p6 que bra a
loucura do homicidio. E a que se administra. como veremos, depots da batalha, aos her6is

que mataram inimigos. Todos os que t6m na consci6ncia a g16ria de terem matado um
homem na guerra devem aproximar-se e lamar. beber a cerveja nova misturada com este
rem6dio que os impede de matarem os seus compatriotas durante as semanas do vukanyf.
Chegam uns ap6s outros. o chefe tamb6m. se 6 um matador de homens, e dangam a
dania guerreira(kug//a) gritando

metade
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Hinwa nkanyi
lowumpsha\
Afahingahlayi
esvaku hitanwa ntrheko lo kambe

Bebemos o vukany/
novol

Quem terra pensado
que beberiamos de novo neste copo(subentende-se: que escapariamos aos perigos

da guerra)

Feito isto, os barris sio distribuidos peso ex6rcito, que bebe at6 se fartar. Depois
forma o circulo e o conselheiro maid importante faz aos guerreiros o seguinte aviso (amal)ze/a
miso/o): "Bebam em paz (hahom6e). Que ningu6m prejudique este vc/kane/fazendo mal.
atravessando o irmio com a azagaia. Vio beber nas vossas povoag6es. Nio provoquem
os estrangeiros de passagem no pars. etc.

O ex6rcito dispersa-se. Acabou o ku/uma preparat6rio. Agora, terceiro ato, ousam
beber nas povoa96es.
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As mulheres. tendo ficado em casa enquanto os matadores de homens procediam
ao kc//uma na casa do chefe, juntaram makany/ em grande quantidade. E a drvore mais
espalhada peso parque. pols nunca cortam uma planta feminine. Ha muitas no mato. Cada
um tem as suas. porque cada um tem a sua machamba. E. quando acabam de apanhar
os makany/ nas plantaQ6es, vio procurar as que se encontram no mata. lange das
povoag6es.. . Mas tamb6m aqui6 preciso proceder com m6todo: 6 preciso que o pequeno
chefe de dada distrito comece, na presenQa dos seus sOditos. ku/c/ma e s6 depois 6 que
estes podem beber livremente nas suas povoaQ6es. Daientio nio ha restriQ6esl Bebem
dia e noite e nolte e diaIQuando acabam numa povoagao. vio para uma outra. Sio satumais,
bacanais. o carnavalda tribo. Durante semanas alguns individuos nio passam da meia-
embriaguez. Por toda a parte ha orgias, cang6es, danQas. Os rapazes passam pelos
caminhos. correndo mais ou menos pesadamente. brandindo paus na ponta dos quais

flutua um pedaQO de pano vermelho. Andam a procura de barris cheiosl
Quanto ao resto. a bebedeira do vukanyf 6 suave porque esta bebida nacional cont6m

pouco alcooll apenas as quantidades que absorvem sio tais que acabam por subir a
cabeQa. E sobretudo o caso do vukanyide certas plantas de nkanyi chamadas Rangel
parece mats forte e mats perigoso.

At6 onde vaia liberdade sexual durante o vukany/? Em todo o casa nunca desce
at6 a promiscuidade. coma entre os Pedis depots da escola da circuncisio. Contudo, ha
muitos casos de adult6rio. Os homens e as mulheres esquecem as regras elementares
da conduta. Satisfazem as necessidades da natureza de qualquer modo, o que 6 tabu em
tempo normal: /Vawu awahaf/P, "a lei ja nio 6 forme

Contudo. no meio do atordoamento gerd, nio se esquece o imposto... E agora que
se deve levar a casa do chefe, de todas as panes, a bebida que corre em abundincia por
toda a parte, mas da qual o done do pals quer a parte.de keio. dodo o chefe subalterno
envia os seus sOditos a capital com Anforas cheias. E o que chamam ku/um/sa hos/
procurar ao redo vinho novo"l Grupos de mulheres dirigem-se a povoaQao principal. Nio

entram diretamente: 6 precise que passem por um dos conselheiros. que fica imediatamente
com duas bilhas para si. O chefe da uma ou duas ds carregadoras, a chegada. porque
v6m de longe e t6m sede. O resto serve parasaciar a sede aos numerosos h6spedes da
corte. Se v6m de muito longe. s6 voltam paracasa no dia seguinte. Eu pr6prio vium grupo
de mulheres que levavam para casa de Muzila cestos cheios de makany/. Nada mats
gracioso que esta ala indiana seguindo ao longo do caminho e cantando=entre outros. o
estribilho que segue(ver para mats pormenores Chants ef Confer des Ba-tonga, pag. 47)
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Chwel Camel

Hiya va ximun gu,
Lexinga
Le tilweni\
Camel Chwel

Ximun gu himani?
Hi Mzila, Hi Mzila

Eh! Eh!
Procuramos o gaviao
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Que este no chul
Que este no chul
Eh! Eh!
Quem 6 entio o gaviao?
E Mzila,
E Mzilal

Ha um ciclo inteiro destes cantos de carregadores destinados a glorificar os chefes
Mzila(ou Muzila). o caQador de pardais de quem falgvamos ha pouco. 6 comparado aqui
a ave mrstica da c61era divina. ao gaviao que vem do c6u... Porque nio mata de uma vez
todos os pardais que pilham as suas plantag6es de sorgo ' Mas este canto 6 poesial-- e
vaiuma grande distAncia da poesia a realidade.

O quarto e o Oltimo ato da festa do vukany7 em que, como se v6, o chefs desempenha
um papel consideravel. 6 o nsung/. a org/a do 0m da esfafaol O chefe vaiagora visitar os
sOditos e preparam-the barris em todas as povoaQ6es principais. Pululam as danQas e os
cantos. Festejam-no, aclamam-not... Mas os makany/ comeQam ja a apodrecer. Ja um
novo m6s. uma nova lua vaiaparecer. Chamam-the kus/wand/e/a. o que fecha os caminhos.
Com efeito. o capim cresce a alturas incriveis durante as chuvas que caem nesta estaQao
e tapam os carneiros que conduzem ds grvores. Acabou o bom tempo. Este a porta o

Entre os Nkuna a cerim6nia do ku/uma, que chamam de "comer o ano novo" (ku/a
n'Haka). 6 praticada com uma ab6bora especial (kwem6e) que cozem na capital com a
mezinha empregada para fazer cair a chuva. O chefe 6 o primeiro a comer, a tarde. e faz
um sinalem forma de cruz sobre o tambor grande que rufam para chamar a gente a sua
povoaQao. Chegam entio todos os homens. levando consigo os pequenos chifres em que
guardam a mezinha da chuva (ver Sexta parte). Comem um bocado da ab6bora e untam o
bordo daqueles chifres com a mezinhal os chifres devem tamb6m "comero ano novo". Em
seguida pode cada um usufruir dos produtos da colheita. Se algu6m comesse antes do
chefe. esse ato seria fatal a este Oltimo: p6-1o-ia doente

Tal 6 o testemunho de Mankhelu. Julgo que estes ritos sofreram a influ6ncia da
vizinhanga dos Pedis. "Agora, ja nio temos festas das primicias (ml//umo)". acrescentava
Mankhelu com melancolia. "Os Brancos mataram-nas. Cada um come livremente em sua
casa, a seu bel-prazer. Outrora costumdvamos conflscar os bois de um homem que ousasse
violar o novo ano '

invernoV

326

Conclus6es sobre o roto do "kuluma"

Todos estes ritos do ku/t/ma parecem ter tido primeiramente uma odgem re//g/osa.
Os Bantos cr6em que s6 t6m o direito de usufruir dos produtos do solo quando tiverem
dado uma parte deles aos deuses antepassados. Nio sio os deuses que fazem crescer
os cereals? Nio t6m des o poder de controlar at6 os espiritos malfazejos que langam
mgs sortes nas machambas? Estes ritos sio tamb6m ditados evidentemente pelo sentido
da hierarquia. O sOdito nio deve tocar na nova colheita antes do chefe. nem o irmio mats
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novo antes do mais velho. Se o flzesse. mataria os que t6m autoridade sabre ele. Semelhante
ato 6 contrdrio a ordem. Mas este costume parece tamb6m ter sido inspirado peta id6ia de
passages. Ha, com efeito. passagem de um ano a outro. Creio que, para os Tsonga. o
novo ano comega duas vezes: comeQa quando recomega a lavoura. em Julho e Agosto. na
volta do calor. E o h/ovo. Recomega pdas colheitas. e entio h6 uma nova passagem:
passam do alimento de um ano ao do outro ano. E o /7guha (Ro.) ou o n'Haka (Dz.)
Embora todos os ritos do ku/t/ma nio tenham as caracteristicas de um verdadeiro rito de
passagem. como os da circuncisio ou da mudanQa. pode-se observar no kt//uma do
L/t/kany7 uma esp6cie de periodo marginal, de licenQa gerd. em que as leis normais sio
mais ou menos suspensas. Tamar o primeiro tanto significa provavelmente a agregaQao a
um novo periodol o p6 magico empregado por esta ocasiio 6 uma medida protetora para
banir as calamidades do ano desconhecido. O sentimento de receio que se apodera do
coraQao do homem quando empreende uma ocupagao nova. ou quando comega alguma
coisa de novo, nio seri o que leva o selvagem a rodear o uso das primrcias de tantas
precauQ6es rituals?
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IV - Os impostor

O chefe governa (kuiumaJ . Kufuma signiflca reinar. mas tamb6m viver em abundancia.
ser rico. O sOdito(sandra, literalmente "o que segue") obedecel segue o chefe que marcha
a frente dele exatamente como a mulher segue, no caminho, o marido que marcha
alegremente, varapau na mao, enquanto ela leva os objetos do seu dono e senhor no seu
cesto, a cabeQa... Se o chefe tem o direito de viver em abundancia, o dever do sOdito 6
pagar os impostos, dever expresso pda palavra ku/uva(Ro.), kuh/enga(Dz). E tio verdade
ser esta a fungao principaldo sOdito que. quando um homem deixa o seu cli e vaiviver
num outdo, apresenta-se ao chefs e diz-the: "Desejo ku/c/va ou kunkhonza (palavra importada
dos Zulu pecos Rhonga), into 6. pagar o imposto...". E a maneira normal de fazer a sua
submissio

A explicagao dos ritos das primicias esclarece a concepgao banta da posigao do
chefe em relagao aos sOditos. Para des, este certamente revestido do direito divino. muito
mais do que qualquer rei ou imperador europeul 6 o descendente dos deuses, e nio
apenas o seu protegido. Os deuses possuem tudo. O chefe este associado nesta posse
Dado seu direito de tributar os sOditos. Por outro lado. vimos que 6 a terrace mais que Luis
XIV. que dizia: "0 Estado sou eul" O chefe banto pode dizer: "A terra sou eul" E a razio
pda qualos sOditos devem partilhar com ele os produtos das machambas e da cara.

O chefe tsonga tributa os sOditos de quatro maneiras diferentes: fica com uma
parte da colheital reclama uma parte da maioria dos animals selvagens mortosl faz os
sOditos trabalhar para sil tributa os que vio trabalhar para os Brancos. Tem ainda a sua
disposiQao uma quinta fonte de rendimentos: sio as multas que recebe quandojulga os
casos levados ao tribunal.

I ' O imposto dos produtos da terra consiste num cesto de (x/hundru) de milho que
cada povoaQao deve entregar por ocasiio da colheita. E o imposto regular. A16m disco, os
que preparam grandes quantidades de cerveja para uma festa enviam sempre virios potes
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ao chefe. sobretudo na 6poca das lavouras ou da debulha do grao. Nio se trata de um
imposto regular. pelo ments entre os Rhongal consideram esta prestagao como maxovo,
um ato de civilidade, e nio como um kc/h/enga propriamente dito. O vukany/ deve ser
levado em grande quantidade a capitaldurante a grande festa nacional. Nos dis do Norte,
parece que estes pagamentos em g6nero, chamados x/rAMa/c/(transportes de cerveja. de
kc/rAMa/a, levar), sio considerados d6bitos da parte dos que nio sio caQadores e nio
fornecem cara ao chefe

2' O direito do chefe sohre os an/ma/s se/hagens modos na cafe nio e o mesmo
para toda a esp6cie de cara. O rinoceronte nio 6 tributado, 6 mesmo tabu levar desta
carne ao chefe. Pelo contrario, quando um homem mata um bOfalo, um ilan. uma girafa ou
um antelope. deve principiar por cortar alguns pedaQos para o chefe. Se 6 uma pantera ou
um lego. deve dar-the a pelel se 6 um elefante, pertence ao chefe o dente que sulcou a
terra quando caiu: 6 o "dente da terra" e o chefe 6 a "terra". O outro dente pertence ao
caQador (mud/ay/). Em Maputo era at6 proibido matar elefantes. Nngwanazi. o chefe
deportado em 1896. tinha reservado o monop61io da cara ao elefante para sie seus
guerreiros. O hipop6tamo 6 mats tributado que qualquer outro animal. O caQador que
conseguiu mata-lo nio tem o direito de o esquartejar. Se o fizesse. seria uma ofensa grave
cometida para com o chefe. uma ofensa que poderia at6 ser punida com a morte(Mankhelu)
Deve enviar imediatamente recado a capitale os homens da corte v6m logo, esquartejam
o animal e levam metade dos membros para o chefe. O crocodilo deve tamb6m ser
esquartejado pelos homens da corte, pols cont6m muitas coisas preciosas, entre outras,
as pedras maravilhosas empregadas na magma e os braceletes das mulheres que devorou
O chefe distribuio que Ihe agrada pecos sOditos

3'Aderrama de serviQos 6 um dos rendimentos essenciais da povoagao real. Em
certas ocasi6es. os sOditos devem dirigir-se a capital. conduzidos pelos subchefes. e
lavrar uma machamba para o chefe, ou antes, para a rainha comprada com o dinheiro do
pars. Em Nondrwana cada subcli deve cultivar uma machamba para as mulheres do
chefe, no seu pr6prio territ6rio. Por exemplo. o chefe Mubvecha possuia em cada um dos
distritos de Mapulangu. Bandi, Manuel. Magheveza. Malwana e Hlangunyingini uma
machamba real que os sOditos cultivavam. sachavam e ceifavam todos os anos. e o subchefe
Havele, que tinha a seu cargo estes distritos. devia recolher o milho e levi-lo a capital. A
lavoura oficial faz-se sob a forma de um demo (ver Quarta parte). A16m disso, os rapazes
estio sempre a disposiQao do chefe para limpar a praia pOblica, construir as suas palhotas.
reparar os tetos de capim da povoagao real e organizar expedi96es de cara para ele

4' Mas a parte mais importante dos rendimentos reals consiste agora em d/nhe/ro
que o chafe recebe dos sOditos. Mubvecha obrigava cada povoagao a pagar 500 r6is mais
o cesto de milho de costume. No fim da festa do vukany7, cada povoaQao devia enviar-the
de novo 500 ries para Ihe fazer saber que a festa terminara. Quando um rapaz voltava de
Joanesburgo com bastante dinheiro para /ovo/ar uma mulher. devia tirar primeiro uma libra
e meia para o chefe. Este Oltimo reunia tamb6m rapazes que enviava aos agentes
recrutadores para as minas e recebia uma libra ou uma libra e meia por cabega. Quando
morria um subchefe os seus sOditos informavam o grande chefe levando uma certa quantia
(1.500 r6is). Poroutro lado o chefe nada recebe da heranQa. Nio ha impostos de sucessio.
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5o Grandes quantias recebe kinda o chefe em conseqt]6ncia das mu/fas que /n£7/ge

como juiz supremo. No caso de queixa levada ao tribunal, se o culpado era condenado a
pagar25 libras. Mubvecha guardava 10 para sie brava 5 se a multa era de lO libras.

Os subchefes nio tributam geralmente os seus sOditos. Devem entregar ao seu
superior todo o produto do imposto. Nio "comem" nada. Mas em certos casos o chefe d6-
Ihes uma parte. Havele. subchefe de Ricatla. costumava "comer" metade das taxas pagan
pecos rapazes que voltavam de Joanesburgo

V Perigos e dificuldades da posigao de chefe

Dotado de poder sobrenatural. que deve ds suas mezinhas magicas. temido e is
vezes amado pelos sOditos. dispondo de uma alimentaQao abundante e maid rica que a de
qualquer dos sOditos, que aceitam facilmente pagar-the o imposto, o chefe ocupa uma
posiQao invejavel. E por isso que a realeza (vuhos/) 6 muito procurada e ningu6m recusa
ser chefs. Os contos tsonga, quando relatam a hist6ria de algum que triunfou admiravelmente
na vida. acabam muitas vezes por dizer que Ihe foi dado um territ6rio e que se tornou
chefe... o que parece ser a mats alta recompensa da virtude ou da sabedoria. Acontece.
por6m, em nossos dias. que o herdeiro da realeza, tornado cristao, renuncia a esta alta
posigao. porque sente que ha incompatibilidade entre a maneira de governar dos Bantos e
a sua nova f6

Mas serra falso crer que o chefe tsonga 6 ou pode ser um d6spota autocrata. Pode
ter sido o caso de Chaka. Lubengula ou Nghunghunyana, quando a tribo se tornou amalgama
de dis obtida pda forma military para manter a autoridade usurpada, aqueles chefes tinham
que ser d6spotas cru6is. Mas ipso foium desenvolvimento posterior do sistema politico
banto e s6 considers aquia forma primitiva da vida tribal. que 6 a vida do cli.

Os perigos que corre o chefe podem provir de tr6s causal: o seu proprio carater. o
sistema tsonga de governo e a leide sucessio
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I ' -- O canter do chefe

O chefe que deseja ser bem sucedido no seu governo deve fer bom car6fer. Se
recebe impostos, nio deve empregar a sua riqueza egoisticamente. Por exemplo. quando
as mulheres Ihe levam um x/rAMa/u de doze potes de cerveja, deve dar-lhes um para
matarem a sede. A16m disso, deve distribuir a maier parte dos potes que restam pelos
seus homens na I)and/a. pols estes esperam sempre ter parte das vantagens da sua

Se compra bois com o produto das multas, 6 conveniente matar um de tempos em
tempos para os seus conselheiros e para o conjunto do cli. O chefe magnanimo (an/
ffmpsa/u) 6 o que sabe manter ou cuidar (ku6ek/sa f/ko). Se nio o faz. 6 severamente
criticado. Mubvecha. que empregava todo o seu dinheiro na compra de mulheres e proibia
a todos os homens que as vissem. embora fosse muito velho para poder satisfaza-las, era
olhado como mau chefe. Nio autorizava mesmo a hand/a. a reuniio dos homens. na sua
capital, por dome(mona). Se nio tivesse sido elevado ao poder e depois sustido pele

posiQao
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governo dos Brancos t6-1o-iam talvez deposto. Os casos de um chefe ter sido privado dos
seus direitos e substituido por outro homem nio sio poucos.ll

Eu pr6prio ouvi falar de um chefe do cli de Xirhindra que foicondenado a morte. A
deposiQao 6 proclamada geralmente peso conselho da familia real.

O governo de um cli banto demanda muito tato, habilidade e paci6ncia. O chefe
deve ser um pai para os seus sOditos e nio um tirano.':

2' - Sistema de governo

Para ficar em ligagao com os sOditos o chefe coloca geralmente as suas mulheres
nas diversas provincias do seu pequeno reino e faz-lhes visitas regulares. ficando alguns
dias nestas capitais secundirias.

Mas um meio mais efetivo de manter o pars 6 colocaro filho ou os parentes pr6ximos
homo subchefes em todos os distritos. Se o filho 6 ainda novo, o chefe envia com ele um
conselheiro de confianQa que o vigie. Assim, quando morrer. e quando o filho mats velho
Ihe deva suceder, o novo chefe teri os irmios como chefes adjuntos ou como subchefes
Se sio ambiciosos e adquiriram algum prestigio durante os Oltimos anos do reinado do
pai, podem recusar-se a obedecer-the e proclamar-se independentes. Foio que aconteceu
muitas vezes entre os Rhonga. Relembro os tr6s exemplosja citados. No reins do Tembe,
Maputo. "que comia a perna da frente". proclamou-se chefe da major parte do territ6rio. Os
irmios separados tornaram-se inimigos ferozes e bateram-se muitas vezes um contra o
outro, tanto mats que Tembe estava mbito irritado com a revolta de Maputo e Maputo sabia
que nio tinha agido bem para com o seu irmio mats velho. O mesmo sucedeu quando
Matola se separou de Mpfumo. seu irmio mats velhol eram ambos filhos de Nhlarhuti. A
origem da guerra de 1894-1896 foia mesma: Mubvecha, membro do ramo Nhlevana, da
famflia dos Mazvayas, desejava a sua independ6ncia... e ambicionava at6 usurpar a realeza
ao ramo mais velho, ao qualpertenciam Maphunga e Mahazule
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il Os anais da tribo nkuna dio um exemplo da deposigao nio de certs homem. mas do ramo primog6nito da
familia real. por causa de um ato que feriu os sentimentos de humanidade do cli. Ja encontramos o nome de
Xitlhelana, fllho de Nkuna. que viveu ha cerca de 300 ands. Asua primeira mulher era N'wahubzana. Quando
estava muito velho e muito doente, esta mulher, que receava que ele morresse na palhota dela, expulsou-o
e ele foiobrigado a refugiar-se na palhota de uma outra das suas mulheres. N'wantimua. mie de Rinono. Foi
la que ele morreu. Os chefes da povoagao reuniram-se e disseram: "Se N'wahubzana expulsou o marido da
palhota dela, tamb6m expulsou os direitos de seu filho a realeza. Ele nio reinarg. Reinarg Rinono porque 6
o filho da mulher que cuidou do chefe doente". Esta hist6ria, onde vemos a sagrada lei da sucessio
12 Os dais enigmas seguintes ilustram bem a tend6ncia para criticar os chefes. O primeiro enigma descreve
de maneira indireta as caracteristicas de um chefe indigenal 6 das martens do Limpopol L/usda ga x/su/e -
Hos/ /eyf y/n/ mona. Alguns crclames t6m cheiro... - Este chefe este cheio de adia.
O x/su/e -- palavra que traduzi por ciclame -- 6 uma planta que cresce nos morris de much6m e tem grandes
tub6rculos que se podem cozer e moer para obter uma esp6cie de farinhal mas s6 6 boa na apar6ncial o
gosto 6 desagradavel e da niuseas. Este chefs 6 mau? E como etta farinha. Corrupt/o opdm/ pass/mal
O outta zomba do crete com ma\leia: Tinsindri tlbirhi tirhendreleka rhuka. Tihosi tibirhi tihleva nandra. t)o\s
rates perseguem-se em volta de um morro de much6m(nao se encontram nunca). Doin chefes dizem maude
um sOdito (nao se encontrario... nio chegarao a acordo).
Cada um quer ter a Optima palavra e depreciara os argumentos do interlocutor. Combateri os argumentos do
outro chefe. apresentando novos, que o outro procurarg refutar por sua vezl
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3' --A lei de sucessio

Consiste essencialmente nisto: quando o chefe morre. o filho mais velho 6 o herdeiro
regular. mas todos os irmios mais novos daquele chefe podem reinar, devem mesmo
reinar. antes que o filho, o verdadeiro herdeiro, seja coroado. Este sistema procura conciliar
os dois principios que estio na base da vida da familia: I ' O direito absoluto e preeminente
do ramo maid velhol 2'A comunidade da propriedade entre irmios. Mas se podem ser
conciliados na vida ordinaria. os dots principios op6em-se quando se trata da politica. e a
leide sucessio foi origem de perturbag6es sem fim nos dis tsonga. E verdade que os
irmios mats novos do chefe sio mais ou menos considerados principes regentes. quando
tomam o lugardele, e det6m o poder em lugardo sobrinho. que 6 o herdeiro legaldo trono.
Dizem deles que "o fazem crescer" (kukur7sa), ou que "guardam a tara dele" (kt/h/ay/sa

Mas se o chefe precedente morre ainda novo, e se o irmio a seguir sobrevive e reina
muito tempo, e, ainda por ama, se torna popular. 6 tentado a apropriar-se do poder para a
sua pr6pria famflia, e ordena a tribo que coroe o seu pr6prio filho, excluindo o filho do
primeiro chefe. que pertencia ao ramo primog6nito, mas que foi mais ou menos esquecido
durante todos estes anon. Nascem assim conflitos e batalhas. O herdeiro legal contestard
(kubanga, palavra zulu) e segue-se um muhango(guerra civil). Ou entao. se nio puder
lugar. ficarg em casa. chemo de amargura. a espera da primeira ocasiio para afirmar os
deus direitos.

Duas vezes aconteceu semelhante usurpagao na tribo nkuna. E dificil saber
exatamente como o casa se passou, porque as informaQ6es sio contradit6rias. Os que
t6m atualmente o poder nas mios nio contam as coisas da mesma maneira que os que
se consideram esbulhados no seu direito. Dou o testemunho de um destes Oltimos,
Mbokota, filho de Majuvana. Havia tr6s irmios: Hoxana, Mbangwa e Ribze. Durante as
perturbag6es causadas pda invasio ngoni. Hoxana fugiu para o pals de Moamba e perdeu
contato com a maior parte do cla. que se estabeleceu no Transval. Possuia todavia o
df/af/a. Por sua morte, o emblema real foientregue a Xiluvana, mas nunca voltou para os
filhos de Hoxana, que perderam o seu direito para sempre. Mbangwa tinha tr6s filhos: uma
menina, Tivativa. e dots rapazes, Nyantsirie Xiluvana. Por sua morte sucedeu-the o irmio
mais novo, Ribze. Morreu. e a realeza passou para os filhos de Mbangwa. Entretanto
Nyantsiri tinha morrido. mas tinha deixado dots filhos: Majuvana e Masvakomo. O maid
velho, Majuvana. era kinda crianQa. e por isso Tivativa. sua irma mais velha. disse a Xiluvana
roma o dente de elefante da famflia real nkuna e reina em vez de Nyaritsiril mas lembra-

te que nio fazes mais do que 'guardar a tara de Majuvana '. Xiluvana vendeu o dente de
elefante e comprou mulheres, p6rolas e fatos. Majuvana morreu alguns anos mais tarde,
mas tinha o irmio mais novo. Masvakomo. e um filho chamado Mbokota. A realeza devia
certamente voltar para o ramo primogenito. Mbokota assegurou-me que Xiluvana, antes de
morrer. tinha ordenado aos seus conselheiros que proclamassem Mbokota chefe. Mas.
quando Xiluvana morreu, surgiu um grande conflito. Os conselheiros vieram a capital perguntar
se filho de Xiluvana tinha sido designado pelo velho chefe para Ihe suceder. Ningu6m
ousava responder, porque havia quatro pretendentes a realeza: Masvakomo, irmio mats
novo de Majuvana, herdeiro legitimo. Mbokcota. filho de Majuvana. Muhlava e Muholo.
filhos de Xiluvana." O grande conselheiro Xikhivana disse entio: "Ouvi Xiluvana declarar
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que queria que Muhlava tomasse o poder". Os chefes da povoaQao aceitaram esta afirmagao,
mas os outros pretendentes ficaram vivamente ofendidos. Vendo que muitos N kung eram
contrdrios a Muhlava. Xikhivana chamou is armas toda a tribe para proclamar chefe o seu
protegido. Ele desejava que o pr6prio ex6rcito manifestasse a sua vontade. Mbokota,
Masvakomo e Muholo protestaram. Mas os guerreiros escolheram Muhlava. que era ainda
muito novo. e conduziram-no a sua nova resid6ncia. levando-o ao triunfo atrav6s do pais e
cantando cang6es de guerra. Aquestao terminou quando as autoridades boers, na pessoa
do capitao Dahl. Comissirio dos Neg6cios Indrgenas de Zoutpansberg, confirmaram a
escolha de Muhlava. A rainha pediMagayivyia. do cli Nyarhini. afirmou tamb6m que tinha
ouvido Xiluvana designar aquele rapaz como seu sucessor. e os outros pretendentes foram
reduzidos ao si16ncio. Mas guardaram profundo ressentimento.'3

ConheQO outro cano semelhante, em que o ramo primog6nito correu o risco de
herder os seus direitos pelo fato de um irmio mats novo ter colocado o filho no trono,
excluindo o herdeiro legitimo

Deu-se entre os Vakavaloyique se tinham refugiado na regiao de Mujaji. Os filhos
de Nkami. irmio mais novo de Xitshave, tentaram apoderar-se da realeza em detrimento
de Munyamana, filho de Xitshave, e dairesultou uma guerra em conseq06ncia da qual
Munyamana readquiriu os seus direitos(ver S.A.A.A.S.. Relat6rio daAssemb16ia de 1905.
vol. 111. Pag. 251 ).

Todos estes fatos tendem a provar que a posigao do chefe comporta muitos perigos
e dificuldades. sem falardos que resultam da presenga do governs dos Brancos e de que
falarei adiante.

Deve-se pris reconhecer que os Tsonga nio souberam crier um sistema politico
susceptrvelde assegurara paz do pals de modo satisfat6rio. O costume de dividiro poder
entre irmios que se tornam depressa rivals. e permitir aos irmios mais novos relnarem
antes do herdeiro legftimo. tende a destruir a unidade do cli e provoca querelas e
perturbaQ6es. Outra md conseqt]6ncia destas disposiQ6es do direito real 6 a seguinte: o
chefe que sobe ao trono faz tudo que pode para se desembaragar de irmios capazes de
Ihe criarem embaragos, e para assegurar assam a realeza ao filho. Foio que aconteceu
muitas vezes, e particularmente no caso de Maphunga, chefe de Nondrwana, que matou
at6 quatro irmios ou parentes chegados: Sitrovela, N'wamambalana. Zulu e Gigiseka.
Este Oltimo era muito corajoso. e o cOpido Maphunga conseguiu envenen6-1o
traigoeiramente. recorrendo para isso aos bons oficios de uma mulher de m6 vida.
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13 Lembro-me de ter visitado um dia Mbokota e de t6-1o ouvido lastimar-se amargamente da sua sorta. Tinha
tentado provar a sua independ6ncia, criando uma escola de circuncisio separada para os deus, a fim de
nio se juntarem no sung/ de Muhlava. O chefe nio o impediu de faze-1o. mas enviou um mensageiro para
reclamar as taxas pagas pecos candidatos. Mbokota ficou profundamente aborrecido por ter de entrega-las,
e se tivesse bastantes homens para se opor. ter-se-ia certamente revoltado. Mas s6 tinha um punhado de
guerreiros. A16m disco nio era popular na tribal por ipso julgou nio ser prudente ganga e submeteu-se a
Muhlava
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E -- A morse do chefe

Quando o chefe este ja muito velho nio sai maes da palhota real. Os conselheiros
substituem-no na direQao dos neg6cios e morre misteriosamente. Deve ser assim, porque
a sua morte deve manter-se ignorada um ano inteiro. "Fazemos as colheitas e inclinamo-
nos para a terra (kukorhama). isto 6, colhemos e cultivamos de novo. antes que o
acontecimento se tenha tornado pOblico (kc/I)a/c/xa)", diz Mankhelu.

O chefe 6 portanto enterrado de noitel nio se ouve qualquer lamentagaolas suas
mulheres e os coveiros submetem-se aos ritos de purificagao e tomam o banho de vapor
secretamente. Pode suceder que as mulheres do chefe que vivam em povoag6es afastadas
nio ouQam dizer uma palavra sobre a morte do marido. O fogo da palhota real nio 6
apagado. segundo o uso ritual, e arde todo o ano. O falecimento 6 anunciado oficialmente
a alguns raros individuos. aos governadores brancos. ao herdeiro(que vela o cadaver) e
aos conselheiros, mas o resto do pals sup6e-se ignorar o acontecimento. Naturalmente. o
segredo nio 6 guardado de modo absoluto.Averdade transpira para fora. mas ningu6m se
atreve a falar abertamente no caso.I '

Poem a parte uma palhota onde os conselheiros entram e discutem neg6cios do
pars como se o fizessem com o chefe. que dizem muito doente, sem poder aparecer. De
fato. ja foienterrado ha muito.

Quala Fazio deste si16ncio? Os homens de idade que consulteidizem-me que 6
para impedir os inimigos de tirarem vantagem da confusio que se segue a morte de um
chefe, para atacarem o pars. Sem dOvida, tal costume deve tamb6m dar aos principais
conselheiros tempo de preparar a subida ao trono do novo chefe e impedir conflitos
sangrentos.

O tOmulo do chefe nio 6 diferente do dos seus sOditos. E cavado secretamente no
bosque sagrado(nfimu)I por isso o seu lugar6 desconhecido da major parte das pessoas
Em certos dis ou subclis a terra do tOmulo 6 nivelada e nio fica qualquer vestigio
Pretendem que tomam estas precauQ6es para impedir os inimigos de desenterrarem o
cadaver e de Ihe cortarem as orelhas, o diafragma ou outras panes ainda. para fazer
encantos poderosos(ver Capitulo quarto). Os tOmulos dos chefes de Nondrwana sio tidos
como invisiveis, como a palhota de nyo/avvekc//t/. S6 sio conhecidos de Magomanyana
(Mboza).(Magomanyana 6 o mais pr6ximo parente do defunto Maphunga. o Onico irmio
que ele poupou).

333

14 Estava em Nondrwana quando morreu Maphunga. o chefe que precedeu Mahazule. e ouvi diversas vezes.
em Junho e Julho de 1891, os guerreiros ensaiando. com chifres de antelope, as arias que deviam ser
entoadas quando o lute fosse tornado pOblico, A morte devia ter ocorrido em 1890, mas nada tinham ditz
acerca disso. Uma vez publicado a nova. Manganyele. jovem pagao do distrito de Livombo. fez-me esta
observagao: "Quando. na estagao passada (pelo Natal de 1890). vimos os m/mphlmt)r (a.rvores que dio um
fruto semelhante ao damasco) dar tio grande quantidade de frutos (tinha havido uma colheita exceptional).
tivemos a certeza de que o chefe tinha morrido e que nos tinha enviado esta bela colheita". ObservaQao
tipica. que mostra bem a semi-ignorancia do conjunto da tribe quando um chafe morse
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Decorrido o ano de si16ncio, tem lugar a proclamagao oflcialdo luto(napa/uxa nkos/D.
Vem gente a capital, cli atrds de cla. e reOnem-se as fanfarras com trombetas ou chifres
de antilopes (vunanga, ver Capitulo terceiro). Levam consigo um boi ou uma cabra. Matam
estes animals e suas vesiculas biliares sio dadas de presence ao herdeiro, de modo que
cada guerreiro aprenda a conhecer o futuro chefe, sem ser feita qualquer proclamaQao
oficial. Todos rapam a cabeQa em sinai de luto, os homens adultos tiram a coroa de cera
e as pessoas revestem-se de ma/opa (pane azul de auto)I mas como a morse nio 6 recente
e 6 mats ou menos do conhecimento pOblico ha la algum tempo, as manifestag6es exteriores
de dor sio reduzidas ao minimo e as danQas vio seguindo. Os delegados dos parses
pr6ximos v6m tamb6m apresentar as suas condo16ncias.

Depots de todos terem exprimido os seus sentimentos de respeito. acaba
verdadeiramente o auto (nkoss/u//e). Morreu o Rei. Viva o Rei.

Entre os Nkuna, vimos que a proclamagao da morte de um chefe 6 feita no mesmo
dia da instalaQao do seu sucessor

Nio ha grande coisa a dizer das rainhas (f/nkos/kaz/, palavra zulu), as mulheres do
chefe. Vimos que uma dentre das ocupa posigao particularmente honrosa. porque foi
comprada com o dinheiro do pars. 6 a "mulher do pars". aquela cujo filho 6 o herdeiro do
trono. Nio 6 necessariamente a primeira mulher, a que ele desposou em primeiro lugar e
pda morte da qualo chefe realiza a cerim6nia da viuvez. Se a mulherdo pars morre e nio
6 a primeira com quem ele casou. o chefe nio pratica o rito por consideragao a primeira

As princesas sio/ovo/aaas mats caro que as mogas ordindrias. A nio ser por esta
exceQao, em nada mais diferem. Entre os Tsonga uma mulher 6 raramente elevada a
dignidade da realeza: diferem nisso dos Pediou dos Suthu do Transval. que tiveram vdnas
rainhas ilustres: Mojaji, Male, etc. S6 conheQO um caso deste g6nero entre os Rhongal
asta rainha vivia ainda em 1912. Chamava-se Midambuze: filha de Dambuze. Este era
chefe de uma parte da regiao da Mavota, ao norte de LourenQO Marques. Por sua morte. o
fllho Gwava tomou o seu lugar, mas foi deportado pelos Portugueses, e sua irma Midambuze
recebeu o poder. Por isso ela nio foi/ovo/ada, mas escolheu um marido, um homem
qualquer(af/f/have/a nana). O filho de uma rainha pode suceder-lhe16 o Onico caso em que
um sobrinho uterino de um chefe pode substitui-lo.

Na corte do Nghunghunyana. as rainhas desempenhavam papelimportante. conforme
os costumes da tribo zulu. Depots da morte da mie de Chaka. as relaQ6es sexuais foram
tabu durante um ano para o conjunto da tribo, e as crianQas concebidas durante este
tempo foram mortas por ordem do chefe (ver Colenso. Tied weeks /n /Vafa/).

Nio conhego faso algum em que um estranho se tornasse chefe de um cli por
casamento com uma princesa. Pode vir a ser hosana, mas o verdadeiro hosana 6 a sua
mulher e ele nio 6 mais que um principe consorte. Ouvi falarque isso aconteceu porduas

mulher

vezes
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Henri Junod

Capitulo Terceiro

A corte e o tribunal

Apesar de entre os Tsonga a realeza ter pouco brilho exterior, todo o chefe 6 o
centro de uma Corte mais ou menos brilhante

A -- A povoagao do chefe

A povoagao em que ele reside nio 6 chamada muf/(homo no casa das dos seus
sOditos). mas nfs/mara, isto 6. "a capital". E geralmente maior que as povoaQ6es vulgares.
construida por rapazes da tribo, depots do casamento do chefe, e reparada por des,
sendo um dos seus principals deveres conservar a praia pOblica constantemente limpa e
arrancar-the as ervas em certas estaQ6es do ano

Um dos meus compatriotas, o Dr. J. de Montmollin. visitou a capital do Tembe em
Julho de 1900 e tirou algumas fotografias interessantes. coda a povoaQao era rodeada por
um alto cercado espinhoso. em forma de circulo, muito mats s61ido que o das povoaQ6es
vulgares. No interior, poder-se-iam distinguir duas panes: a parte da frente da povoagao, a
qual da acesso a entrada principal, e o segundo plano com as palhotas das rainhas. A
parte da frente da povoaQao era a praia pOblica (hutu, hand/a). com grandes grvores, a
sombra das quads se sentavam os viajantesl havia aliapenas uma Onica palhota, a esquerda
do recintol a parte detrds compreendia as palhotas das rainhas. separadas da praia
pOblica por uma alta parede de canigo, feita com cuidado. tendo algumas entradas estreitas.
Declararam ao visitante que era tabu para todos os homens o acesso a esta esp6cie de
gineceu. Foi-the permitido entrar. apesar disso. Atrds destas palhotas havia duas passagens
entre estacas bem arranjadas. conduzindo uma ao recinto dos porcos e a outra ao mato
Disseram-the que etta Optima se destinava a assegurar a fuga das rainhas em caso de
guerra. Suponho que era de uso mats comum e mais pr6tico na vida de todos os dias. Sio
os sv/rhuva das rainhas. Na povoagao real estas entradas traseiras sio interditas ao
pOblico



Ei nesta praia(hypo) que se reOnem de boa vontade os homens das cercanias. que
de manhi v6m cortejar o chefe. Sentam-se em grupos e comunicam as novas do dia16 o
que se chama de hand/a.A cerveja de milho ou de mapira nunca falta na capital no periods
de abundancial pelo menos as mulheres das v6rias povoag6es levam freqtJentemente
inforas cheias (mafrhc/nga ya hza/a). E de notar que estas visitas cotidianas sio mais ou
menos interesseiras.

Entre os sOditos que aise encontram, a maioria das vezes 6 preciso mencionar os
conselheiros (f/r?dhuna), o arauto e o insultante oficial.

B -- Personagens da Corte
338

I -- Os conselheiros

Os conselheiros (f/ndhunay formam uma esp6cie de gabinete que assiste o chefe
no exercicio da realeza. Dividem-se em v6rias categorias: primeiro. os conselheiros
principals (/ef/ku/t/), que sio encarregados de discutir e tomar decis6es em ne96cios
graves que interessam ao pars. Sio de boa vontade os bos do chefe. os homens de idade
madura dos ramos colaterais da familia dele. Em Nondrwana eram. no tempo da guerra de

1894, Magomanyana e Mundulukeli, irmios de Maphunga. bos de Mahazule, depois
N'wakubzele. que vigiava a parte orientaldo pals de acordo com N'wambalana. Depois
v6m os conselheiros do ex6rcito. into 6. os generals (f/ndhc/na f y/mp/), que presidem a
batalha(Xitlen'wana em Nondrwana, Mpompie Mahagana em Zihlahla). Existem tamb6m
conselheiros destinados a frafardos neg6c/os esfrangeiros, a razio de um por pals vizinho:
Vimos como formam uma maquina indispensavel nas relaQ6es diplom6ticas... ou
matrimoniais de um reino com outro. Se sio inteligentes e t6m um grande ascendente
sobre o chefe, podem at6 impor-the a sua vontade. Foio que se deu em Setembro de
1894, quando os conselheiros impediram ojovem rein'wamantibzana de se submeter a
chamada do Governo Portugu6s que reclamava os seus servigos contra Mahazule.
Acidentalmente, podem tamb6m ser um contrapeso Otis na autocracia do chefe todo
poderoso. Muitas vezes sio tamb6m instrumentos servis nas mios dele. Tais eram os
conselheiros do Nghunghunyana. se nio caimos em erro. Finalmente. formam outra
categoria de conselheiros os indivrduos estabelecidos peso chefe em todos os pequenos
distritos do pars para v/g/ar os st)d/fos e averiguar as suas desavenQas. Sio des que
devem levar a capital os neg6cios (f/mnaka) importantes, as querelas que o dono da
povoagao nio p6de apaziguar. as causas que dependem do tribunal do chefe. Como sio
todos mestres batidos na arte da discussio negra. ajudam este a dar as suas sentengas.

Estes f/mauna t6m pots uma organizaQao completa. Sio tio necessdrios como o
chefe para o bom funcionamento da vida tribal.

' A palavra zulu induna tornou-se corrente no sul da Africa. A forma tsonga 6 ndruna. pl. findruna. Emprega
as duas formal indiferentemente
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ll - Os favoritos ou mensageiros

Quando um chefe 6 coroado ainda jovem. leone a sua volta um circulo de amigos da
sua idade que chamam de f/nxekwa.. E uma palavra zulu e este hibito parece ter sido
importado da corte zulu. Chamam-se em rhonga f/nfrum/, que significa "mensageiros", e
constroem geralmente um /awu, isto 6, uma palhota de solteiros, perto da capital, prontos
a responderem a primeira chamada. Tomam parte nos jogos do seu companheiro real, nas
suas festas, mas nio t6m qualquer autoridade oficial

111 -- 0 arauto

Muito antes da guerra de Lourengo Marques, um dos meus colegas e eu est6vamos
de visita em casa do chefe N'wamantibzana

Deitados nas nossas redes, que tinhamos pendurado ao teto, no interior de uma
palhota posta a nossa disposigao para a noite, procuravamos repousar, quando. pdas
quatro horns da manha, fomos despertados por uma curiosa melop6ia: era num tom muito
alto, palavras cantadas. gritadas com volubilidade e de uma maneira mon6tona. breve.
uma muito curiosa e inesquecivel produgao musical. Impossivel tornarmos a dormir. 'Hvemos
de suportar durante mats de uma meia hora esta obsessio pouco agradavel

Era o mbong/ wa kupfuxa. o arauto despertador. individuo que tem o "pesto bem
aberto". como dizem em rhonga (x/lava x®fu/ek//e), o que significa nio que ele tivesse de
soprar. de pulm6es bem cheios. mas que 6 muito inteligente. Na nossa tribo, com efeito.
o pesto 6 encarado como a cede da compreensao e dos dons orat6rias. ladas as manhis
este adulador real vem. antes do nascer do sol. exaltar a porta da palhota do chefe os
altos feitos dos seus antepassados. lembrando os seus nomes e os seus atos de valor.
Acrescenta maus cumprimentos (kusandra ) a destreza do chefe atual, ao qual recrimina
ser s6 um preguigoso, uma crianQa, em comparaQao com o pai. o av6 e todos aqueles
nobres defuntos. "Leva-nos a guerraIMostra-nos de que valentia 6s capazl" E o chefe deve
acordar todas as manhis ao som deste estranho concerto que dura is vezes horas.

O adulador acompanha de boa vontade o chefe quando este visita os Brancos
Assistidiante do edificio da Cdmara Municipalde LourenQO Marques a chegada de Sigawule.
chefe da Matola, que vinha contemplar Nghunghunyana. frito prisioneiro pecos Portugueses
em Janeiro de 1 896. O moor?g/ era da comitiva. Era um velho chamado l\.labolo, originario
da regiao de Maputo. Vestido de um modo ridicule. com um trace pouco pr6prio. a testa
coberta com um bond. berrava os louvores da familia real de Matola. Fazia-o por6m em
zulu. sem dOvida com uma terminologia especial. Tinha o ar de um doido e ningu6m Ihe
prestava atengao.

Quando o chefe mata um boie demora a distribuigao da carne aos h6spedes.
parece que o mbong/ 6 tamb6m o pedinte encarregado de it reclamar a parte dos guerreiros.
Apostrofa-o dizendo-the: "Nio v6s todos estes homens. ali. na tua povoagao? Nio sio
teus des? Por que nos reduzes a porgao estipulada? Tu s6 dis carne ds mulheres.. . Sio
as mulheres que te livrario quando os inimigos te atacarem, etc., etc

No coroamento dos chefes, canta tamb6m o louvor deles durante a procissao que
la descrevemos.
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Coisa curiosa: mesmo quando insulta, deixam-no falar. O chefe nio se agastal peso
contrario. o chong/6 mais respeitado. Reservam-the uma porQao de carne especial. De
resto. cada qual pode tornar-se chong/I basta ser suficientemente loquaz

O mats eloqtJente dos arautos tsonga que encontreifoiMawewe, o mbong/ do cli
nkuna. Era homem de idade em 1900 que tinha uma carreira ja longa porque tinha sido o
m6ong/ de Manukuse. "Costumava cantar os seus louvores de manhi at6 a noite(ndr@efa
dambc/) e ele deu-me uma bezerra em recompensa." Assim como Buffon costumava p6r
os punhos da camisa antes de escrever, assim Mawewe, quando ia louvar o chefe Muhlava.
ornamentava-se com a cauda do antelope ns/mango. com penas de nku/unkc//u(a ave dos
chefes) e de 6guia, com peles de serpentes. de antelope dos caniQos e de leopardo. com
unhas, dentes ou peles de elefante. de rinoceronte e de hipop6tamol depois comegava:

'Muhlava Xiluvana(paide Muhlava). tu 6s como o rinoceronte que agarra um homem.
que o atravessa de lado a lada. que o rola e o corta em dots. Tu 6s como o crocodile que
vive na agualele morde um homemltu 6s semelhante is garras dele. Ele agarra o homem
pelo bravo e a pernal arrasta-o para a agua funda, para o comer ao p6r do soil vigia a
entrada para impedir outros crocodilos de Ihe roubarem a presa... Muhlava, tu 6s semelhante
ao carneirol quando acomete com a cabega tomba um homem. Tu 6s como a cabra,
como o filho da cabra que os garotos conduzem a pastagem: 6 muito astuto. Espevita as
orelhas. prepara-se para a defesa se o atacama Cauda de civeta. tu 6s como Muhlava. tu
6s de uma grande belezal brilhas no seko da floresta, da negra floresta, tu langas centelhas:
kef/-kef/-kef/(adv6rbio descritivo)lo homem fica cheio de medo quando te v6.

Dd-lhes carne, para que todos possam saciar-se. Da aos teus homens a perna da
frentel dg-lhes a perna traseira para poderem todos comer e banquetear-se. Retira as tuas
pernas diante deles para cairem de pernas para o ar. dominados pelo terror diante de ti

Por que os governas com tanta dogura? Osha-os com olhos terriveis. Es um poltraol
Os Bvecha querem matar-te. Precede com bravura e defende-tel

Muhlava Davuka. V6m homens. V6m bois. Tu estes no limo das colinas, pareces-
te com o trovio que ribomba. O relampago parece-se contigo: 6 poderoso. 6 terrivel. A tua
saliva 6 branca. os teus olhos sio faiscas, a tua cara 6 comprida, o teu corpo 6 como a
pedra que cont6m ouro. Os teus dedos sio alongados

'Conhecem-te na casa de Nghunghunyana. Conhecem-te na Swazilindia. Conhecem-
te os Zulu. Conhecem-te na casa de Muzilikazi. Es como a erva que cresce no caminho:
quando as pessoas Ihe passam por ama esmagam-na contra o chao. mas quando volta a
chuva cresce de novo e cobre a terra. Tu 6s como a agua do rio, que 6 bela. Aagua 6 clara
e pura, embora as impurezas flutuem em ama, das vio-se e a agua fica de novo pura

Os Bvecha choram na povoaQao de Sikokorol2
Choram em casa de Sikukuko. Tomaste os seus feitigosl Aspergiste com des os

teus guerreiros. Muhlava, bateste-os com a ponta da azagaia, os teus homens passaram
o rio. foram matar o inimigo na sua pr6pria povoaQaol
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2 Em 1901 estourou uma guerra entre Muhlava e o chefe pedi Maaghe. de um lada, e o vizinho deles.
Sikokoro. e o seu aliado Sikukuko. herdeiro de Sekununi, de outro lada. Em 7 de Novembro travou-se uma
batalha encarnigada em Xiluvana, onde os assaltantes foram repelidos. sends morton mais de quarenta (ver
Apandice X)
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Els semelhante a pena de avestruz, a branca, a muito branca. ou ainda a pena
vermelha da ave que grita fswe-fswe. a ave que se chama dv7, o ornamento do chefe

Em Nyarhini3 disputam a realeza (kubanga vuhosn/Dt vio matar-se uns aos outros
Mapsacomo diz: 'Ela pertence-me.' Xirhundru(um dos grandes conselheiros que tomou o
partido de Muhlava com Mankhelu e Xikhivana) pegou-o(Muhlava) ao colo. Mankhelu 6
homo o antelope duyker. Agarram-no pda orelha e ele escapa-se das mios. E como a
6gua do pogol tiram-na mas ela brota de novo e enche o pogo (o que quer dizer que
Mankhelu nunca deixou de defender a causa de Muhlava).

'Vai. corre para dizer a Mandlamakulu. o irmio de Xiluvana: '0 poder pertence-mel
Corre para dizer a Mpapalati: '0 poder pertence-mel ' Corre para dizer a Mulondro: '0 poder
pertence-mel"''

Assam 6 0 canto de louvores de Mawewe, um dos grandes homens da corte nkuna.
Ei sem dOvida um dos melhores esp6cimes da poesia tsonga e um exemplo caracteristico
da literatura bantu. Na tribo primitiva o m6ong/ 6 o prot6tipo do poeta das cortes civilizadas
Mas ha outro funciondrio cujas atribuiQ6es sio ainda mats estranhas que as do arauto
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lv O "xitale xa tiku", o insultante do pals

E uma esp6cie de louco da corte que tem o direito de "vomitar" os insultos mats
graves, os mais ultrajantes para todos os dependentes do pals. Nunca ataca estrangeiros.
mas goza de perfeita imunidade, porque s6 injuria os seus compatriotas. Nem o pr6prio
chefe este ao abrigo da sua lingua terrivel. Atreve-se a dizer tudo.. . "V6 o que sucede na
tua povoagao", dizia-me Tovana na sua linguagem pitoresca... "Diz coisas medonhasl
Acusa-te de seres incestuoso. de tomares para mulheres as tuas pr6prias irmis. Mesmo
que te veja em companhia da tua cunhada principal, aquela com quem o teu cunhado se
casou por meio dos teus bois. aquela por quem tens o mats profundo respeito. ele nio
heme dizer-vos tolices que vos fargo corar de vergonhal Vai tirar-te o que cozes na tua
panda. arranca mesmo das mios do chefe a carne que este em vias de comer... Por isso.
logo que entra na tua povoagao, apressa-te a it ao seu encontro e a dar-the um presente
para nio teres que ouvir os seus insultos imundos. De resto, o x/fa/e dopais 6 is vezes o
homem mats calmo do mundo. Pode ser que fique na sua povoaQao ou participe nas
assemb16ias da naQao com a mesma quietude que qualquer outro particular. Mas se
iomega a tagarelar os seus insultos(kl/rhukefe/a). foge, foge, que nada o calalnenhum
respeito humanoou divinol

Nio ha que duvidar que o louco da corte 6 personagem de origem rhonga. E tio
antigo como a pr6pria tribo. no dizer de Tovana. Afungao que exerce 6 ofjciale hereditdria.
Em Zihlahla 6 N'wachapana quem desempenha o curioso papelde insultante oficial

: Aqui Mawewe faz alusio is circunstincias em que Muhlava alcangou o poder e que ja contei ao expli.car
a leida sucessio.A capitalda tribo era ainda em Nyarhini nesse tempo. isto 6, nas montanhas, perth de New

4 Alusio is palavras do pr6prio Muhlava. que enviou mensageiros a todos os bos. a todos os pequenos
chefes. deus subordinados. para Ihes anunciar oficialmente que tinha assumido o poder real

Aaatha
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Ei dificil compreender a razio deste costume singular. Sera o x/fa/e um censor
pOblico a quem a tribo da carta branca para dizer em alta voz verdades que talvez ningu6m
se atrevesse a pronunciar? Ha qualquer relagao entre este louco da corte e Tribulet?s. Nio
sei

C -- Costumes diversos

Os apetrechos da realeza sio muito modestos entre os Tsonga. Contudo, citamos
alguns para acrescentar aos que ja falamos.

342 I -- 0 grande tambor (Marc/ncl0

Encontramo-lo em todas as capitals. Ei fabricado de madeira, em um tronco cavado
um pouco a maneira de um almofariz vulgar, is vezes arredondado na base e munido de
tr6sp6s, como em Nondrwana. com uma pele estendida sobre a abertura: pele de orelha
de um elefante. pele de boi. de bOfalo ou de antelope manga/we. Instrumento que 6 objeto
de vgrios tabus, quando a pele se rompe torna-se interdito olhar-the para dentro. Ha qualquer
coisa de misterioso nesse tambor e ningu6m deve descobrir esse mist6rio. Afirmam que
Ihe metem dentro uma bala quando o fabricam. Em Xiluvana asseguravam que tinham
metido noque la existia o crinio do chefe inimigo Sikororo mono na batalha de 1901. S6
certos individuos 6 que sio chamados a repara-los e o pagamento por esse trabalho 6
sempre uma galinha.

Tocam o g rande tambor em diversas ocasi6es
a) Para anunciar uma grande calamidade, sobretudo a morte de um chefe. no dia da

proclamagao do luton na aproximagao de inundaQ6es, quando o Nkomati transborda. em
Janeiro ou Fevereiro, e ameaQa invadir o paisa ou ainda quando as queimadas no mato
ameagam destruir a capital

b) Para chamar todos os guerreiros em faso de batalha iminente
c) Para diversas execug6es musicals. O grande tambor acompanha os batuques

de inverno na capital, quando a colheita termina e toda a regiao esb feliz e pr6spera. O
x/ko/omhana 6 mats alongado e nio tem p6s. O som que produz 6 alto e agudo. enquanto
que o mc/nc/nc/ 6 baixo e profundo. A mOsica que acompanha esta dania 6 executada
pda vunanga

11 -- A ''vunanga ''

Ei a fanfarra oficial do cli Mazvaya. Esta palavra vem de manga. a trombeta (pl
f/manga). Mas as trombetas aqua empregadas nio sio as tobias de cabra geralmente
usadas pecos pastures. Sio os chifres maiores da mha/amma/a (}/4)pofragus /V/ger) ou da

; Reproduzimos o retrato de uma estranha personagem de quem Paul Berthoud obteve a fotografia em
Xiluvana. f, no dizer de Thomas, nio um Tsonga, mas um Pedi, stJdito do chefe Maaghe.
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mha/a (impala, em zulu), furados na base. de maneira a produzirem diferentes sons. Estes
instrumentos sio fabricados por especialistas e formam uma esp6cie de orquestra(s/mo)
composta de dez instrumentos. Para os tocar bem. 6 preciso verdadeira destreza. Os
artistas colocam-se de p6, em volta de dois tambores. O grande tambor da o ritmo: quando
toca lentamente, "tu-tu-tu". os dez mOsicos danQam em circulo, marchando uns atrds dos
outros, tocando todos e fazendo certos esgares e certos gestos. Quando o grande tambor
toca mats renta e suavemente. poem-se em linha e marcham todos lentamente. Se o
tambor acelera o ritmo. dirigem-se entio ao centro e formam de novo o crrculo. dangando
em ritmo cada vez mats apressado. Os executantes seguem uma ordem dadal a cabega
marcha o homem que leva o maior chifre e cujo som 6 mats profundo. na cauda o que toca
o menore o que produz os sons mats agudos. Muitas vezes sucede haver tr6s ou quatro
orquestras deste g6nero tocando ao mesmo tempo.'

A vunar7ga este na velha tradigao rhonga e 6 cheia de pitoresco. Falo da sua
importancia sob o ponto de vista musical na Sexta parte desta obra.
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111 -- A ''xipalapala"

Ao descrever os instrumentos de mOsica da corte, devo mencionar tamb6m a trompa
oflcial das convocag6es, a x@a/apa/a. com que se reOnem os sOditos na capital. O som do
grande tambor, embora se ouga de muito longe, nio atinge os limites do pars e por isso
quando o chefe quer convocar os seus homens imediatamente, faz soar a x4)a/apa/a. E
um chifre de mha/amma/a, de nya/a ou de antelope p/va, cujo som se assemelha ao do
mpu-u-u. Os enviados do chefe percorrem as povoag6es dos subchefes tocando sempre a
trompa e. transmitindo a mensagem a um rapaz. partem imediatamente com a x@a/al)a/a
do subchefe para a povoagao seguinte. Assam. em pouch tempo. a ordem de reunir chega
a toda a tribe

IV - Os visitantes

Quando um estranho passa pda capital, deve sentar-se distante. fora do largo
central, at6 Ihe virem perguntar a que vem. Ele responde: "Venho deste ou daquele pais e
desejo saudaro chefe." Entio ele 6 anunciado ao chefe. Este o recebe com benevo16ncia
e, chegada a ocasiao, designa-the uma palhota para dormir. se acontece de passer ali a
noite. e manda-the comida. Se esb bem disposto, manda mesmo matar um vitelo ou um

boi para os seus h6spedes. Estes, por sua vez, felicitam-se da hospitalidade que recebem
dizendo: Este chefe tratou-nos condignamente no seu reinol ele honrou-nos.

6 Records-me de ter ouvido tocar a vur7anga nos diversos dis de Nondrwana. em 1891. onde cada
subchefe tinha a sua. Preparavam-se entio para it a capital tamar parte no funeral de Maphunga. puja morte
havia fido anunciada. Outra vez ouvia vunanga tocar as suas mais betas melodies diante do Lord Selborne.
quando este visitou as autoridades portuguesas em Marracuene em 1908. O administrador tinha dado um
batuque em sua honra e os guerreiros de Nondrwana flzeram tudo o que shes era possivel para interessarem
os chefes Brancos
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E este o costume quando se visita uma regiao vizinha com a qual se mant6m
relaQ6es de boa vizinhanQa. Se as relag6es entre des forem delicadas ou se estiver em
v6speras de conflito violento. os caminhos sio fechados (f/nd/e/a f/s/v/wa) e a ningu6m
seri dada licenQa para se aproximar.

V - O costume do "kukhonza"

O viajante pode virjunto do chefe nio s6 para o visitar mas tamb6m para se submeter
e se declarar seu sOdito. Chama-se este ato de kukhonza. da palavra zulu que significa tal
procedimento. O chefe designa ao novo sOdito (sandra) a habitaQao que Ihe destinou e
desde entio ele fica pertencendo a naQao sem qualquer outra cerim6nia (ver o conte de
Mutipi, Les Chants ef /es Confer des Ba-tonga).

Os estrangeiros naturalizados nio comem todavia as primicias da terra (ku/uma)
com os naturais do pars. Cuidam de si, segundo os seus habitos, nio podendo contudo
ku/uma antes do chefe do seu pars de adogao.

344

VI - Relag6es diplomaticas

Vimos ja que estas rela96es sio mantidas com grande cuidado. e que cada cld
tem um conselheiro encarregado especialmente dos neg6cios diplom6ticos. Em caso de
guerra os dis amigos aliam-se muitas vezes(x/baku/ooze) e enviam mensagens uns aos
outros comunicando as noticias e a marcha do conflito. No casa. por exemplo. de Moamba
e Nondrwana se baterem contra Matola. aqueles colocam na fronteira comum. nos lados
do caminho, duas armadilhas, uma no territ6rio de Moamba e a outra no territ6rio de
Nondrwana.

Estas armadilhas sio constituldas apenas por uma vara tensa. ligada por um fio ao
chao. Se o ex6rcito de Matola invade durante a nolte o territ6rio de Moamba e p6e em fuga

a sua gente. esta afrouxa a armadilha do dado contr6rio. De manha, os habitantes de
Nondrwana sabem assim que devem fugir tamb6m.

D -- O tribunal do chefe

Nio ha separagao de poderes na corte tsonga. O chefe, ajudado pecos seus
conselheiros, conserva em suas mios o poder legislativo, o poder executivo e o poder
judicial. E a autoridade suprema e das suas decis6es nio ha apelo.

1 - Neg6cios legislativos

O chefe promulga as leis e preside as discuss6es assistido por seus conselheiros.
Eis um exemplo de uma destas reunites na corte de Maphunga. Nio existia

uniformidade sobre o prego a pagar por um /ovo/o e muitos pais pediam 20 e 30 libras
pdas suas filhas. Os grandes conselheiros decidiram arrumar a questao e fixaram. para o
futuro. o montante mdximo do /ovo/o em 1 5 libras e 1 0 xelins. "Ataram o neg6cio" (kufdm6a
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chaka) com o consentimento do chefe. Em seguida foram convocados a capital os
subchefes e os seus conselheiros. O chefe fez a chamada e em seguida um dos
conselheiros maiorais disse a assemb16ia: "Aquino que as pessoas reclamam 6 exagerado.
Acaso possuis minas de ouro e sabers cunhar moeda? No futuro nio /ovo/a/s com tanto
dinheiro. Quinze libras e dez xelins sio amplamente suficientes". Cada subchefe voltou
para casa e informou os seus sOditos desta resoluQao dizendo: H/ to f/mhacal "Assam sio
os neg6ciosl" Aqueles ficaram desapontados, choraram. mas tiveram de aceitar a decisio
Oporem-se a ela seri tabu. Sway//al

Um debate entre os indigenas 6 conduzido de uma maneira muito diferente daquilo
a que estamos habituados. pois nada entre des se submete a votagao. O chefe preside
As propostas sio feitas em fuses curtas por um conselheiro, geralmente sob a forma de
interrogaQao. A assemb16ia escuta silenciosa, at6 que aquele que fez a proposta conclui
com um en6rgico 4h/r?al Ou seja "Perfeitamentel" Outro indivrduo diz: "Nio ouviste o que
ele disse'2 Ele disse isto e aquilo." Esta 6 a maneira de apoiar a proposta. O debate
continua e dentro em pouco a assemb16ia alcanga a decisio.

Muitas vezes o chefe nio pronuncia uma palavra. Quando v6 que os seus
conselheiros estio de acordo e ele concorda tamb6m. exprime simplesmente o seu
assentimento inclinando a cabeQa. A decisio 6 obtida sem a intervengao e sem ser
necessdrio recorrer a votag6es. A opiniao da maioria nio 6 confirmada pelo levantar de
maos, mas 6 percebida por uma esp6cie de intuigao. Os conselheiros ficam sentados
gravemente em circulo durante as discuss6es, e dispersam-se em seguida, no
conhecimento perfeito do decidido. Se os conselheiros nio chegam todavia a acordo.
remetem a questao ao chefe. e o chefe. depois de ter escutado os argumentos pr6 e
contra. "corta o neg6cio" (kufrema chaka) com algumas fuses curtas. depois das quais
cada um deve pronunciar a saudagao real: Bayefhel

Quando ha duas panes presentes, o debate segue outras regras. Se. por exemplo,
um estranho deseja falar com o chefe ou levar-the algum requerimento. 6 em gerd
acompanhado por um conselheiro. O chefe. sempre na presenQa de alguns dos seus
sOditos. recebe o visitante na palhota. se o neg6cio deve ser mantido secreto. no largo da
povoagao. se nio ha objegao em torni-lo pOblico. Aqueles se sentam de um lado e o
visitante do outro; se este se conforma com as leis da verdadeira etiqueta, explica primeiro
o assunto ao conselheiro que o acompanha e este por sua vez exp6e-no ao conselheiro
especialdo chefe, repetindo exatamente as palavras do visitante, fuse por fuse. Por seu
turns. o conselheiro especial transmite tudo ao chefe, repetindo-the toda a hist6ria. como
se este Oltimo nio tivesse ouvido nada. O assunto passa assim por tr6s pessoas, e a
resposta. em boa forma, deve seguir a mesma "escala de servigo". Estas precau96es. que

recem sup6rfluas a uma pessoa que nio conheQa a etiqueta bantu, sio ditadas,
evidentemente. pelo fato de nio haver nem esten6grafos, nem secretdrios capazes de
apresentarem o relat6rio escrito do processo. E preciso por isso ter tantas testemunhas
quantas forem possiveis e assegurar que estas tenham compreendido perfeitamente de
que se trata a questao.
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11 -- Casos judiciarios

I' - Sentido dejustiga

Os Bantu t6m um sentido muito forte da justiga. Cr6em na ordem social e no
cumprimento da lei, que, embora nio sega escrita, 6 universalmente conhecida. A leia o
costume, o que sempre se fez. Os velhos, os conselheiros, e, destes. sobretudo os da
capital, sio os que podem falar com autoridade. Mas cada um 6 bem-vindo no he/vu. onde
se debatem as quest6es em cujas discuss6es mesmo os estrangeiros podem tomas
parte. "Ningu6m 6 excluido. se fda com bom sensor s6 os loucos, os que nio sabem
nada" (Mankhelu).

O hibito de assim participarem nas discuss6es do he/vu desenvolve entre os Bantu.
num grau espantoso, o sentido da lei. Nascem todos advogados e juizes, e 6 gerd o
interesse por esta esp6cie de atividade. E por isso que o vocabulirio tsonga 6 muito rico
em termos judiciarios. Dou os mats correntes: /Vawu (pl. m//awu) que designa a lei. o
costume. Kutfc//a nawc/. "saltar por ama da lei", designa a transgressao. A/adam (pl. m//adam)
significa a falta que resulta da transgressao. Etta palavra interessante vem do verbo
ku/andre. "seguir". Aplica-se em primeiro lugar aos casos que reclamam demanda. mas
atribui-se tamb6m a toda e qualquer falta. Kudoha 6 "pecan ''. e kudohe/a munhu. o aplicativo
derivado. "fazer mal a algu6m". Kuala. "comer algu6m". ou kc/de/a 6 uma expressao pitoresca
empregada para designar um atentado a propriedade. Kurhaml)a (Dz.), kurhame/a hos/n/
(Ro.) sio express6es t6cnicas para designar uma queixa que se apresenta ao chefe.
Kudha(Dz.). buddha(Ro.) significam "pagar uma multa", e kc/dh/sa, "impor uma multa

Este sentido profundo da justiga difere todavia do nosso sentido europeu. em certos
pontos. Os Bantu, por exemplo, por causa das suas noQ6es coletivistas, consideram.
homo ja vimos, os parentes coma responsaveis pdas dividas contraidas por qualquer
membro da familia. Um outro caso em que as suas id6ias se nos afiguram estranhas 6 o
seguinte: quando algu6m empresta um utensilio ou ferramenta e se faz mau uso dele, a
culpa 6 tanto do que emprestou como do que pediu emprestado. Records-me de um caso
bizarro que me foiapresentado na escola de Ricatla. Alguns rapazes deviam it trabalhar
no jardim. acompanhados de um vigia. Um deles feriu-se num p6 ao andar, picando-se
num espinho. Quando chegou ao jardim, pediu emprestada a faca do vigia e em vez de
trabalhar com os outros p6s-se a fazer umas sanddlias de madeira de palmeira. O vigia
ordenou-the que trabalhasse no jardim mas ele se recusou a obedecer. Ao fazer o
interrogat6rio hebdomad6rio sobre a conduta dos rapazes. aquele acusou-o. O delinqtlente
contudo nio admitiu completamente a sua culpa, sendo o seguinte o seu tlltimo argumento:
Nio compreendo por que o senhor vigia pode acusar-me, quando ele pr6prio me emprestou
a faca que empreguei para fazer as minhas sand61ias". Duddley Kidd conta fatos
semelhantes a prop6sito dos Pondo no seu livro Essenf/a/ Ka#r.

Existem pois diferengas entre as concepQ6es indigenas e as concepQ6es europ6ias
da justiQa, e os Bantu nio tiram sempre das premissas dadas as mesmas conclus6es
que n6s. Os comissdrios dos neg6cios indigenas devem recordar-se disso e, se querem
esclarecer a mentalidade indlgena, 6 precise que procurem descobrironde estas diferengas
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residem. Mas isto 6 uma questao secundaria, e, entao. o que ressalta 6 que o sentido da
justiQa 6 uma das caracteristicas mais impressionantes do Bantu.

Antes de enumerar as variadas quest6es que se apresentam aos tribunais indigenas,
notemos que os Bantu sio geralmente pessoas pacificas e respeitadoras da lei, pele
ments em circunstincias normals, sendo raramente levados ao crime. quando nio cometem
excessos alco61icos. No LivroAzuldos Neg6cios Indigenas da Co16nia do Cabo de 1908.
o primeiro magistrado do territ6rio do Transquei fda da "docilidade geraldos indigenas. da
aus6ncia completa entre des de crimes de vio16ncia para com os Brancos. homens e
mulheres, e do custo pouco elevado da polrcia administrativa". E acrescenta. "A policia do
territ6rio, compreendendo os agentes da polfcia secreta, s6 custa sete pences por cabeQa
da populaQao, e se se contarem os chefes e os conselheiros, cujas fung6es sio puramente
administrativas, somente dez pences, contra sets xelins e tr6s pences por cabeQa na
Co16nia do Cabo. Os relat6rios provenientes de vinte distritos diferentes mencionam pequena
freqU6ncia, ou aus6ncia de crimes. Quentani, com uma populaQao de 34.000 habitantes,
nio forneceu um Onico caso judiciario ao tribunal do distrito. Os magistrados de outros
quatro distritos judiciarios falam do "cardter pacffico do indigena. que 6 respeitador das
leis", e o magistrado de Quentaniesclarece: "quando se nio encontra sob a influ6ncia do

Presumo que se poderiam fazer as mesmas declarag6es a prop6sito da maier
parte dos distritos da Africa do Sul, onde os indigenas vivem ainda a vida tribal

A situaQao 6, por6m. diferente nas proximidades das cidades. onde se encontram
muitos homens degenerados e mulheres dissolutas. Sio renegados que deixaram as
estaQ6es missiondrios por nio terem querido submeter-se ds leis da moralcristi. Libertos
entio de quaisquer restrig6es, tribais ou cristas, se nio perderam todo o sentido da justiQa,
nio seguem em todo o caso o caminho que ela trilha. Neste caprtulo s6 escrevo por isso
dos indigenas que vivem ligados ao seu cli.

ilcool
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2' -- Casos de processo civil

Nio afirmo que os Tsonga conhegam a diferenQa exata entre os casos de processo
civile os casos de processo penal, pois um s6 tribunaljulga uns e outros e todos os casos
sio designados pda mesma designagao. mi/andre/

Se alguma distingao existisse, serra antes entre casos privados e casos oficiais.
Os cason pdvados sio os que sio regulados diretamente pdas duas panes a que dizem
respeito. sem a intervenQao do chefe. Os casos oficiais sio aqueles em que a questao
(chaka) foi nevada a capital. Os chefes de aldeia. ja o dissemos. procuram des mesmos
regular as desavengas. Se o conseguem, tanto melhor, a multa 6 reduzida ao minimolse
vio ao tribunal, 6 duplicada, destinando-se ao chefe metade do seu valor.

Noventa por cento dos casos de processo civil relacionam-se com o /ovo/o. Sao,
por vezes, extremamente complicados

Os casos de div6rcio sio tamb6m freqOentes. Quando uma mulher deixa
definitivamente o domicilio conjugal. os seus pats t6m de restituir o dinheiro do /ovo/o. O
chefe Mubv6cha. conhecido pda sua avareza. costumava prender o marido, se era culpado,
e obrigava-o a pagar25 libras, entregava 15 aos pris da mulhere guardava 10 para si.
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Aparecem tamb6m quest6es sobre o gado. Os casos de anulaQao de vendas estio
previstos e se se compra um boie ele morre com uma doenga de que se nio deu nora no
ato da compra mas que existia ja no momento, reconhece-se o direito de exigir outro
animalem lugar daquele, apresentando-se a pele do boi mono e uma enxada pda carne
que foi consumida. Se o vendedor nio atende a reclamagao. a queixa 6 apresentada ao
chefs. Este chama o recalcitrante e diz-the: "Este homem nio procedeu justamente trazendo
uma enxada na pele? Dd-the outro boi.

Quando as cabras causam estragos nos campos de algu6m, nio ha multa a pagar.
Pagam os pastores. que sio zurzidos. e a questao fica liquidada. Mas se o pai dos
garotos toma o partido deles e os protege. 6 levado ao tribunal do chefe e condenado a
pagar 5 libras ou a entregar duas ou tr6s cabras, como indenizagao.

Os Tsonga que t6m apenas algumas cabegas de gado costumam config-las aos
vizinhos que possuem grandes rebanhos, poupando-se ao trabalho de arranjar pastores
Um certo nOmero de regras fazem leinesta materia. Se o dono de uma vaca, de um porco
ou de uma cobra entrega dinheiro ao dono do rebanho grande, os vitelos, os porcos e
cabritos que venham a nascer sio sua pertenga. Mas se nada pagara, o dono do rebanho
tem o direito de escolher um porch da primeira ninhada. ou guardar o terceiro ou quarts
vitelo ou cabrito de entre os que hajam nascido. Se de galinhas se trata, um dos pintinhos

pertence ao que tiver cuidado delas. Quando o proprietario esquece a recompensa devida.
ha em gerd barulho(pongwe). Ao it buscar o gado, o dino do rebanho guarda uma cabeQa
para si. e se surge a disputa, os dois vio a palhota do chefe, se a questao foide importancia,
isto 6, se o animal em questao 6. por exemplo. um boi

Se sucede morrer um boino rebanho de um outro homem, o dono deste informa o
propriet6rio para ele vir buscar a carne. Vivendo muito longe, o boil comido no lugar. e s6
a pele 6 enviada ao proprietario. Nos casos em que o dono do rebanho inventa a hist6ria da
morte do animal, e se verifica que ele o p6s simplesmente num outro rebanho. enviando
uma pele qualquer ao proprietario para o enganar, o casa 6 considerado coma um roubo e
julgado como tal.
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3' -- Casos de processo penal

,4du/f6r70 -- Os tribunals punem o adult6rio muito severamente. sempre que a mulher
6 casada. Amulta 6 do valor de um/ovo/o inteiro. Entre os Nkuna. se o acusado nega a
falta quando interrogado em segredo, consultam-se os ossos ou o curandeiro especializado
na "adivinhagao do kc/vum/sa" (Sexta parte). Os que sio considerados culpados t6m de
hagar uma multa suplementarde dois bois.7

Quando a mulher seduzida 6 uma moma solteira. o cano nio 6 considerado de
gravidade. Nio resultam daiaborrecimentos, uma vez que ela nio esteja gravida. Nesta
hip6tese. o sedutor pode dizer: /Vddd/e/e kuala: "Matei para comer", isto 6: Estou pronto
para /ovo/ara moma. Se a moma nio consente, o homem fica livre. Mas se o homem nio

rA tribe vizinha dos Cope deixa ao marido a liquidagao da questao. Outrora matava o homem ad01tero. Em
qualquer hip6tese, por6m, os casos de adult6rio nio sio nunca levados perante o chafe.
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quer casar com a moma pagando um /ovo/o inteiro, quando a moma e os pais deja desejam
que ele o faga, a indenizagao vai at6 30 libras e um boi. Os pals dele sio presos e
forgados a pagar, sendo responsaveis por ele

Quesf6es que aca6am em pancada -- O homem ferido corre para a praia pOblica
mostrando os ferimentos. Os agressores t6m de pagar uma multa de 8 libras. tr6s para o
chefe e cinco para a vitima, ou dots bois, um para o chefe e outro para o queixoso.

F/om/c/d/o - E feita distingao entre o homicidio involuntirio que 6 um acidente
(mhangu). e o assassinato premeditado

No caso de hom/c/d/o /nvo/unf6do, o nosso narrador descreve o processo como
segue: - Se tu mataste um homem por acidente. numa canada por exemplo, procuras
arrumar a questao diretamente com os pals do mono, se soil bons amigos: os teus pais
dio-lhes uma filha. Tu nio ousards oferecer a tua pr6pria filha, pois poderiam recuse-la por
isso poder ferir os seus sentimentos. Eles fazem-na acompanhar de dez enxadas e um
boi e, entregando-as. dizem: "Aquiesta a gordura para untar a nossa filha". A id6ia que
este na base deste costume nio 6 a de que uma pessoa humana 6 a compensagao
natural que se deve oferecer por uma outra pessoa humana. mas a de que se da a familia
diminuida o memo de recuperara sua perda. Com efeito. logo que a mega d6 um filho aos
pals do mono, ela este livre. Se desejam conserve-la como mulher, devem pagar o seu
/ovo/o. Viguet explica isto com o velho ditado indigena: /V'om6ekaz/ ay/hama/ nandru:
Uma vaca que teve um filho nio paga uma divida, 6o vitelo quea paga. E acrescenta que
as dez enxadas levadas com a moma pagam as costelas do homem mono (os Tsonga
cr6em que o corpo humano s6 tem dez costelas). Os castes de homicidio involuntirio nio
sio levados ao chefe. A leia bem conhecida e ningu6m procurara fugir ao seu dever. Se o
homicida nio estava em boas relaQ6es com o defunto. o caso entio 6 diferente, e tem que
ser discutido perante ele. Se o homicidio 6 vo/unf6do, 6 punido com a morte. Era essa a
pena quando os indigenas tinham ainda o poder de condenar a morte. Agora. a multa
consiste tamb6m na entrega de uma mulher. Mas nio 6 a familia do mono que tomb a
moma. por causa do 6dio que existe e do temor de ser obrigada a /ovo/ar uma pessoa da
familia do homicida. Aquela 6 vendida pelts parentes e o dinheiro 6 entregue ao queixoso

Entre os Rhonda, quando um parente pr6ximo do mono se quervingar matando o
assassino, os seus impedem-no para poderem apresentar a questao ao chefe. A multa
pode ser entio elevada at6 25 libras. mas a id6ia 6 ajudara familia enlutada a adquirir uma
nova mulher e, por memo dela, novos membros. Quando ao assassino. olham-no com desd6m,
e toda a comunidade come, a parte. uma semana inteira. Esb desonrado e. no tempo do
vt/many/. 6 obrigado a tomar o rem6dio do m//urAL/ com os guerreiros que mataram inimigosl
mas nio o faz jactando-se do frito com orgulho. Acusam-no. dizendo-the: "Olhaio assassino

O costume selvagem que torna num dever dos pais de um homem mono vingar a
morte dele, nio importa a que prego e por quais meios, nio existe entre a gente tsonga.

Pode-se dizer at6, com relaQao a puniQao do assassino. que atingiram um estado
completamente civilizado de processo juridico. Estio mais adiantados que muitas outras
tribes. O mesmo ja se nio pode dizer no que respeita a feitigaria.

Fe/f/fade --Aos olhos dos Tsonga a feitiQaria 6 o major crime que um homem pode
cometer. Equivale a um assasslnio, 6 pior ainda que um homicidio, porque uma nogao
confusa de antropofagia se junta a samples acusagao de matar. Um feiticeiro mata os
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seres humanos para Ihes comer a carne. Estudaremos mats adiante as concepQ6es relativas
a feitigaria sob o ponto de vista psico16gico (Sexta parte). Aquis6 a mencionamos para
dizer que 6 um crime afeto aos tribunals. E como este crime 6 muito especial. cometido
durante a noite. em grande segredo, e, na maior parte dos casos, inconscientemente, a
justiga bantu serve-se de dois ou tr6s m6todos magicos, no objetivo de o descobrir. Estes
m6fodos de /nvesfigagao, abandonados h6 muito tempo pdas naQ6es civilizadas. sio os

I o ,4d/v/nha£3o pe/os ossos - A nossa tribe emprega. para este efeito. astr6galos
de cabras. de antilopes, etc., e conchas, de que se da notrcia em capitulo especial
Quando por des se obteve a indicaQao(kul)a) do feiticeiro(noylD que matou esta ou aquela
pessoa. consultam-nos de novo e, se confirmam o veredicto. os pais do mono vio levar a
queixa ao chefe. A acusagao torna-se oficial e o caso este agora nas mios do tribunal.

2' O chefe manda o queixoso ao m6gico, que procede a ad/v/nhafao, /nfe/70gando-
o. ap6s ter-se posto em estado de 6xtase (kuvuno/sa)

3' Se o acusado 6 indicado novamente. e se nega o crime, ele pode pedirque seja
submetido a prova das solandceas chamada mhondro. Se o rem6dio o intoxica, a sua falta
6 confirmada pda terceira vez e o tribunal condena-o. A puniQao(vc//oyrD 6 a morte. quer por
enforcamento. quer por empalaQao. quer ainda por afogamento num rio, se o feiticeiro
costumava mandar crocodilos matarem as suas vitimas. Em nossos dias, os chefes nio
se atrevem ja a condenar a morte as pessoas suspeitas de feitigaria. Desde quando os
Rhonga estio sob a jurisdigao dos Brancos. a pena de none nio 6 autorizada. Sob o
reinado do Nghunghunyana. as execug6es foram freqtlentes e quando um chefe tinha
condenado um homem a morte, contentava-se em fazer um sinala um dos seus carrascos,

que seguia o infortunado quando este ia para o mato, talvez completamente ignorante da
sua sorte, e Ihe aplicava pdas costas um golpe fulminante com um cacete ou uma azagaia,
que o matava. Os chefes dos nossos dias expulsam do pars os feiticeiros ou feiticeiras,
acompanhando-os at6 a respectiva fronteira. ou. entao, aplicam-lhes multas pesadissimas,
das quais guardam a metade. Contudo ainda ha indivrduos que se vingam da morte de um
parente matando o assassino presumido. Semelhantes castes nio sio raros e os tribunals
de Pret6ria e de Joanesbu rgo estio freqtlentemente ocupados com des

Quaid o dever dos tribunais de justiga do povo civilizado em semelhantes cason?
Os juizes europeus condenam geralmente a morte o assassino de um noyf. Ouvi falar de
um caso em que um r7dhuna, que tinha enforcado um noy/. devidamente condenado pelo
tribunal indigena, fora considerado como um criminoso ejulgado como tal. lsto aconteceu
ao nosso amigo Mankhelu. um dos pilares da tribo nkuna. o general do seu ex6rcito.
Escapou a morte graQas a petiQ6es enviadas is autoridades boers pelos Brancos e Negros,
creio que em 1888.

Os juizes europeus terio de aplicar a pena capital em semelhantes castes? E
discutlvel. E em todo caso err6neo compararo ato daquele homem. que 6. a seus olhos.
um ato dejustiga, a um homicidio vulgare punt-lo coma um assassino. Ele praticou o que
criajusto. na medida dos seus conhecimentos. O marido de uma mulher enfeitigada que
mata o pretenso assassino de sua mulher 6 mats conden6vel. pois o seu ato nio foi
sancionado pda autoridade de um tribunalindigena. Apesar de tudo, nenhum destes atos
merece a morse.

seguintes
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ReconheQO plenamente que as decis6es deste g6nero, tomadas pelos tribunais
indigenas, devem ser anuladas. Um chefe que aceita acusag6es de feitigaria devia ser
punido, sobretudo se Ihe explicarem claramente que o governo dos Brancos nio autoriza
o julgamento de semelhantes casos por des pr6prios. Pouch a pouch os indigenas
compreend6-1o-ao e as superstiQ6es de feitiQaria desaparecerao. Mas sejamos pacientes
e recordemo-nos que os nossos antepassados de ha 300 anos fizeram exatamente a
mesma coisa e que queimaram centenas de pretensos feiticeiros depots de os terem
submetido a medonhas torturas.

Tentei sugerir num artigo publicado no relat6rio de 1906, da Associagao Sul-Africana
para o Avango das Ci6ncias. certos meios de combater os efeitos da superstigao do
wt//oy/. Segundo esse artigo, o Departamento dos Neg6cios Indigenas poderia dar as
seguintes instrug6es aos seus subordinados. os chefes indigenas:

I o O crime de vc//oy/ nio 6 reconhecido no direito penall
2' E interdito aos chefes indigenas julgarem casos dessa naturezal
3' Deve-se repreender o queixoso como perturbador da paz do paisa
4' O adivinho ou nungoma(magico) que pretende ter revelado um feiticeiro deve ser

multado por usar da sua autoridade para iludir pessoas e excitar o 6dio entre elasl
5o Nenhum testemunho baseado na consulta dos ossos pode ser aceito
Se estas instruQ6es fossem estritamente impostas, por-se-ia fim com o tempo ao

flagelo da feitigaria, contra o qual lutam o ensino cristio e o progresso da civilizagao
/nsu/fos -- Kc/rhukana ou kurhukefe/a/7a, insultar-se reciprocamente, 6 fato que se

da com freqt]6ncia entre os Tsonga. mas que nio da lugara nenhuma aQaojudiciaria, se
a ofensa nio 6 acompanhada das vias de fato e de ferimentos.'

Ha todavia atom injuriosos que sio considerados coma crimes. Se se p6e sangue
humano. saliva ou excrementos num pau e se mete este na boca de uma crianga. por
exemplo. este ato 6 considerado como um s6rio insulto que deve serjulgado pelo tribunal
dodo aquele que comete um ato semelhante tem de pagar uma multa que corresponde a
um /ovo/o inteiro. Conhecio caso de uma mulher que tinha dado a uma crianga uma
borboleta para comer e que, com isso, irritou imensamente os pals do pequeno. A mulher
negou o ato. Mas des disseram-the: "Confessa a tua falta e paga uma multa de 5 xelins
Como ela recusou. oferecendo-se at6 para submeter-se a beber o filtro do mhondro.
acrescentaram: "Se insistes, tens de pagar lO libras". Tendo persistido e tendo sido
intoxicada pda prova. pagou 40 libras, 20 para a crianga e 20 para o chefe

Apontar para algu6m com o dedo indicador6 tamb6m um insulto grave que pode ter
conseqi]6ncias judiciarias. pols 6 um ato em estreita relagao com o vc//oy/.

O roubo (kuy/va) 6 condenado universalmente nio tanto por causa do seu cardter
amoral, como pelo fato de tornar impossivela vida social. Anogao da "propriedade individual
embora nio esteja tio desenvolvida coma nas nag6es mais civilizadas, este todavia na
base de todo o sistema bantu. Os Bantu sio agricultores. Cr6em que os produtos do seu
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B O insulto que com mats freqaencia as mulheres abram a cara umas das outras 6 nf/an'wary (rhonda) ou
rlyan'wary (nkuna) que significam. provavelmente, "as panes genitais da tua mie". E certs que ele as levi
a vias de fate. quando pronunciado. Empregam-na tamb6m ao prestar juramento. Os homens prestam
Juramento pronunciando o name do seu chefe
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trabalho Ihes pertencem e que ningu6m tem o direito de se apropriar deles. A nogao da
prosperidade este em relagao direta com um trabalho realizado (ver Quarta parte).

Nio roubam, em regra, o milho que desabrocha. Um ladrio arranca uma magaroca
no caule enquanto que o dono do campo arranca o cause para colher depois as magarocas.
Se um amigo de um propriet6rio passa por um campo deste e deseja tirar uma magaroca,
este autorizado a faze-1o. desde que proceda do seguinte modo: arrancar tamb6m o caule.
escondendo-o na borda do caminho, ou encostando-o numa irvore e traQando um risco no
chao, desde o lugar em que se encontrava o caule at6 aquele onde o deixou. O dona do
campo s6 descobre que a planta foi arrancada talvez ao fim de um m6s, e pode vir a
perguntar ao amigo se sabe quem se serviu do seu milho. Este diz-the: "Nio viste o risco?"
E des gracejam juntos porque um ladrio que procede com pressa nio terra tempo de
traQar o risco

Ha certos rem6dios magicos com os quads as pessoas untam os caules de milho
(ver Quarta parte). assegurando que, assam. se algu6m tentar penetrar nos seus campos
para roubar. a sua mio fica presa, nio podendo largar a planta. E claro que estas drogas
magicas nem sempre sio bem sucedidas. mas a pessoa lesada fica sempre o recurso do

Se um ladrio 6 apanhado em flagrante delito, nio ha nenhuma dificuldade. O seu
campo 6 confiscado pelo proprietario do milho roubado, pagando-the ainda uma multa de
um boi. Se o nio fizer. a queixa 6 nevada a tribunal e a diferenga entio 6 que a multa sera
de dots ou tr6s bois. dos quads um fica nas maas do chefe. Se o ladrio 6 bastante habil
para nio ser surpreendido, se roubou, por exemplo. num celeiro. ele 6 em geraldescoberto,
pois os indigenas sio excelentes detetives. Estes celeiros sio em gerd construfdos no
meio do campo ou nas pequenas florestas que rodeiam a povoagao, em local onde a erva
foi toda arrancada e a arena bem alisada, de maneira que os rastros de qualquer ladrio
sejam sempre visiveis. E possivel que a descoberta se faQa imediatamente pelos que o
perseguem. por causa de qualquer particularidade deixada no rastro ou sinais de pegadas,
pois a marca do p6 de cada individuo 6 mais ou menos conhecida, e os h6beis detetives
chegam mesmo a determinar a estatura e a marcha de um homem pelo comprimento das
suas passadas. Se as pegadas nio t6m nenhuma marca especial. os detetives seguem-
nas at6 a povoaQao em que vive o ladrio. Quando a questao nio pode ser regulada pelo
chefe desta e deve ser nevada ao chefe da regiao roubada. os culpados pagam multas que
vio at6 2. 3 ou mesmo 5 1ibras esterlinas (Tovana).9

Quando os detetives nio conseguem encontrar um ladrao, tomam uma atitude
filos6fica e dizem: "Esperem algum tempo. Um ladrio nio rouba s6 uma vez, e agarra-lo-
emos numa outra vez

tribunal
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9 Uma copla interessante que descreve um ladrio 6 a que se reproduz a seguir
Xihlun gwa rhendreletana?
Mangatlu apsha ritiho...
A coroa bem redonda sobre a palhota?
O faldo queima as garras..
O ladrio 6 comparado a coroa de palma no limo de uma palhota. E preguigoso e nio quer trabalhar.
Suceder-the-g uma desgraga, homo ao faldo que tanta apoderar-se da carne que este assando. e que
quelma as suas garras
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.4s repo/fas contra as dec/sees do "hutu" do chele - Sio muito raras. Se algu6m
roma o partido de um homem condenado e o encoraja a opor-se aojulgamento. 6 vergastado
na praia pOblica(c/h0/7/ hutu). podendo. a16m disso. ter de pagar uma multa de 2 libras
(Mankhelu)

Resposta a algumas perguntas do ProfessorFrazersobre o governs - N8o h6 do\s
chefes, um para a guerra e outro para a paz. Mas em tempo de guerra, o grande ndhc/na,
comandante em chefe do ex6rcito. dirige todas as operag6es.

O chefe nio deve nunca casar com a pr6pria irma ou a pr6pria filha. 0 0nico caso
deste g6nero que encontrei6 o de um cagador que entende dever ter relaQ6es sexuais
com a filha antes de empreender uma canada (Quarta parte)

A mie do reinio tem nenhuma fungal oficialespecial
O chefe nio guarda nenhuma parte do corpo do seu predecessor defunto. salvo as

unhas e os cabelos empregados na mhamha
Para proteger e prolongar a sua vida, os adivinhos reOnem ds vezes o cli para

descobrirem e prenderem eventualmente os que poderiam enfeitiQar o chefe e mata-1o
Esta convocaQao 6 chamada ny/wa(ver Sexta parte).

Fazer chover6 missio dos m6gicos especialistas(nkuna) da chuva, ou resulta de
cerim6nias especiais (ml)e/e/e) descritas na Sexta parte

O chefe nio 6 considerado responsavel pdas calamidades pOblicas. Se o seu
poder fisico ou menta16 imperfeito, os ffndht/na discutem em seu lugar. mas nio o dep6em.

Os chefes nio sio nunca objeto de um cults durante a sua vida. Depots da morte.
tornam-se deuses para a sua pr6pria familia. que os adora. mas nio para os seus sOditos.

Ningu6m cr6 que des se transformem em animais selvagens depois da morte
O costume de designar falsos rees nio existe. S6 pda morte de um chefe um dos

seus parentes pode ser nomeado para tomar o seu lugare velar pda sua propriedade at6
se resolver a sucessio.
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O Capitulo Quarts

O ex6 roto

A Desenvolvimento do espirito guerreiro entre os Tsonga

Como dissemos ja. o esprrito guerreiro nio parece ter sido muito desenvolvido outrora
entre os lsonga. A populagao primitiva nio possu ia armas de fogo e as invas6es que se
deram entre o s6culoXV e o s6culo XVlll parecem ter sido pacificas. Conquistadores e
conquistados uniram-se por casamentos sucessivos e nio ficou qualquer recordaQao de
lutas ou guerras sangrentas. Quando os dis se guerreavam na 6poca recuada antes da
chegada dos Zulu(1820), julgava-se ter cometido altos feitos militares se por terra tivessem
matado dais ou tr6s guerreiros inimigos. Os vencedores voltavam a suas casas. dizendo:
Nio ficou um inimigo vivoIFoi sob influ6ncia zulu que o ex6rcito adotou a disposiQao em
circulo. abandonando a de linha reta, mas quando as hordas cru6is de Manukuse subjugaram

a planfcie de Lourengo Marques. tudo mudou. As f/y/mp/tsonga foram batidas facilmente.
Primeiro as de Maputo e do Tembel depots as de Matola, cujo chefe Maxekana. tio
intr6pido que tinha sido apelidado /W/tahoma n/ fimhondro. o que traz um boicom chifres,
se bateu com bravura mas acabou por ser derrotado. Henrique, um velho que ha muito vivia
em Ricatla. contou-me que, quando crianQa. os indigenas da Khosenihaviam sido enganados
com os paus perpendiculares que os Ngonitinham atado aos seus escudos de pele de
boi. tomando-os por canigos que julgavam poder quebrar facilmente. Pols os tr6s ex6rcitos
reunidos. o de Khoseni. sob o comando de Mbanyele. o de Rikhotso, sob a direQao de
Makwakwa. e o de Xivuri. sob as ordens de Xitlhama. foram repelidos e depots atravessados
pdas falanges dos Zulu.
' ' Foi com as tribes da planicie que estes aprenderam o sistema de guerra mais cruel
que aquele conhecido. cujo lema era exterminar o inimigo matando sem exceg6es. salvo
as mul'heres. que elam feitas prisioneiras, e a que os Tsonga se adaptaram rapidamente,
adotando inteiramente o sistema zulu. A melhor prova disso 6 o fato de toda a sua
terminologia militar ser em zulu. A aprendizagem comegou logo durante a prC)pna invasao



e os Ngoni, tendo visto que os Tsonga tinham real aptidao para a guerra. incorporaram-nos
nos seus pr6prios regimentos. costumando envig-los ao ataque na vanguarda. como la
referimos. Louvavam-nos chamando-lhes/Wa6uyznd/eya os que preparam o caminho. E os
Tsonga conservam desde entio esta designagao, tendo nela grande orgulho.

Penso que nio ofendereio brio dos lsonga afirmando. contudo, que o velho instinto

paclfico forma ainda, apesar desta influ6ncia. o fundo do seu cardter.

B -- Traje e armas de guerra

Estgvamos um dia tranqililamente instalado debaixo das betas drvores da nossa
estaQao de Ricatla quando, de repente, surgiu a alguma distincia uma esp6cie de monstro
que avangava sobre n6s correndo. As criangas fugiram e as mulheres esconderam-se
Era Charley. o nosso leiteiro. que se dirigia com alguns outros guerreiros a povoaQao do
seu chefe Mahazule para uma revista militar. Aproximou-se, esp6cie de gigante de sets
p6s e meio, vestido com um traje que me pareceu grotesco. mas do qual contudo
compreendio verdadeiro significado. Desejando, evidentemente, disfarQar-se de besta feroz.
tinha-o conseguido muito bem e gozava com o efeito de terror que os seus ornamentos
guerreiros produziam nas criangas e nas pessoas de espirito fraco.

Era. deve dizer-se. o mats belo guerreiro dos arredores e consentiu em vir um dia
deixar-se fotografar e explicar em detalhes as diversas pegas deste traje cujo conjunto, 6
justo reconhec6-1o. se apresentava formidgvel.

Comecemos pda cabeQa. Esta era dominada por tr6s feixes de penas compridas
de uma ave chamada sakavon/, que s6 se encontra nas montanhas. a que se juntavam,
acidentalmente. penas de outras avec(naga/c/ e mafukwana). formando tr6s esp6cies de
espanadores. um no memo da cabeQa e os outros nos lados. fixos a um capacete(x/nf/onf/o)
c6nico, ornado de penas de avestruz(y/rica). Este capacete assentava sobre uma esp6cie
de gorro, de coroa de pele de lontra mantido no lugar por uma ligadura (ngof/D. O tamanho
da cabeQa era, pelo menos. duplicado por este capacete e seus apendices, e para aumentar
o efeito rebarbativo que produzia, o homem trazia espetados ainda. no gorro, sem qualquer
ordem. p61os de javali. Em volta do pescogo. Charley ostentava um colar formado por
correias de pele de veado negro (f/nkocho).

Os biceps e as barrigas das pernas estavam guarnecidos com cintos de compridos
p61os brancos obtidos pda dissecaQao cuidadosa de rabos de boi(machova)

O onto que rodeava os dns era particularmente opulento. Na frente, bela pele cinzenta
(ns/mha) com estrias douradas caindo at6 o meio das coxas, atras. peles de pequenos
antilopes(ma/ovo ya f/nh/engana).

Finalmente, para completar a semelhanQa com um animal selvagem. os tornozelos
e as barrigas das pernas estavam rodeados de braceletes formados de pevides negras,
redondas. vindas das terras do Norte (ffm6avu), coda uma delas do tamanho de uma
cereja, o que exagerava consideravelmente a largura das pernas do individuo. Dir-se-ia um
paquiderme que. quando saltava pesadamente e baba no chao com os p6s. se poderia
tomar por um hipop6tamo.

O traje era quente, a ponto do guerreiro trazer consigo uma esp6cie de IAmina de
osso, feita de uma costela de um boitornada cortante. de que se servia para tirar o suor

356

Colegao Clissicos - Uses e Costumes dos Bantu



que escorria pda cara e pelo corpo ao entregar-se aos exercicios de volteio e ds danQas
em que manifestava a sua valentia. Era o lenQO de algibeira indigena.

Os guerreiros guardam as diversas pegas dente traje numa pequena palhota sabre
estacas, perto da sua morada, poem-nas freqbentemente ao sol. sacudindo-as. para afastar
as traQas. O uniforme completo vale bem algumas libras esterlinas.

As armas da gente rhonga sio bastante primitivas. As mais antigas sio sem dOvida
o varapau(nhonga) e a moma ', dos quais duas esp6cies sio dadas na ilustragao a seguir
(n ' 4). O indfgena nunca anda sem o varapau. Serve-se dele para matar serpentes, se as
encontra, e para matar as codornizes que se Ihe aproximam quando favorecido pda sole.
Em tempo de guerra ou no caso de rixa. o nhonga pode tornar-se uma arma perigosa

Mas a arma mats terriveldo negro do sulde Africa 6 a azagaia(f7harh/. fume)(n ' 2).
de que toma dubs formas: a grande. consistindo numa limina pontiaguda, de dois gumes,
fixada num pau por memo de um arame de ferro ou latao. e a pequena, cuja limina 6
reduzida ao tamanho de uma samples flecha e que 6 presa a haste por memo de correias de
casca ou de folhas de palmeira. Aprimeira serve para a luta corpo a corpo e o guerreiro n80
a larga nunca. A segunda(os indigenas podem ter tr6s ou quatro nas mios quando vio
para os combates) 6 empregada para ser langada de longe sobre o inimigo. Tive ocasiio
de constatar o efeito que produz a azagaia. Um jovem evangelista da nossa missao. tendo
sido surpreendido na linha do caminho de ferro por uma emboscada de guerreiros de
Zihlahla. foivarado com um s6 golpe(7 de Janeiro de 1895). Caiu de joelhos e o selvagem
que o perseguia atingiu-o pdas costas. a azagaia s6 foi parada pelo caderninho que o
jovem levava no bolso da roupa. sobre o coragao
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Armas dos Tsonga

I Esses varapaus foram dados a mim coma pagamento pdas extrag6es que fiz coma dentista
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As liminas das azagaias maiores costumam medir uns 35 centimetros, as redes
de arame ll e as hastes 87. Nas pequenas a limina tem 17 centimetros. o pedago de
ferro que as segura outros 17. a rede de folhas de palmeira 13 e a haste 90.

Uma outra arma, menos usada e que pode servir tamb6m para cortar madeira. 6 o
machadinho, do qual encontramos duas formas principals(n ' 3). Estes machadinhos estio
encabados na madeira que os segura, a maneira de machados lacustres. A indOstria
europ6ia exporta agora para Mozambique um bom nOmero de machadinhos semicirculares

Mencionamos ainda as grandes facas (m/kwa), esp6cie de sabres com que ds
vezes se v6em robustos homens passarem pecos caminhos. Sao, alias, perfeitamente
inofensivos. Obtive de um viajante um encantador punhal que ele trazia sobre o pesto a
tiracolo. pena rau e que me disseram ser proveniente da tribo dos AJao (n ' 5). A bainha
deste punhal 6 composta de duas peQas de madeira artisticamente esculpidas e reunidas
por meio de um tranQa de frame. Sio entalhadas ligeiramente por dentro, de maneira a
deixar entrar a limina. Esta 6 presa no cabo que atravessa longitudinalmente. saindo na
extremidade em que 6 encurvada solidamente.

Quando os guerreiros t6m numa das mios a sua grande azagaia. seguram na outra
o escudo(x/f/hangs n ' 1) pelo pau em volta do qualgira este engenho de defesa. O escudo
dos Rhonga 6 como o dos Zulu, oval e feith de pele de boi, de tamanho variavel. is vezes
de uma s6 cor, outras vezes pintado de diversas cores. Estes variedades serviam para
distinguir os diversos batalh6es no ex6rcito de Chaka. Em cada dado da linha media. des
fazem-the duas series de pequenas aberturas em forma de quadrado onde embainham
dual bras de pele de uma outra cor. Por uma disposigao engenhosa estas duas bras sio
ligadas pdas pontas. atrds do escudo, e formam assam uma bainha em que metem o pau
que serve para segurara arma. Estas bainhas sio em nOmero de quatro. duas em ama e
duas em baixo. No meta fica espago suficiente para empunhar a haste que consolida o
escudo e que, enfiado s6 nestas quatro bainhas, fica bastante livre para desempenhar o
papel de um eixo em volta do qual o escudo pode girar. E into que da a esta arma um valor
protetor. A azagaia lanQada com muita forma furard facilmente a pele do boi. Mas, quando
esbarra contra um dos lados do escudo. o choque faz girar este em volta do pau central. A
lanka 6 entio desviada e passa ao dado do corpo do guerreiro. Se vem bater peso meio.
crava-se no pau. quebra-o e perde a forma. Naturalmente que o x/f/hangs/ dos Pretos do sul
de Africa nio da qualquer proteQao contra as balas de espingardas. Foi inventado para
desviar as azagaias. num tempo em que nio havia a nogao das armas de fogo.

No decorrer deste s6culo, os Rhonga comegaram a usar espingardas para a cara
e. dado o casa, para a guerra. Embora a venda das armas de fogo tenha sido proibida.
possuiam virias centenas, diz-se, no comeQO da guerra de 1 894. Servem-se degas com
certa habilidade... muito diferente da dos Malgaxe, que tiravam as miras das espingardas
com ajustificaQao de que das os impediam de apontarl
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C - A mobilizagao do ex6rcito

Quando o chefe quer reunir os seus guerreiros convoca-os por meio da x4)a/apa/a. Ei
uma trombeta rudimentar que s6 pode produzir um som. Um mensageiro (x/g&/m/ ) parte
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correndo e assopra no seu instrumento atravessando as povoag6es. Quando este fatigado,
passa-a a outro que deja hdbilcorredor e este vaimais longe, correndo sempre at6 onde
as suas forQas o levarem. fazendo-se depots substituir por um terceiro e assim por diante

Ao ouvir a chamada bem conhecida da x4)a/apa/a os guerreiros gritam: Ah/h/omen/I
- "As armasl" - e. vestindo o seu trace de guerra. dirigem-se para a capital

Em Nondrwana. todos os subchefes tinham as suas x@a/apa/a e cada um convocava

a sua gente. Mas a x@a/aX)a/a 6 sobretudo usada para chamara gente para a dania e para
as festas. Quando os homens sio mobilizados para discutir samples e tranqtJilamente os
neg6cios da tribo, os mensageiros vio por todo o pals gritando apenasl /Way/wont//el --
Tomas os vossos escudosl" - e os soldados respondem: 4h/h/omen/I -- "As armasl

Mas os mensageiros "ndo perdem o seu tempo a pilar tabaco"l seguem sempre,
indicando o momento em que um ex6rcito 6 esperado na capital

Mas quando os neg6cios sio mats s6rios. se um ex6rcito inimigo invadiu o pals...
todos podem dar o alarme 6kc/f/have/a noc/khos/) gritando: Wngheneeeeeeel-- "Ele entroul '
(o ex6rcito inimigo invadiu o nosso territ6rio). Entio as mulheres fogem e os homens
correm a capital
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D O "muknumbi", o circulo dos guerreiros

Cobertos de peres de animais selvagens. os guerreiros acorrem a toda a pressa a
povoagao do chefe. onde os regimentos se reOnem. O ex6rcito (y/mp/. pl. f/y/mp/) 6 dividido
num certo nOmero de batalh6es (mabufrhc/ ou me6oko), todos os homens da mesma
idade formando um he/fray. O hurrAH subdivide-se em vgrias companhias (m/nf/awa ou
Havana/a) e estas podem variar muito em nOmero

No ex6rcito da Matola havia nove batalh6es, desde o dos jovens de dezesseis a
vinte anos at6 o dos notiveis da coroa(makueh/wa). de barbas brancas. que tinham ainda
forgas suficientes para empunhar a azagaia. dodo o homem fisicamente apto 6 soldado e
cumpre o seu deverjuntando-se ao ex6rcito quando este 6 mobilizado. No cli de Zihlahla.
os batalh6es dos rapazes eram chamados/Wfgage/e/a e tamb6m/Vdhumacazu/u. "o que 6
c61ebre no pars zulu". sobrenome do chefe N'wamantibzana. Em seguida vinham os
Nyonibowu. Giva. Malwabo e Janungwana.
' Mankhelu. o comandante do ex6rcito nkuna. deu-me os nomes dos seus batalh6es

e a explicagao desses nomes. Os homens de idade formavam o regimento chamado
Maphondho "os dos chifres". por terem o costume de atar um chifre sabre a fronte

imitando

o rinoceronte ou o bOfalo. O regimento seguinte era o dos Mamph/s/ (f/mh/siD. hienasl
depots vinham os Machon/. aves do mar. uma esp6cie de pato. de v6o muito rapidol em
seguida os Hmhau/ane. uma esp6cie de lince, os Mafakub/. que representavam o antelope
r7dacaz/. e finalmente o regimento mais numeroso. os D/hanazu. "os que comem com os
outros" (danavu). Cada regiments tem. homo veremos, o seu grito de guerra particular,
imitando o animalcujo nome tem.

Quando todos estio na capital, comeQam por "formar o circulo", em tsonga kc/h/ya
m /thumb/. "fechar o circulo". ou kt/yalta mc/thumb/. formar o circulo. No ex6rcito de
Zihlahla fazem isto em seguida a uma ordem especial que significa: "As fileirasl"Arautos
espalham-se em todas as direg6es, entram nas palhotas. aproximam-se dos grupos que
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acampam em volta da capitale gritam em voz alta e mon6tona as palavras zulu que vio a
seguir. E o texto da f6rmula que os arautos do cli Mpfumu empregavam durante a guerra
de 1894

/zhao/I Ushu n/a/o. /Wc/we/u (sobrenome de N'wamantibzana)
Bengamthandibaka Nkupane,
Umta ka Sihlahla esikhulu sika Hamule,
Malobola nge nazi ebulandini ka Mbukwana

EscutaiIEis o que diz N'wamantibzana.
Aquele de quem a gente de Nkupane nio gosta,'
O da grande floresta(Sihlahla) de Hamule.'
O que casou e usou a azagaia no pars dos seus sogros

360
no pals de Mbukwana

Gwalagwala alibuvo,
llihlengo ngokubekeka,
Umpha thi we sibamu,
lzakudubula Mangole ni Maputukezi.
A ave real de plumagem vermelha '
Digna de se ver.
Aque segura na mio uma espingarda
Com a qual atirarg sobre os Angolenses e os Portugueses
Nduma kuthi. lo wakithi,
Manga ngesilwana ,
Uthika: ayifumule\

: Esta gente de Nkupane pertence a um dos ramos cadetes da familia real de Mpfumu. Viviam pesto de
Lourengo Marques. do outro lada da celina. a oeste da cidade. Pretenderam alcangar a sua independencia
libedando-se do juga do rama mats velho. e tentaram faze-1o quando Mahombole se esforQou em 1 867 ou
1869 por destronar Zihlahla. Mas o rama maid velho, cujos chefes elam en6rgicos, conseguiu manter a
autoridade sobre todd o cli. O fate da gente de Nkupane nio gostar de N'wamantibzanz 6 uma honra para

;0 pai de N'wamantibzana era Zihlahla. e o seu av6 Hamule. Sihlahla ou Zihlahla significa em zulu floresta.
dais jogs de palavras do arauto. O reinado de Zihlahla. provavelmente, de 1867 a 1869, foi muito agitado.
pele ments durante os primeiros antes. Depois da morse de seu pai Hamule, o jovem chefe. que voltara de
Natal, casou-se com Mbilwana. uma princesa da famrlia real de Mavota. No decurso das guerras sangrentas
e devastadoras de entao. Zihlahla, irritado contra Mavota (cujo chefe era Mbukwana). que escarnecia deli,
dirigiu um dia uma expedigao ao pals dos seus sogros e matou muitas pessoas. Semelhante maneira de agar
para com os seus vakon'Hana, que se tratam geralmente com tanto respeito, foi prova de coragem e era
recordada ainda. mats de cinqUenta ands depots do acontecimento. E preciso acrescentar que depots dente
feith Zihlahla deixou a sua resid6ncia perto da cidade e refugiou-se no territ6rio de Moamba.
Os Brancos, contra os quais ele lutava, puseram em seu lugar um tal N'wayeye. de quem encontraremos o
nome numa cangao de guerra citada mais adiante
4 Uma ave que vive nas florestas situadas nas margens do Nkomati. As suas penas sio vermelhas e s6 os
chefes podem apoderar-se delas.

este
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Aquele cuja fama se estende longe. o nosso chefe
Que 6 semelhante a um animalselvagem.
E ele que diz: "As armasl

Etta exclamaQao final, prolongada e que termina inesperadamente na Oltima silaba.
6 ouvida muito longe. Entao, os guerreiros levantam-se bruscamente, e. brandindo as
suas azagaias e os sous escudos, correm a povoaQao do chefe, onde formam o crrculo
dodo o regiments. com os seus conselheiros a frente, 6 chamado por sua vez pelos
organizadores do ex6rcito(em Zihlahla era Mahagana. o tio do chefe. e Mpompi), e as
diversas companhias disp6em-se umas ao lado das outras no crrculo. Ja descrevi este
imponente mukhumh/, ao falar da coroagao do chefe. Cada soldado pode com um olhar
avistar toda a multidio. Visto do interior, o circulo forma uma parede continua de escudos,
repousados no chao e tocando-se todos. Por detrds deles. uma multidio de homens e
uma floresta de penas que se agita continuamente

O mc/khumh/ nio 6 todavia um circulo perfeito. Tem antes a forma de uma ferradura.
por cuba abertura(nyangwa ou sangwa) entram os homens. De ambos os lados desta porta
forma o regimento dos rapazes, os D/hanazo no ex6rcito Nkuna e os /Vdhumacazu/u no de
Zihlahla. Ao fundo do circulo, na parte oposta a entrada. este o peito do ex6rcito(x/lava xa
y/nop/ ), onde se encontra o chefe, rodeado de homens de idade madura. dos quads os
mats vigorosos formam uma esp6cie de guarda de corpo. Entre a entrada e o pesto. e em
ambos os lados. os homens de idade media ocupam as alas. os mais velhos mais perto
do peito. e os mats novos mais perto da abertura. Esta disposigao 6 significativa.
Observemos que 6 exatamente a mesma que a da pr6pria povoagao: uma grande porta
(mharhana)I de cada lado, as palhotas dos adolescentes nio casados(/awc/ e nhanga)lao
fundo. as palhotas do chefe, e aos lados. as dos seus irmios mats novos. A id6ia de
hierarquia da idade domina por completo estas duas manifestaQ6es socials

Quanto a forma num6rica do mukhum6/. um dos meus informantes, que pertencia
ao regimento de/Vdhumakazu/u -- os rapazes de 19 a 25 anos - dizia-me que calculava o
nOmero dos homens do seu regimento em p6 de guerra em cerca de 500. O circulo de
Zihlahla. no seu conjunto, representava provavelmente 2000 homens

Vi muitas vezes o mukhc/mh/ nkuna reunido. Tive mesmo a oportunidade de me
dirigir aos soldados que o formavam. durante a guerra de Sikororo. em 1901. Eram em
nOmero de 500 a 600 ao todo. Este cli este, por6m, muito disperso e muitos guerreiros
nio compareceram.

Antes de partir para o combate devem praticar-se certos ritos. Para estimular a
coragem guerreira e inspirar aos soldados a certeza da vit6ria. 6 preciso cantar canQ6es
de guerra(kc/goya), dangar danQas de guerra(kc/g//a) e administrar o rem6dio que torna
os guerreiros invulnergveis.
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E -- Cantos de guerra

Ja reproduzimos acima o canto nacional da tribe de Zihlahla, o famoso Save/a
nkos/, que parece mais destinado a celebrar a coroagao dos chefes do que para se preparer

Henri Junod - ,4 v/da nac/ona/



a guerra. Contudo, 6 certo que o executam tanto no segundo destes casos como no
primeiro.

Um outro hind guerreiro muito popular no cli de Mpfumu 6 o seguinte:

Zu\u: Ungwasimuthini. Mayeye? Ubanga muhlaba. ubulala bantu\
Rhonda. Utakumu ying. N'wayeye? Ubanga ntlhava, udlaya vhanu\
Que consegues tu fazer-the, N'wayeye? Queres tomar o pals e matar os habitantes

E uma pergunta dirigida a N'wayeye. o rival do chefe Zihlahla, que Ihe sucedeu. por
imposiQao dos Portugueses, entre 1 860 e 1 870 e que aceitou essa situaQao perigosa para
a nio conservar por muito tempo. O seu insucesso 6 lembrado neste canto destinado a
glorificar a familia real de Mpfumu

Um outro hino, executado tamb6m pelos guerreiros de Mpfumu. diz:
362

Zu\u: Zi m'thlni? Abaze zlbabona, abantu bezizwe.
Rhonda. Hitaku ying? Avate hivavona. vhanu va tiko.
Que diremos? Que venham e nos vejam, os homens
do pars inimigol
E um desafio langado aos advers6rios.
No Nondrwana. cantam tamb6m mais o seguinte e vdrios outros

Zu\u. Ngambala\ ngifile... O... o... o...\ Zinkomo zethu \.
Rhonda. N'wamboteni\ ndrifiie\ O... o... o... \ Tihomu terhu

Meu amigos Estou mortolOhlOhlOhlOs nossos bois

Os guerreiros exprimem sem dOvida a ruina que os atingiria se os seus bois fossem
levados peso inimigo.... e assim se animam uns aos outros a resistir firmemente.

Um outro canto rhonga da cerim6nia do kuguva 6 este:

Ziyayikhalela muhlu Vase mananga

Choramos a girafa do deserto

Agirafa 6 talvez o chefe que os soldados estio decididos a proteger. ou o chefe do
inimigo que querem it matar.

Este canto 6 tamb6m um dos grandes cantos do gc/ha no cli nkuna, mas as
palavras sio um pouco diferentes. Eis mats dois outros:

Hi yi kwa makhosi\
Siphuma kamakhosi, Sigambuza\
Umkhonto usesandlheni, Ejit Eji \
Umkhonto usao gabe
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Aguerra vem dos chefesl
E a ordem dos chefesl Vamos e matemosl

A azagaia este nas nossas maosIEjiIEjil
A azagaia mata e dobra-se na cicatrizl

O mats velho dos cantos nkuna do kuguva. que os guerreirosja cantavam antes da
chegada de Manukuse, no comeQO do s6culo XIX. quando o ex6rcito se dispunha ainda
em linha reta e nio em circulo, cantava-se assam:

Hivoyima hivoyima \
Miteka vurhena minyika tinuva {?) ta vambe.
Sejamos firmes. resistamosl
Nio deixeis fugir a vossa valentia. isto ajudaria o
inimigo na conquistal
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As palavras deste canto sio dos Tsonga. pois os Zulu nio tinham ainda imposto a
sua terminologia ao yzmp/ daqueles

Um dos mats belos 6 o do ex6rcito de Maputo e de Tembe. uma litania muito antiga.

de efeito realmente grandioso. "A aurora do dia", diz o solista... e os guerreiros replicam:
Quem te coroou, Muwayi. rei de Maputo?" Muwai6 o trisav6 do chefe Ngwanazi, deposto

em 1896. que reinou no fim do s6culo XVlll, tendo seu filho Makasana sido chefe de 1800
a1850. E comparado ao solque nasce. ou, pelo menos, o canto lembra a sua coroaQao.
que deve ter tido lugar de manhi cedo. a aurora. E evidentemente para exaltar a familia
real que todo o ex6rcito celebra esta recordaQao gloriosa.

Loko kutiqha,
Loko kutiqha.
Ubekwe ngubani Muwayi?
Muwayika Mabudu.
Muwayika Mabudu.
Ubekwe ngubani?

A aurora do dia,
A aurora do dia.
Quem te coroou. Muwayi?
Muwayi de Maputo.
Muwayi de Maputo.
Quem te coroou?
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F -- A dania de guerra

O kuguva 6 uma esp6cie de dania. porque a dania nio implica mudanQas na
posiQao do danQarino. Inclinar a cabeQa, fazer gestos com as mios e movimentos lentos
com os p6s. 6 ja danQar (kuk/na).

Em certos cantos do kugc/va. discernem-se movimentos de trgs para frente de
frente para trds que servem aos guerreiros para alargar ou apertar o circulo. Mas a verdadeira
dania de guerra 6 a kc/g//a ou kug/ya. simulacro de atos de valentia praticados pelos
soldados que mataram inimigos nos campos de batalha.

A massa coral do kuguva 6 muito imponente, mas a kug//a produz uma impressao
mats profunda de selvajaria. Um homem de idade destaca-se do circulo, batendo os p6s
no chao com toda a forma, em cad6ncia. primeiro uma pancada prolongada, depots tr6s
pancadas breves. Continua, faz tremer a terra e brande as suas armas com toda a forma,
transpirando com o esforgo e pronunciando palavras zulu que a multidio acompanha com
urros selvagens. como para o encorajar... Volta entio para o seu lugar e todo o ex6rcito
termina a representaQao por uma esp6cie de assobio: ZL/. .. /// prolongado. em nota alta e
aguda, que desce de repente para uma nota baixa e gutural:/... aaaaa... Malalcangou o
seu lugar na fileira. um homem novo sara para o memo do circulo como um antelope.
segurando a azagaia e gesticulando todo o tempo, como se varasse um inimigo invisivel
Os seus olhos brilham como os de um animal selvagem, e entio o ex6rcito entoa um
canto, o seu canto. o que foi composto para glorificar a sua proeza. O seu regresso a
fileira 6 saudado por um outro clamor:/... a.../Vdrawc/ ILeaolComparam-no a um keio que
volta para a floresta sem ningu6m se atrever a atacd-lo. O encorajamento dado pecos
soldados aos vag/// e o seu grande grito final sio designados peso nome de kukhuza ou
kukhuzela.

Neste momento precise. disse Mankhelu. os coraQ6es dos rapazes tremem no
peitolOs cabelos levantam-se na cabeQa. Um ardor guerreiro extraordindrio apodera-se de
todos..." E quem quer que tenha assistido a uma demonstraQao deste g6nero, no mukhumb/
tsonga ou zulu, admitiri que ela 6 singularmente impressionante. E uma mistura de poesia
dramatica, 6pica e lirica, tr6s g6neros literdrios que estio ainda confundidos, e o todo
realQado por uma mOsica profunda e selvagem, que obedece is leis de uma arte muito
particular.

O instinto combativo 6 excitado ao mais alto grau por estes coros patri6ticos e
estas representaQ6es dram6ticas. Se as tropas sio lentas a moverem-se, os rapazes vio
dangar diante do chefs e pedem-the que Ihes "d6 autorizaQao" para se adiantarem e matarem,
ou melhor. que "lhes d6" homens para massacrarem(ku ny/ka). Aid6ia do indigena parece
ser que o chefe tem as vidas dos inimigos nas mios. Sem a sua permissao. os guerreiros
nio t6m o direito de matar. mas uma vez obtida esta. precipitam-se com entusiasmo no
combate. Chegam mesmo a apelida-lo de mulhervelha e de covarde, se ele os nio quer
deixar parter imediatamente.s
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; Nghunghunyana, um dia em que os guerreiros o importunavam com pedidos semelhantes. enviou os maid
ardentes. desarmados, atacar animais selvagens, e asseguraram-me que des conseguiram efetivamente
capturar um leopards, levando-o viva ao chefe
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Logo que a excitagao chega ao ponto culminante e se decidiu travar a batalha 6 que
chega a ocasiio em que os guerreiros devem ser tratados com o rem6dio m6gico que os
torna invulneriveis

G Aplicagao do rem6dio da guerra

Este costume 6 provavelmente antigo. mas tenho raz6es para crer que, apesar de
entre os Rhonga se praticar com pouco aparato. a influ6ncia zulu teve.como efeito dar
muito mais relevo e solenidade a esta cerim6nia

Bebeu-se o rem6dio da guerra" muitas vezes durante a revolta de 1 894 e 1 895. Em
Zihlahla foi dado a todos os guerreiros antes de 14 de Outubro de 1894(data do ataque a
cidade pecos rebeldes), e o mesmo sucedeu antes de 7 de Janeiro de 1895(combate de
emboscada nos arredores de Lourengo Marques) e antes de 2 de Fevereiro (batalha de
Marracuene). Segundo o meu informante. o m6dico do ex6rcito (n'a/7ga) prepara esta
droga num grande prato, com folhas e raizes cortadas em fatias. Estes ingredientes t6m
a propriedade de fazer escumar a agua. O magico mexe o cozimento e asperge (kuxuva)
com ele todo o ex6rcito disposto em circulo invocando os manes dos seus pr6prios
antepassados e sobretudo os dos chefes mortos de Mpfumu. Apes, cada um dos guerreiros
6 persuadido de que se tornou invulnergvele que as balas passarao por ele ou mesmo se
achatario contra o seu corpo. caindo no chao sem Ihes fazerem qualquer mal. O encanto
do rem6dio s6 6 quebrado se se voltam as costas... Entio as balas podem van-los. Ouvi
indivrduos muito inteligentes. raciocinando perfeitamente bem sobre todos os outros
assuntos. mas que estavam absolutamente convencidos desse fate. Contavam que depots
das batalhas certos indigenas, atingidos pda metralha. tinham-se levantado como por
uma esp6cie de ressurreigao e tinham extraido facilmente os proj6teis com os dedos, pois
as balas ficaram a flor da pele.

Um guerreiro de Nondrwana descreveu-me nos seguintes termos a cerim6nia da
aplicagao do rem6dio magico, tal qual se realizou em 31 de Janeiro de 1895, antes do
combate de Marracuene. "Todd o ex6rcito se reuniu em Nkanyini, nas margens do Nkomati.
Foi alique o magico preparou o rem6dio com a ajuda de dubs moQas. Enquanto remexia
o liquido e o fazia escumar, os guerreiros, dispostos em semicirculo, olhavam, de p6,
segurando as azagaias a altura da cabega. Depois algu6m cortou um ramo de nfrhopfa
(um arbusto da familia das apocrneas, muitas vezes empregado pelos m6dicos indigenas
e do qual n6s vimos ja o uso em outras cerim6nias) e foi p6-1o num local em frente aos
batalh6es. que foram chamados sucessivamente. Todos os homens tiveram de saltar por
ama desse ramo, e, em seguida, beber um gone do rem6dio, que nio ingeriam e punham
fora ao mesmo tempo que pronunciavam o pshu sacramentalque acompanha as ofeRas
aos deuses. Logo depois partiam correndo e danQando. dispostos a matar os seus inimigos
Depois de todos terem tomado a respectiva dose e de o rem6dio ter sido consumido. o
m6dico disse-lhes: "Agora dei-vos toda a minha formal ide e masai". O rio foi passado de
noite. Chegados a margem esquerda. a cerca de dez qui16metros do campo portugu6s de
Marracuene. tiveram de guardar muito tempo o mats completo si16ncio. E entio sentiram
que a valentia(vudena) entrava neles.
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Entre os Nkuna, o rem6dio 6 administrado tamb6m por aspersao. Esta aspersao
pode ter lugarainda que em tempo de paz, quando paira a ameaga de qualquer perigo. O
chefe mata um boinegro. e o ex6rcito, convocado na capital, recebe a aspersao e come a
carne do boi. O pars fica assim preparado para todas as eventualidades. Mas a cerim6nia
6 muito mais solene quando a guerra este iminente. Entio o grande medicaments.
cuidadosamente guardado nas cabanas dos magicos da Corte. 6 misturado ao nsvany/ de
uma ovelha e a areia branca apanhada do rio. Durante a noite, o ex6rcito forma o mt/thumb/
e os homens sentam-se, inclinando a cabega sobre osjoelhos e fechando os olhos. num
si16ncio perfeito. Entio uma das rainhas, uma velha que ja nio tem relag6es sexuais.
entra no circulo completamente nua. Mocha um ramo com folhas na infusio magica e
caminha em volta, por dentro e por fora do circulo. aspergindo todos os guerreiros e
murmurando as seguintes palavras: "Matai-os, quebrai-lhes as pandas deles, matai-shes
os cues. prendei os seus chefes e conduziaquios prisioneiros". Os guerreiros tremem de
emogao. Oram aos seus deuses em voz baixa: "Salvai-meIAcudi-mel" Mas ningu6m se
atreve a levantar os olhos. Bem sabe que morreria.

E muito importante que a mulher seja velha e nio tenha tido relaQ6es sexuais ha
muito tempo. porque de contrgrio "as azagaias tornam-se cegas e s6 as armas femininas
poderao ver... Amulher terra desatado os n6s das azagaias e feito perder a viru16ncia do
grande rem6dio..."(Mankhelu).

Em Maputo existe o mesmo costume. O rem6dio alia tamb6m chamado de rem6dio
do 6dio. por dever fazer desaparecer os sentimentos naturais e tornar o homem capaz de
matar o seu semelhante. Dou todos os pormenores desta curiosa medicaQao talqualos
recebi de um indlgena dessa regiao. Nada menos de sete atos na preparaQao para o

a) Primeiro. quando o chefe prev6 uma campanha, manda buscar agua e reunir os
ingredientes necessdrios e vaiviver num lugar recatado(kc/z//a). Durante um m6s, vestido
ridiculamente de peres de hyena, ocupa-se em cozinhar o rem6dio com o m6gico que
conhece a sua receita

b) No fim desse m6s, o chefs chama o ex6rcito a capital. Faz vir um touro a presenQa
dos seus guerreiros e bate no focinho do animal com um pau. O touro enfurece-se e os
homens precipitam-se sobre ele, desarmados. para o agarrar e deitar porterra. Conseguido
isto. o chefe aproxima-se e mata o touro dando-the uma machadada. Os guerreiros trincham-
no, cortam a carne em bras e poem-nas a cozer numa grande panda destapada. A carne
coze-se. Remexem-na no caldo com azagaias, deitando na panda o rem6dio do 6dio

c) O ex6rcito 6 reunido em forma de circulo. O general em chefe pega na carne,
corta-a em pequenos pedagos e mistura-a com certos elementos humanos. E. tendo
conservado com cuidado um dedo tirade de um pequeno chefe inimigo mono anteriormente
numa batalha, raspa-the a falange dessecada, fazendo cairo p6 de osso assim obtido no
rem6dio do 6dio. Esta mistura tem por fim "fazer desaparecer os remorsos da consci6ncia
(kususa /4)Xa/o. propriamente "tirar o diafragma". que 6 sede da consci6ncia para os Rhonga).
O general pega nos pedagos da carne assim temperada e aura-os para dentro da boca
dos guerreiros. Ewes nio devem tocar-lhes com as mios e a carne deve chegar-lhes
diretamente aos dented. Se cai no chao, 6 apanhada pdas crianQas

d) No dia seguinte, o ex6rcito dirige-se at6 junto de um grande lago(o de Shika,
perto da povoaQao de Nhlampfukazi, mie de Musongi), a fim de receber um outro

combate
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medicamento. agora um em6tico. Este foipreviamente colocado numa pele. no meio da
aqua. Retirada aquela, os pedagos flutuam e dispersam-se na agual cada um dos guerreiros
engole. assim, um pouco do em6tico em questao... Entao, "o medo foi expulso e a valentia
fscou" (kuhlantiwile vuto ya. kusele vurhena).

e) O chefe dirige-se depois para uma covina vizinha do lago. os diversos batalh6es
precipitam-se de todos os lados e vio rodeo-lo. os homens suplicando-the que os mande
o mats cedo possivel combater e matar.

Mas. antes de os autorizar, o chefe volta a sua povoaQao onde todo o ex6rcito o
segue e onde tem kinda de passar por uma dupla prova. Ali. com pequenos ramos e
gordura de cauda de ovelha fazem uma tocha que acendem e que o chefe segura e passa.
incendiado, rapidamente por diante da cara dos guerreiros dispostos em circulo. Se o
capacete de qualquer deles comeQa a arder. fazem-no sair das flleiras e o chefe toma um
ar encolerizado: "Dai-me pois. diz-shes, os encantos que detendesl Sou eu s6 o chefe. que
deve possuir rem6dios encantados e v6s os possums tamb6m. pols que as vossas penas
se inflamaram... Olhai para os outros guerreiros... A des nio se Ihes incendiaram as
cabegasl" Constituiri esta prova talvez um meio de atemorizar os suspeitos de traiQao?

f) Em seguida 6 feita de ponta a punta do circulo a apresentaQao dos escudos. O
chefe dobra a punta de uma azagaia e bate em todos os escudos mas nio tio forte que os
atravesse... Esta consagragao dos escudos vai sem dOvida torni-los mais aptos a proteger
os seus donos dos golpes do inimigo.

g) Finalmente, a s6rie 6 fechada pda aspersao. Levam um almofariz no qualmolham
as folhas. Estas remexem a aqua e o chefe asperge todd o ex6rcito. E o fim. Ele regressa
a casa e o ex6rcito, assim bem preparado e precavido contra todos os perigos. parte para
a expediQao

Este Oltimo ato 6 o Onico que 6 praticado pelts dis de Xirhindra, Moamba e Zihlahla.
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H - No caminho para a batalha. O combate. Estrat6gia. Pinicos
A volta para casa

Formando o mukhum6/ pda Oltima vez, terminadas as proclamaQ6es. s6 falta parter

A partida do ex6rcito (kc/fhefhwa) dg-se tamb6m no meio de ritos bem definidos.
Assistia um destes atos quando o ex6rcito nkuna partiu para as terras de Sic6r6ro. numa
expedigao punitiva. O grande ndruna do ex6rcito. o comandante em chefe. Mankhelu. a
sua cara austera maid sombria que nunca, segurava na mio uma cauda de hiena. Vestindo
uma camisa branca que contrastava muito com o resto do mukhum6/, avanQou at6 o memo
do grande circulo e levantou no ar a cauda da hiena. Entio os rapazes D/hanaze langaram-
se para ele gritando: Kwe-kwe-kwel O grits 6 o mesmo que o dos 77mbu/wada (lince). os
mats velhos, que os seguem imediatamente, gritando tamb6m. Mankhelu dirigiu entgo a
cauda na direQao do caminho e os dots regimentos puseram-se em marcha. Os Mafaku6/
vieram por sua vez, imitando o galope dos antilopes: Tshwi-tshwf-fshwfl guru. gt/vu... he/vu,
he/vt/I... ka-ka-ka-ka. E. depois, o grits final: /V'lada na man/? - "Com quem comerei?" -
uma fuse estranha que pode ser uma reminisc6ncia de um periodo tot6mico. ja o dissemos
Os /Wads/yon/, "as aves do mar". seguiram-nos gritando: fswe-fswe-fswe, os Maphondo, "os
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dos cornos". gritam chc/va-chc/va-chula, imitando os bOfalos e os rinocerontes. Por fim os
Mathis/ moveram-se, urrarido de uma maneira selvagem como hienas: hum-hum-hani

Se o campo de batalha 6 muito afastado e ha um longo trajeto a fazer. as hostes
cantam cantos de marcha especiais. O mats impressionante 6 o seguinte: Um solista
canta numa nota muito alta:

,4bafol -- Os inimigos
Erie/7a-a-al - Estio ali!

E ao mesmo tempo seguram os escudos bem direitos. na sua frente. coma prontos
a fazer face ao adversdrio.

Outros dois cantos de marcha sio como seguem:368

Nangu mova washisizwe\
Inkonvana va ndlovu vihlezibaveni\

Somos o fogo que consome a terral
O pequeno elefante este exposto na plan iciel

lsto significa que o chefe este em perigol Protejamo-lo e livremo-lol
Quanto a order do com6afe, os batalh6es dos rapazes colocados de amboy os

lados da entrada do mukhumh/ sio os primeiros a partir. Os batedores (f/nh/od, Dz
f/nh/o//, Ro.) vio a cabega. cada companhia com o seu chefe, a quem os batedores fazem
os seus relat6rios. E missio tamb6m dos rapazes cercara posigao inimiga e dado assalto
os dais lqdos do circulo seguem entio e a retaguarda 6 formada peso "peito do ex6rcito
O chefe conduz a retaguarda. protegido pecos seus batalh6es de veteranos. Mas em gerd
o chefe nio vail batalha. fica na capital

Durante a campanha. todd o cli este submetido a numerosos fahus. Os que ficam
na povoaQao devem ficar tranqtlilos. Nio se deve ouvir ar nenhum barulho. As mulheres
nio devem fechar as portas das palhotas. E tabu. os maridos podiam encontrar-se em
afligao (x/v/a) e poderiam faltar-shes as forgas para fugirem. As fogueiras devem ser acesas
nas palhotas, a noite. para que os guerreiros "vejam claro" la onde estio. E tabu esquecer
esta precauQao. O trabalho nos campos deve mats ou menos cessar. as mulheres s6
podem entregar-se a ele de manha. antes do calor, enquanto o ar este ainda fresco
Entao, se um guerreiro passa sobre um espinho. este nio o ferira, se bate num tronco,

este ficari tranqUilo e nio o molestarg (Mboza)". Os velhos. que ficaram em casa. devem
estabelecer a guarda, e se qualquer mensageiro chega devem segui-lo a casa do chefe.
Se traz m6s novas. nio informam as mulheres, pots 6 tabu p6r luto por soldados mortos
na batalha antes da volta do ex6rcito. Sio castigados com multa os que transgridem esta
lei. E tamb6m tabu ter relaQ6es sexuais enquanto o ex6rcito este em p6 de guerra, pois
entio os espinhos feririam perigosamente os soldados e des seriam batidos(Mankhelu).

Segundo este. o mc/khc/mh/ pode ser reformado quando chega pr6ximo do ex6rcito
inimigo. Os batalh6es sio entio dirigidos para o campo de batalha. uns ap6s outros, pelo
grande ndruna, que segue o desenvolvimento do combate. Se v6 que os seus homens

ColeQao Clissicos - Usos e Cosfc/mes dos Bantu



cedem, "derrama" (kuche/a) novas companhias para orem em ajuda das que fraquejaram
at6 que tomem a posiQao(kugwavu/a) e ponham o inimigo em debandada. A perseguigao
comega em seguida. A poeira levanta-se at6 o c6u. Os vencedores perseguem o inimigo
at6 as suas povoag6es. Regra gerd. matam tudo. mulheres. criangas. velhos e soldados
fatigados que nio conseguiram escapar-se. Tomam os bois e queimam as palhotas
Contudo. fazem exceg6es a esta regra: Sigawule. o aliado dos Brancos, ordenou aos
seus soldados que poupassem a gente de Zihlahla. em 1895, e que a fizessem prisioneira.
Se encontrarem habitantes nas povoaQ6es". disse, "entrem. Que um de voc6s faga uma

linha no chao em volta da povoaQao e proiba os soldados que a atravessem e massacrem
as pessoas." Contudo, as Onicas vedas que geralmente poupam sio as das mulheres
novak e das mogas de quem esperam tirar proveito. sega tomando-as como mulheres. sega
vendendo-as a outros em casamento. Estes prisioneiros sio designados sob o nome de
'cabegas" (f/nh/oko).'

E a Onica forma de escravatura que pratica a nossa tribo. As mulheres presas
assim nio sio geralmente maltratadas.

Descrevi at6 aquios costumes dos indigenas quando lutam entre des. Acrescento
alguns pormenores que dizem respeito a guerra tsonga-portuguesa de 1894-1896(Ap6ndice
X) e que langam alguma luz sobre os m6todos de combate dos indigenas quando lutam
com os Brancos.

Nas guerras contra estes. o ataque em massa seria dos mais perigososl os batalh6es
no avango ofereceriam um arvo muito favordveli artilharia europ6ia. Segundo as narraQ6es
que recolhemos sobre a batalha de Makupe ou Magule(8 de Setembro de 1895). parece
que os Rhonga aproximaram-se em linha de atiradores, chegando os que estavam munidos
de espingardas muito perto dos Brancos. Neste encontro, um dos mais s6rios de toda a
campanha, onde o oflcial superior portugu6s, Manuel Freire deAndrade. deu provas de um
grande sangue frio. os guerreiros de Zihlahla e do Nondrwana entraram quase em contato
com o quadrado de infantaria portugu6s, enquanto os regimentos de Gaza. muito mats
numerosos, ficaram muito afastados e apressaram-se a fugir. Vendo-se s6s. os Rhonga
fizeram meta-volta.

De resto. 6 preciso confessar que os indigenas destas regimes pareciam preferir as
surpresas e as irrupg6es sObitas no meio de populag6es tranqtlilas aos combates s6rios
em dispositivos de batalha. Os Swazi chegavam de manhi muito cedo. cercavam as
povoag6es e massacravam os habitantes. ainda nos anos de 1860-1870. Os Ngonido
Nghunghunyana tinham adotado os mesmos m6todos. Os guerreiros da Matola que os
Portugueses enviaram contra Zihlahla, em Fevereiro de 1 895. foram acampar. sem dizer
uma palavra. a uma hora de distincia do lugar em que N'wamantibzana se tinha refugiado
(Nhlalaleni) e precipitaram-se sobre a sua gente no moments em .que menos eram
esperados. Deram-se ao prazer de matar um grande nOmero de mulheres e criangas.
enquanto os seus inimigos fugiam por entre as palmeiras. e gritavam-lhes: " Preparai-vos
para irdes para o c6u...; na terra nio ha repouso para v6slPreparai tr6s panelasl comereis
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6 Dual mulheres. membros da nossa lgreja, forum levadas desta maneira por alguns homens de Zihlahla (6
de Outubro de 1894). e tivemos grande dificuldade em encontr6-las. Foram encontradas molto perto .da
cidade. quando iam aprovisionar-se nos celeiros, e os que as tinham capturado tinham se casado com das
devidamente autorizados pele chafe
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duas... mas nio a terceira." Ameagas vas. contudo. Na maior parte, os combates dos
nativos. durante esta guerra, consistiram em emboscadas e chacinas por traigao. Muito
guido. muita fanfarronada e pouca coragem real

batalh6es de Gaza

ilill370

area das tropas
nB:!!!!!!!:!!!:!=E

Ei precise vulgar da mesma maneira o p/ano da enomle expedfao que Nghunghunyana
tinha projetado de acordo com Zihlahla e Mahazule, refugiados em Gaza em Julho-Agosto
de 1895. Nove regimentos deviam partir da regiao situada para la do Nkomati, em
Mazimhlophe. Tr6s deles deviam subir o Nkomati pda margem direita. passe-lo nas
cercanias de Komatipoort e entrar no pars dos Swazi, com os quais o chefe ngonitinha
feito alianga. Tr6s outros passariam o rio a oeste do Sable e de la dirigir-se-iam ao sul, por
Movene. Os tr6s restantes. nos quais se incorporariam Zihlahla e Mahazule, deviam devastar
Ntimana. Xirhindra e Nondrwana e passar a uma hora de distincia a oeste de Lourengo
Marques, exterminando as populaQ6es de Matola, aliadas dos Brancos. que teriam cortada
a retirada para a cidade... Os nove regimentos deviam operar a sua jungao no lugar de
Nkovotlweni. ao sulda bala. onde as tropas do Nghunghunyana deviam estender a mio ds
de Maputo, que estavam de acordo com ele. Durante sete meses. estas ondas de guerreiros
inundariam o pars ds dezenas de milhares e aniquilariam todas as tribos que se opunham
a Nghunghunyana. Este nio queria matar os Brancos. nem tocar na sua capital, mas
contava reduzi-los a impot6ncia. brando-lhes o apoio dos seus aliados negros. Esperava
que. entao, os Portugueses Ihe propusessem uma paz honrosa. Tats eram os pianos
grandiosos que dele se contaram maid tarde, depots de Nghunghunyana ter side preso por
uma quarentena de soldados brancos, mesmo no meio do seu pars de Gaza. E todas
estas grander resoluQ6es se resumiram a um combate de um dia na regiao de Ntimana.
Os chefes subalternos nunca puderam entender-se e s6 alguns mats intr6pidos ousaram
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atravessar o Nkomati, chacinando algumas mulheres a pouca distincia do posto de
Xinavane. Mas logo que viram que tinham sido descobertos. tornaram a atravessar o rio e
fugiram para os lados do Norte.

De resto, a principal razio da incapacidade militar de que os Negros deram provas
durante esta campanha foio dome que continuamente reinou entre as diversas tribos e.
dizemo-lo tamb6m, o temor misterioso que sempre sentem na presenQa da raga branca,
dos seus canh6es, da sua disciplina superior.

A desconfianga de Matola para com Moamba, de Moamba para com Zihlahla. de
Zihlahla para com Nondrwana e Xirhindra explicam tamb6m os terriveis panicos que se
produziram no decurso destas operaQ6es militares. Embora nio estejamos aquifazendo
a hist6ria desta guerra, diremos que. em vdrias ocasi6es, os ex6rcitos indigenas foram
tomados de panico que teria podido ter as mats graves conseqi]6ncias. Citamos. como
exemplo. a que ameagou comprometer para sempre as tropas de Matola.

Os guerreiros de Matola. de acordo com os de Moamba. tinham recebido dos
Brancos. no fim de Janeiro de 1895. a ordem de fair sobre Zihlahla e Mahazule. Um dos
participantes nesta expedigao, um rapaz de Matola. contou-me o sucedido do seguinte
modo: "Deviamos reunir-nos aos de Moamba, na povoagao de Mukapana, mas des nio
apareceram ao encontro. Como tinham feito causa comum com Zihlahla no comeQO da
revolta, nio tinhamos nenhuma confianQa neles. Tinham o ar de se terem escondido para
nos atacarem traiQoeiramente e nos chacinarem. Entio se produziram dois panicos no
nosso ex6rcito. O primeiro em Hukweni. Um homem teve um sonho. Sonhou que o matavam
e gritou: "Yoweel Estio matando-me." Era de nolte. coda a gente estremeceu e muitos
foram esconder-se na floresta, enquanto outros gritavam: "0 inimigo este aquil" Chegou a
haver luta no batalhio de Geba(o batalhio que reunia os homens da idade de Sigawule, o
chefe), mas nio houve mortos porque alguns homens de sangue frio conseguiram
restabelecer a ordem. Mas pouco faltou para que nos extermingssemos uns aos outros..
Na nolte seguinte, de novo um do nosso grupo teve meds e gritou: "Porque quereis matar-
me, gente de Matola? Vou diz6-1o a mie de Sigawule." Agarraram-no, fizeram-no calar,
com meds que comunicasse o alarme aos de Nondrwana. etc

Outro panico analogs produziu-se quando o ex6rcito de Mahazule fez uma razia
nos arredores de LourenQO Marques (Outubro de 1 894)

Para evitar. tanto quanto possivel, estes panicos, os Rhonga dio no momento da
partida uma palavra de passe que 6 transmitida a todos os guerreiros. Conseguimos saber
de duas interrogando rapazes que tinham participado em certas operag6es militares. Na
expedigao a que acabamos de fazer alusao, o santo e a senha eram: Bake ph/?. palavras
zulu que significam: "Para onde olhais?" Era preciso responder: Bete phezu/c/. "olhamos
para o c6u". No famoso ataque dos guerreiros de Zihlahla contra a cidade, em 14 de
Outubro de 1 894, perguntavam: U/andu6an/-- "Quem queres?" /Vg//ando M/unit/I -- "Quero
o Branco". era a resposta.

A vo/fa da hara/ha -- Quando uma y/mp/ era derrotada em combate. mas nio era
perseguida peso inimigo. voltava silenciosamente e dispersava-se antes de chegar a capital.
todos os soldados voltando para as suas povoag6es cobertos de vergonha. Deitava entio

luto nas povoag6es onde tinha havido mortos. mas sem serem permitidas lamentaQ6es.
sendo mesmo possivel que o chefe interditasse todas as manifestag6es de luto. se um
grande nOmero de homens tivesse fido mono. E entio todo o pars porta lute, por des nio
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terem sido mortos pda esteira(//kc/ku), na palhota, mas pda azagaia no campo de batalha
Sendo homens valentes. se algum chorasse devia pagar 2 libras de multa(Mboza).

Quando as y/mX)/s de Maputo lutaram contra Nondrwana em 1876. foram dizimadas
e mesmo repelidas na batalha travada junto ao lago de Malongotiva (tr6s qui16metros a
oeste de Ricatla). O chefe Musongimandou-as para o combate e das recusaram. Entio
ele puniu os seus guerreiros condenando-os a irem tirar agua nos polos com jarros, como
as mulheres. mas de joelhos, dizendo: "E o resultado da nossa covardia" (/Vg/nda6a ya
bugwa/a). Depots tiveram de apagar uma queimada com as maos. tendo voltado para casa
cobertos de queimadu ras.

Quando o ex6rcito volta vitorioso. o regresso 6 acompanhado de cantos solenes
chamados kuhuva (/7/hama). Os regimentos seguiam-se cada um cantando o seu pr6prio
kohl/va. Dangando, exaltam as suas agnes valorosas. Chegados e estabelecido o si16ncio.
os conselheiros contam ao chefe como se desenrolou o combate, dizendo os nomes dos
que mataram inimigos. dos que deram o primeiro golpe e dos que mais se distinguiram
Ha aplausos e os her6is sio os grandes homens do dia, os f/nghwaza. os salvadores do
chefe. lsto me leva a narrar os costumes muito curiosos relativos aos que matam e aos
que sio mortos no campo de batalha.
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A sorte dos mortos e o tratamento dos que mataram

I ' -- A sorte dos mortos

Quando um homem mata um inimigo. cobre-se ele pr6prio da mais invejavel das
g16rias. Tem o direito de se apresentar diante do chefe e de dangar a dania da guerra
roma toda a roupa do cadaver. que fica inteiramente nu. Se o mono 6 um Pedie traz o
pedago de pele chamado ns/ndo em volta das panes genitais. o que matou leva o ns/ndo
consigo como prova de que matou um homem. Um segundo soldado. que passe ao dado
do inimigo moribundo ou mono. vara-the o bravo (h/omc//a). Um terceiro vara-the a perna.
Estes dois Oltimos nio praticaram uma agro tio merit6ria como o primeiro, nio mataram
o inimigo, mas acabaram com ele (kuh/u/a). Sio de algum modo as testemunhas do
primeiro, que 6 o verdadeiro dono do cadaver, e adquirem um direito igualde dangar. Sio
os vah/omud do que na verdade matou. Se um quarto guerreiro passa e fere de novo o
mono. nio bra nenhuma g16ria disso.

Ao dado destes golpes de azagaia no bravo ou na perna, os cad6veres dos inimigos
sio submetidos a outras mutila96eslabrem-nos e por vezes arrancam-the as entranhas.
uma operaQao designada pda palavra zulu lanza. Este costume revoltante parece ser
praticado pecos Pedicom mais rigorque pecos Tsonga. Na batalha de6 de Novembro de
1901, em que as forQas de Sikororo e de Sekukuniforam repelidas por Maaghe e Muhlava
em Xiluvana, e em que quarenta inimigos foram moRos (Ap6ndice X), os cad6veres
desapareceram por completo. Haviam sido cortados em pedaQos pecos m6dicos do cli
vitorioso e os magicos de todo o Zoutpansberg vieram comprar panes de caddveres para
prepararem os seus poderosos medicamentos. Cr6em que a carne e o sangue de um
inimigo mono em combate 6 o mais feliz de todos os encantos e procuram fazer com uma
e outro um rem6d/o de f)rome/ro va/orque chamam de murhume/o. e que empregam com
vgrios fins. entre os quais o de untar as sementes para obterem uma boa colheita
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Usam-no tamb6m quando o milho atinge metade da sua altura, os magicos atam algumas

folhas de vgrias plantas nos quatro cantos do campo depois de as ter esfregado com o seu
rem6dio. Os ferreiros na regiao das minas de ferro de Zoutpansberg compram-no e misturam-
no ao min6rio para "engordurar" o ferro que fundem nos seus fornos (ku/70n/sa ns/mh/),
senio obterem apenas esc6rias. Os cagadores inoculam-no com o p6 extraido dos tend6es
e dos ossos. Fazendo incis6es nos pulses e cotovelos, recolhem um pouco de sangue
que misturam ao rem6dio e cozem a mistura numa panda, obtendo um p6 com o qual
esfregam as incis6es. As azagaias sio fumadas ao mesmo tempo e isso Ihes da a qualidade
de acertarem no alvo. O p6 especialmente preparado com os tend6es dos inimigos mortos
6 espalhado pelos caminhos, no caso de imin6ncia de guerra. e os advers6rios que o
pisarem sem saberver-se-io de repente incapazes de marchar, tornando-se vitimas facets
dos guerreiros.

Diz-se que os Zulu t6m os mesmos costumes que os Pedi, mas nio se pode
garantir que todos os dis dos Tsonga os observem. Os magicos nkuna. antes de terem
sofrido a influ6ncia dos seus vizinhos Pedi, costumavam dissecar os tend6es das costas
(rzdnga) do inimigo mono e esfrega-los com a moela deste Oltimo. pendurando-os nos
escudos dos guerreiros... Os inimigos que vissem estes escudos, kufremeka nh/a/7a -
teriam as costas quebradas", uma expressao figurada significando que des flcariam cheios

de terror. Guardavam tamb6m uma parte do corpo para a misturarem ao rem6dio de guerra
do cli. Aid6ia que deu origem a este costume 6 evidentemente a de que, comendo carne
de inimigos, absorvem toda a sua forma, sem que des Ihes possam fazer algum mal.'

O mhu/u, o /7yokweku/u e todos os poderosos "rem6dios do pars" que sdo
cuidadosamente guardados em cada cla, cont6m um pouch de carne humana. As drogas
empregadas tamb6m como rem6dios de guerra protetores obedecem provavelmente ao
mesmo principio sendo preparadas de forma semelhante.
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2' - Tratamento dos que mataram

E uma imensa g16ria ter matado um inimigo no campo de batalha. mas talg16ria
comporta brandes perigos... Mataram, os que sio glorificados... lamb6m estio expostos
a influ6ncia misteriosa e mortal do nada e devem submeter-se por este fato a um tratamento
m6dico. Que 6 o /7c/rhu? E o espirito do mono que procura vingar-se. Odeia-o e pode tornd-
lo louco. Os seus olhos incham. saem das 6rbitas e inflamam-se. O que por ele for atacado

perdera os sentidos, teri vertigens (ndzu/u/wada ) e a sede de sangue pode levi-1o a
precipitar-se sobre um membro da sua familia e a vars-lo com a sua azagaia. Para banir

7 Este costume 6 o Onico vestigio de antropofagia que encontrei entre os Tsonga. e pode-se perguntar se
asta superstigao ngo 6 a verdadeira explicagao da origem do canibalismo. Onde o canibalismo existe ainda.
como entre os Fan do Congo. disseram-me que os corpos comidos sio geralmente os dos cigs hostis. ou
ocasionalmente de uma mulher (que pertenga a um outro cli. segundo as leis da exogamia). Nio se dare o
casa de. inicialmente. estes costumes terem tide um valor rituale militar semelhante ao que constatamos na
aplicagao do rem6dio de guerra no seko das tribos do sul de Africa? Depois os Fan tomaram gosto a came
humana e passaram a coma-la para seu proprio prazer. E precise nio esquecer. ao tratar-se dente assunto
da antropofagia, que etta foi praticada em diversas ocasi6es no sul de Africa. depois das devastaQ6es dos
zulu do 1820 a 1830. Em Zoutpansberg. nas montanhas do Drakensberg, os indigenas reduzidos a fame
comeram carne humana. o mesmo sucedendo tamb6m no Bokhakha durante o reinado da rainha Male.
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semelhantes desgraQas. 6 preciso rem6dio especial. Os que mataram devem /c/rhc//a f7yfmp/
fave. expulsar o nc/rhu que os persegue depots da expedigao sanguinaria(/urdu/a vem de
nurhu, p\. milurhu).'

Em que consiste este tratamento? Os guerreiros que mataram devem ficar por
alguns dias na capital. Sio tabu. Vestem-se com roupa velha e comem com colheres
especiais. pols as suas mios estio "quentes". e em pratos especiais (m/rheko) e pandas
quebradas. E-lhes interdito beber agua. A comida deve estar fda. O chefe mata bois (y7va
/um/sa h/ f/home )I mas se a carne shes fosse dada quente. inchar-lhes-ia o ventre. "pots
des pr6prios estio quentes, estio impuros" (van/ ns//a ). Se comessem comida quente. a
impureza entraria neles. "Estio negros(nf/ma). Este negro deve ser tirado"(Mankhelu)
Durante todo este tempo, toda a relaQao sexual 6-lhes formalmente interdita. Nio devem
voltar a casa das suas mulheres. Outrora os Rhonga faziam-shes uma tatuagem especial
na fronte. de uma 6rbita a outra. Punham rem6dios terriveis nas incis6es que ficavam
homo bot6es, "o que shes dava o aspecto do bOfalo que enrugou as sobrancelhas".o

Ao fim de alguns dias um m6dico vem purifica-los (kt/vaphufu/a ). "para Ihes tirar o
negro". Parece que ha diversas maneiras de o fazer, segundo Mankhelu. Poem graos de
todas as esp6cies numa panda quebrada e assam-nos com os rem6dios e o svany/ de
uma cabra. Os homens aspiram o fumo que saida panda, metem as mios na mistura e
com ela esfregam os membros (vaf//c//a ). e em particular as juntas.

Viguet descreve este Oltimo rita assam: Poem pedagos de raizes medicinais num
pote partido e assam-nos. Aspiram fumo. Entio um pouch de leite de vaca 6 deitado num

374

8 Encontramos pda primeira vez a noQao do nurhu. a prop6sito do rita do loma e encontra-la-emos novamente
falando dos ritos de cara (Quarta parte). O nurhu 6 perigoso nio s6 no casa de um inimigo marta. mas em
presenQa de qualquer cadaver. E o que prova a hist6ria curiosa que dou e que Spoon me contou sem duvidar
absolutamente nada da sua veracidade. Um viajante estava mono debaixo da grande figueira de Livombo.
perth de Ricatla. Tinha subido na irvore e tinha caido sabre o seu pr6prio pau que espetara no chao. Nio
tinha fido enterrado. pris ningu6m o conhecia. O seu cadaver decomp6s-se no local. O crinio embranqueceu
ao sol. Maid tarde uma queimada destruiu toda a erva e durante ands viu-se este cranio, que "fazia mpaaa
(brilhava). e os seus dentes, que "faziam 6v6" (um adv6rbio descritivo, tends a mesma significagao). Um dia
os garotos de Livombo foram colher figos selvagens e viram o crinio. Spoon estava com des. "Batemos-the
com os nossos paus e divertimo-nos a faze-1o rolar coma uma bala. Nio sabiamos que era um crinio
humana. Quando voltamos para casa, fomos acometidos pda embriaguez do nurhu. a doenga dos que
mataram um homem. Durante a nolte deliramos(hanna hanfeka). os nossos olhos incharam e cobriram-se de
uma exsudagao viscosa (ma/ar?ga). Todos n6s quatro tinhamos sido atingidos, Tsukela. Tlavini. Sibakuze e
eu proprio. Na manhi seguinte fun figueira e vique tinham matado um homem la a frente. O magico que
conhecia o tratamento do nurhu, um homem que tinha marta outros em guerra. chamou-nos a sua aldeia
Pusemo-nos em linha diante deleldeitou um pouch de p6 na mio de dada um de n6s, meteu um pouch na sua
boca, e esfregou com ele a sua fronte. Entio insultou-nos dizendo: "V6s morrereisl Qual 6 o que comeQou
a bater no crinio?" Cada um negou ter fido o primeiro. Entio acrescentou: "Tomas cuidadol Nio vos
aproximeis delta figueira nem do grande nkuh/u onde um outro cadaver foiqueimado debaixo das folhas
Ide-vos embora
Quando um homem mata um outro numa rixa, pode substituir este rem6dio do nurhu pda sua pr6pria urina
bebendo um pouch e esfregando com ela a fronte. A vertigem passara
Se o homicidio foi cometido a distancia, com uma espingarda por exemplo. o nurhu nio 6 tio perigoso, pols
o inimigo estava afastado. Uma pequena dose de rem6dio baste para tratar o homicida. Spoon nio conhecia
a composigao da droga da nurhu..
9 De onde a expressao seguinte, que 6 de uso correntd: Quando um Rhonda quer desaflar algu6m. diz-the
Covardel Tu dizes que podes levar-me a melhorl vem pols beijar a minha fronted
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pote. e, quando levanta fervura, metem os dedos dentro dele. uma mio ap6s a outra. e
passam-nos pelos lgbios emitindo o som sacramental: pshu (o que prova que se trata de
um sacrificio aos deuses, de um ato religioso). Em seguida dizem: PheelPheel-- into 6.
phephe/a f)hans/ (Dz. . f/ke/a hans/D - "Desce, enterra-te". O que signiflca: "possas enterrar-
te no fundo da terra. tu, nurhu inimigo. e nio voltar a atormentar-me." A Optima parte do
tratamento consiste em esfregar os mOsculos das pernas e todo o corpo com este leite
Os carv6es medicinais sio cuidadosamente recolhidos e reduzidos a p6 e depots metidos
em pequenos sacos de pele chamados f/noel'e que aquele que matou p6e em volta do
pescogo. E o medicamento dos que mataram homens. No tempo do vukany/ os guerreiros
podem emprega-los para ku/t/ma. isto 6. para temperar a primeira cabana que bebem
Consideram-no tio eficaz como o grande m6hu/o, o rem6dio dado pelo chefe, e atribuem-
Ihe a propriedade de impedir os homens de atacarem os seus pr6prios compatriotas sob
a influ6ncia do dlcool. Os f/nfeve sio tamb6m de uma grande utilidade para os casos de
futuras batalhas. A loucura que ameaga os que derramam o sangue pode manifestar-se
logo apes o homicidio e por isso. ainda no campo de batalha e imediatamente depois dos
alton feitos, os guerreiros recebem uma dose preventiva deste rem6dio. Sio os que mataram
em outras ocasi6es os que levam consigo f/nfeve e que ministram aos que julgam dele

Uma vez terminado o periodo de reclusio para a purificaQao final. todos os objetos
empregados pecos que mataram (m/zf/o). assim como as subs roupas. sio atados e
pendurados numa drvore a pouca distincia da capitale alideixados apodrecendo.'o

Regressados a subs casas. os que mataram homens t6m ainda de completar o
tratamento mastigando todas as manhis e todas as tardes, durante alguns dias, um
pedaQO de uma raiz denominada monungwana, cuspindo-a ao mesmo tempo que proferem
a mesma exclamaQao: wheel wheel -- "Desce e enterra-tel" Os pedaQos daquela raiz sio
mats tarde presos a azagaia."

Etta descrigao dos ritos praticados para o tratamento dos que mataram na guerra
aplica-se especialmente aos cigs do Norte. Mas ouvi narrar de um velho chamado Makani,
da regiao de Ricatla. que existiam costumes semelhantes entre os Rhonga. Este homem
tinha ferido um inimigo numa batalha. A ferida fora fatale o inimigo morrera mais tarde.
Ap6s o seu regresso a casa, Makani, que nio labia deste desenlace, foi subitamente
atacado de delirio. comeQando a percorrer a povoagao a procura de outros homens para
os assassinar. "Ohl", disseram os que viram, "ele este assam por ter morrido o homem que

necessitarS
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10 Tive a sorta de recolher os objetos que serviram is purificaQ6es que se seguiram ao combate de Mudi. na

guerra de Sikororo. Estio agora no museu de etnografia de Neuchitel e compreendem. entre outras colsas,

urea dtlzia de cabanas, um par de sandaliiros etc um pouch diferentes entre os Pedi. Depois da batalha de

Mudi. os do ex6rcito de Maaghe que mataram tiveram de suportar o seguinte tratamento: O coragao dos
homens modes foi trinchado os mOsculos da face cortados em fatias. os membros amputados, e todos
estes pedagos de carne humana foram misturados com drogas e pedagos de carne de brie depols coz dos
numa panda e remexidos, num caldo harrivel. com as azagaias. Este cozimento foi colocado num cesto
chats. em que 6 tabu tocar. e arrastado com as azagaias at6 o meld da praia da povoagao. Entio os her6is.
prevlamente barrados de argila branca, avangaram de joelhos. e. com vociferag6es e gritos :imitando o
abutre, agarraram pedagos dele com os dentes sem shes tocar com as maas. As mulheres participam desta
refeigao, como se estivessem contaminadas pda impureza dos sous valorosos maridos
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feriul" Chamado imediatamente o curandeiro que possuia o rem6dio do nurhu, um homem
do cli dos Masvanganye, veio ele com uma cabana e uma vara esculpida, cortada de uma
grvore chamada x/rha/a, cuja ponta mergulhava no rem6dio misturado com mel. O magico
passou a vara pecos libios de Makanie este a lambeu com a lingua e chupou o rem6dio
enquanto o magico a fazio andar da direita para a esquerda. Por fim p6s-the uma gota do
rem6dio em cada uma das orelhas. em cada uma das p61pebras e na extremidade do
esterno. Curado desta maneira, Makanipegou numa tocha acesa e, atirando-a na direQao
do pals inimigo. disse estas palavras, .4vafe. t/ako, vaho/a - "Que morram os inimigos.
que apodregam no mato. Matareiainda outrosl" E durante dias a fio Macaniia a um pogo
lavar o corpo e cobrir-se em seguida com o p6 dos f/r7feve.

Durante as semanas que se seguem a batalha, os her6is nio trazem consigo s6 os
f/nfeve e os amuletos do m#urhu, mas tamb6m, por direito pr6prio, certos trof6us b61icos.
tail como cornos de antelope ou de cabra. quebrados na base. presos por um cordelem
volta do pescoQO. Usam tamb6m colares feitos de pequenos pedagos de madeira
esculpidos de maneira especial. enegrecidos ao fumo e ligados uns aos outros como
p6rolas. Por vezes estes colares sio tio compridos que sio levados a tiracolo. Recordo-
me de ter visto os guerreiros da Matola. de regresso da sua expedigao de 1895, indo
mostrar aos Brancos de LourenQO Marques, que Ihes atiravam moedas, altivos e gloriosos,
essen trof6us.12
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J Algumas observag6es sobre os ritos de guerra

Seja qual for a sua origem -- parece que ha neles uma mescla de costumes das
tribos tsonga e zulu - os fitos de guerra dos lsonga formam um conjunto muito interessante.

Os ritos mais importantes sio os ritos nacionais. Em tempo de guerra. a pr6pria
exist6ncia do cli 6 ameagada peso chefe. a c61ula vital. o centro do organismo, estar em
perigo. Dado fato de todos os guerreiros estarem prontos a responderem ao primeiro apelo
da x@a/apa/a. a reunirem-se em volta dele, a "construiro crrculo" que o protege. dodo o cli
forma uma Onica povoagao e afirma a sua unidade nas cerim6nias impressionantes do
kuguva e pelos cantos patri6ticos. Morre-se de boa vontade peta chefe. Frisamos que a
maior parte dos cantos do kugc/va magnificam o chefe. sodas estas manifestaQ6es pdas
quais a coragem individuale coletiva 6 estimulada. o kuguva e o kug//a, sio ritos nacionais
ou sociais que tendem a salvaQao do cla.Aorigem deles este na id6ia nacional

Mas a guerra comporta perigos para todos os soldados. Datos rites de protegao, a
aspersao do mc/kht/mb/ com o rem6dio de guerra e a d6diva de um pouco deste rem6dio

12 Uma terrivel maldigao recaisobre os que mataram um inimigo. E o que ilustra bem a seguinte hist6ria que me
contou Calvin Mapophe. Trata-se de um acontecimento que ocorreu nio muito longe na regiao de Xixongi
(circunscrigao da Manhiga). Um homem da familia de Ndzindzi tinha matado um Yao numa das expedig6es do
Nghunghunyana, antes de 1890. Coma morrera tr6s pessoas da sua familia, os restantes consultaram os
ossinhos e o adivinho fez-lhes esta pergunta: "Nio mataste um Yao?" A sua resposta afirmativa este acrescentou
Morrereis todos, pols esse marta anda em vossa perseguigao". Os ossinhos dizem que para evitardes a

destruigao da vossa famrlia deveis oferecer uma mega ao espirito do homem mono. em sacrificio viva. Nio sera
permitido a esse moma casar-se, e os rapazes nio terio o direito de a cortejar. Se ela manteve rela96es com
um homem, deve ser substituida por uma outra. Assim tornado propicio o espirito encolerizado

ColeQao Clissicos - C./sos e Costumes dos Bantu



a todos os homens, que devem engoli-lo. Este rita 6 inspirado peta nogao magica s/m///a
s/m///6t/s curanfc/r. sendo a id6ia fundamental a de que o soldado comendo uma pequena
porgao de carne humana inimiga se torna invulnergvele de que escapara assam aos golpes
que ele.Ihe vibrar. Mas outros ritos, em particular os tabus de guerra, parecem derivar da
id6ia de passagem

Todd o cli entra numa fase especial. desde que a guerra 6 decidida pelo chefe, "que
a da" aos seus soldados. Datos tabus que se observam nas povoag6es e que, em muitos
castes. sio exatamente os mesmos que os da escola de circuncisio e do periodo de luto.
Encontramos o contraste ja tantas vezes mencionado: Enquanto certas proibiQ6es de
natureza sexual sio suprimidas (por exemplo, a rainha vai completamente nua para o
memo do mc/kh /mh/D, por outro dado as relaQ6es sexuais permitidas na vida ordindria tornam-
se tabu. O periods das hostilidades parece ser verdadeiramente considerado com um
periods a margem para toda a tribo.

E assim sobretudo para os guerreiros e credo que muitos dos ritos que shes sio
impostos t6m a sua explicagao neste fato. Vimos que o perrodo de abstengao 6 precedido
geralmente por ritos de separaQao. Alguns sio muito caracteristicos e praticados quando
o ex6rcito parte, como por exemplo: a separagao do general, acompanhada de gritos
selvagensl o costume de comer um pedago de carne sem Ihe tocar com as mios e de
tamar em seguida um em6ticolo de saltar por ama do ramo do nfrhopfalo rem6dio do
esquecimento. etc.

A volta triunfal e a partilha da carne dos bois que foram tomados sio talvez cerim6nias
de agregaQao. isto 6. atos pelos quais o soldado regressa a vida ordiniria.

Distinguem-se melhor os ritos de passagem no caso dos homens que mafaraml
mas a condiQao deles 6 piorainda. pols implica a id6ia de impureza ligada ao homicidio e
que comporta os perigos inerentes ao nurhc/. Estio "quentes" (uma expressao que se
aplica tamb6m a mulher tornada tabu durante as regras. etc.)I estio "negros" (um epiteto
que designa tamb6m os coveiros, a mie que perdeu um filho, etc.). Daiuma separaQao
mats completa. um verdadeiro periodo de abstenQao, acompanhado de virios tabus
alimenta res e sexuais.I '

Ei possivelque as incis6es sobre a 6rbita sejam uma velha tatuagem relacionada
com este periodo, semelhante a incisio inguinal que fazem nas viOvas. Os ritos de purificaQao
dos que mataram sio da mesma natureza dos que acompanham o luto e mats
particularmente dos coveiros

O regresso a vida social, ap6s a sua exclusio temporaria, 6 marcado por ritos de
separagao do periodo marginal. que tendem sem dOvida a expulsar a impureza que a ela
este ligada. (A exposiQao do m/zf/o fora da povoagao. no mato. 6 um exemplo disso). Nio
6 impressionante ver a correspond6ncia que existe entre estes ritos. com a sua seqtlencia
particular, e os da escola de circuncisao, do luto, e da mudanQa de uma aldeia?

Uer a prop6sito do Capitulo tercelro, as Conclus6es Pr6ticas, Vl: "A nova era e o
futuro da tribe do sul de Africa

377

13 Os tabus sexuais sio tio severos que depois d batalha de Mudium dos que tinham matado um inimigo ficou
muito ofendido por um outro que tinha tide relag6es com a mulher na sua povoaQao Ihe ter tocado na comida
O soldado temia que este cantata causasse a sua pr6pria monte ou acarretasse a desgraQa a sua familia
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Ap6ndices

Ap6ndice I

Caracteristicas dos seis dialetos da lingua tsonga

O quadro que se segue apresenta uma vista de palavras caracteristicas dos sets
dialetos principais da lingua tsonga. Alista rhonga e a vista dzonga foram elaboradas pelo
autore representam a lingua talqua16 falada nos dis Mpfumu e Nkuna.A populaQao do
sul da bala de Lourengo Marques fda uma esp6cie de subdialeto do rhonga. o Lwandle ou
Maputo (abreviado Map.). Devem-se ao Sr. Le Perrin as formas particulares desta regiao.
O Sr. P. Loze forneceu a lista dos equivalentes Hlangano, como se encontram no cli de
Moamba. Nio muito diferentes do dialeto dzonga. E provavelno entanto que o hlangano
propriamente dito, nas montanhas do Livombo. acuse maiores diferengas. O Sr. H. Guye,
que viveu entre os Khosa em Xikumbana (curso inferior do Limpopo). organizou uma lista
dzonga-khosa. muito semelhante ao nkuna, e as formas caracteristicas do dialeto bila (a
estaQao de Xikumbana este situada a 15 qui16metros a oeste do Xai-Xai). Forneceu tamb6m
o hlengwa tal qual se fda na regiao de Kambana. na margem oeste do baixo Limpopo,
num territ6rio muito vasto, e que compreende vgrios subdialetos. O Sr. S. Malale. um
missiongrio indrgena, fez a lista das formas caracteristicas do pars dos Chowuke e da
tribo Mazivi, que vive nos confins da regiao de Inhambane. Os missiondrios americanos
publicaram ja vdrios livros no subdialeto tswa, falado nos arredores de Inhambane. o que
permitiu ao autos mencionar um certo nOmero de voc6bulos. Enfim. o Sr. S. Malale colheu
as formas dos dialetos N'walungu. dos Maluleke, dos Vakavaloyie dos Hlavi, muito
semelhantes ao dzonga.

A ortografia empregada nestas listas difere um pouco da do pesto da obra. E a que
os mission6rios sufgos adotaram para o vocabuldrio e a gramatica da lingua tsonga-
changana(Bridel, Lausanne, 1908).

0/junto ao f. d, re sh nio 6 exatamente o./frances. mas indica que 6 um pouco
molhado o som precedente. 71 6 um t pronunciado com a ponta da lingua recuada um
pouco atris do ponto palatal. Ei diferente de fsh, que corresponde a fish. sendo o sh
palatal, como no ing16s shore. D/ nio 6 muito dlferente do/ ing16s emit/sf. R/ 6 um r muito



arrastado. que se assemelha muito ao./frances. onde todo o elemento guturaldesapareceu.
Sid 6 uma modificaQao ulterior do r. um sh palatal. Estes quatro sons nio sio os ligeiramente
molhados puros de que fda Lepsius. Contudo, entre os Maluleke. dU torna-se is vezes dh.
homo na palavra mundhuku. Ao lado dos sons laterais /h, d/, f/, muito freqOentes em
tsonga, aparece tamb6m em bila o zulu d/h. que seria talvez mats correto escreverj/.

Dais sons silvantes particulares, ps e I)z, sio acompanhados de um salvo particular.
O v nio 6 um verdadeiro v. muito raro em tsonga e encontrado s6 em combinaQao com 6\.'
em hlengwa. E um h doce, um labial fricativo. O h forte 6 raro em todos os dialetos, salvo
depois de m ou antes de y. S6 no subdialeto de Maputo 6 que o empregam freqtlentemente
em lugar do b dice./V 6 o n nasalgutural pronunciado como ng no ing16s s/ng/ng.

O quadro comparative abrange tr6s assuntos diferentes: os sons, as formal
gramaticais e algumas palavras caracteristicas do vocabuldrio. Quanto aos sons, podem-
se sobretudo notar as interessantes permutaQ6es do r, que t6m a sua explicaQao na
hip6tese do Ur-Bantu, de Meinhof (vede Meinhof. Grc/nddsse e/her Laud/Care der Banff/
Sprachen). Este quadro fornece um crit6rio para se descobrira origem de qualquer individuo
tsonga. permitindo reconhecer a que cli pertence pda forma como pronuncia as palavras
caracterfsticas inscritas. Para compreender inteiramente o assunto 6 necessgrio todavia
estudar as gramaticas tsonga ou rhonga, que se aconselham aos leitores.
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Ap6ndice ll

Nomes, sobrenomes e alcunhas tsonga

Como ilustraQao da maneira pda qual os Tsongas mudam os seus nomes. etta-se
aquia hist6ria dos de Mboza e de Elias. Mboza recebeu, quando nasceu. o nome de
Muhamule, como seu tio paterno. O nome inteiro era em zulu Mulamula Nkwinzilsilwako.
isto 6. "0 homem que acalma o touro que luta". Com cerca de dezesseis anos mudou-o
para Mahubula. Procurou neste momento reunir ossinhos divinat6rios para exercer o oficio
de adivinho. Tendo chamado um destes ossinhos de Huhc//a, os seus camaradas
comegaram a aplicar-the este nome. Quando foi acometido pda "loucura dos deuses"(ver
Sexta parte) e foi curado do seu pretense mal. depois que o espirito se fez conhecer.
chamou-se Mboza. Era o nome de um homem da sua povoaQao, seu pr6prio sobrinho,
que tinha partido para Joanesburgo e la tinha morrido. Quando se tornou cristio e foi
batizado. Mboza conservou este nome. A maior parte dos indigenas gostava de adotar
outro nome nesta ocasiao. o nome de um discfpulo ou de um profeta, mas coma nio foi
atendido porja termos muitos Dani6is. Jonas. Pedros, Mboza rendeu-se a este argumento.

Elias foi chamado Xifenia no dia do seu nascimento, tomando o nome de um homem

que passava nessa ocasiio na sua povoagao. Esta visita era uma esp6cie de mendigo
que costumava seguir as pessoas que levavam a comida ao chafe. esperando apanhar
alguma coisa para comer. A crianga era de boa familia. mas deram-the o nome deste
individuo de baixa classe e desprezado. Quando era mats velho. um dos seus amigos
disse-the: "0 teu nome nio te conv6m. Chama-te Spoon (colher)". Adotou etta nova
denominaQao mas as mulheres da povoagao troQavam-no dizendo: "Vem, n6s distribuiremos
a comida com esta colherl" Quando se batizou passou a ser Elias, um nome um pouco
dificil de usar, tanto mais que o nosso Elias nio era tio perfeito como devia ser um
profeta. Mas os ind rgenas nio sentem nenhuma vergonha em revestirem-se de grandes
nomes. Sentem-se sempre a altura desses nomes.

Os nomes adotados na 6poca da puberdade pelos rapazes sio muitas vezes nomes
europeus. Ha numerosos Jims, Sams, Bobs, etc. Adotam tamb6m como nomes palavras
europ6ias ou palavras de origem europ6ia: Spoon. Nglazi(g/ass). Comitxi. Djass. Fulitchi,
b ittppn ptf ''

Os nomes verdadeiramente indigenas comegam muitas vezes peso prefixo Mu, que
6 preflxo pessoal singular (Mussongi. Muzila, Mungutana. Mukwenxe), ou A/'wa. que implica
a id6ia de "filho de"(N'wamitwa, N'wamaxwele, N'watruvula). ou/Vha, empregado no mesmo
sentido (Nhakubasa. Nhanise, Nhati. provavelmente de origem zulu), ou /Wa, que 6 tamb6m
um prefixo de pessoa(Manave. Matende, Matandana. Makhangada. Makasava. etc.). O
prefixo M/signiflca "filha de" e encontra-se muitas vezes(Misilana, Minthlohene. Mindinyana.
etc.)IEm gerals6 6 empregado para nomes de mulheres.

O prefixo Xf. que se aplica geralmente aos objetos e tem uma significagao neutra.
encontra-se freqtlentemente nos nomes do dialeto rhonga. E tamb6m um prefixo diminutive.
sobretudo quando a palavra termina por ana. Assim, Xiribiana, um nome muito vulgar,
significa pedra pequena(d6/e)IXiguidana. Xirombe, Xindruvi. etc., pertencem a mesma
classe
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Alguns nomes muito curiosos comegam com o prefixo Ba. o pronome da terceira
pessoa do plural. Sio em gerd comuns entre as mogas de origem copi. Por exemplo,
Bamuyeyfsa significa "desafiam-na". Bamuzonda (zulu), "detestam-na". Bafzamahayena.
mexericam por sua conta". etc. Denominando-se assim. estas mogas exprimem a sua

amarqura.
Mas um grande nOmero de nomes nio tem prefixo e nio tem muitas vezes nenhuma

significaQa o
As alcunhas sio freqtJentes entre os Tsongas e acontece que das suplantam

inteiramente o nome habitual. Havia em Ricatla um velho, Mbekwa, que todos chamavam
de Nxoqho. Quando me informeida origem deste curioso nome, contaram-me a seguinte
hist6ria: Um dia Mbekwa estava muito alegre e exprimiu o seu contentamento pda
exclamaQao:/Vxoqho(6 o estalido da lingua contra a bochecha, que 6 freqtlente em zulu).
Esta interjeigao foi acolhida com agrado e desde entio ele empregou-a para manifestar o
seu prazer em outras ocasi6es. Fez mesmo um verbo regular. dizendo: "Vou nxoqhe/a
neste e naquele lugar". isto 6, "divertir-me la adiante". A palavra era tio fascinante que se
tornou o seu sobrenome e nio surpreendera que tenha sido incorporada na lingua corrente.
a qual se enriquece todos os dias com novos adv6rbios descritivos como nxoqho (ver a
Granola/re fsonga do autor. pag. 84 e Vol. ll).

Especialmente des dio alcunhas aos Brancos mats por nio poderem pronunciar
facilmente os seus verdadeiros names do que por outras raz6es. Estes sobrenomes sio
escolhidos muito inteligentemente. Sio muitas vezes uma descriQao verbal do principal
canter fisico ou mental do Branco. O Sr. Torre do Vale ofereceu uma lista de sobrenomes
de comerciantes e outros habitantes de LourenQO Marques no seu diciondrio rhonga-
portugu6s. Vale a pena consults-la. embora Ihe faltem as fotografias dos Brancos e as
explicag6es das alcunhas, pols talseria uma esp16ndida ilustraQao do humor indigena.

At6 aquifalamos de nomes e sobrenomes de pessoas. Mas ao lado destes. todo o
homem tem o seu nome de cla, ou de famrlia, into 6, o nome do seu primeiro antepassado
conhecido. Os adultos preferem que se Ihes dirijam por este nome, que 6 o x/bongo, ou o
nome peso qual os "glorificam". Este assunto 6 tratado na Terceira parte
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Ap6ndice lll

Vicios contra a natureza nas casernas' de Joanesburgo

Em Janeiro de 1905 um dos meus colegas que passava perth de um dos dormit6rios
de Joanesburgo viu um grande grupo de indigenas que cantava. dirigindo-se para uma
caserna. onde se realizava uma grande festa com dania. Havia entre des um certo nOmero
de mulheres. O meu colega perguntou ao seu evangelista indigena como era que um tio
grande nOmero de mulheres podia juntar-se a festa naquele lugar onde h6 tio poucos

' Traduzimos assim a palavra inglesa Compounds. que designa os brandes patios rodeados de dormit6rios
onde os indigenas que trabalham nas minas sio postos. Nio se trata de casernas para soldados
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representantes do sexo feminino. O evangelista respondeu-the: "Nio sio mulheres. Sio
f/nkonxana, rapazes que ataram ao pesto falsos seios de mulheres, cortados em madeira.
e que vio a dania ocuparo lugar das mulheres. Esta tarde, quando entrarem nos deus
dormit6rios. os seus 'maridos' devem dar-lhes 1 0 xelins. e 6 s6 com esta condiQao que os
f/nkonxana tiram os seus falsos peitos e se submetem aos desejos de seus maridos.
Mandeichamar este evangelista que sabia tudo o que se passava no interior dos dormit6rios
e interroguei-o. Foiisto o que soube:

Esta pratica (kuvukonfxana) tornou-se uma .instituiQao regular nas casernas dos
menores indigenas. A palavra nkonfxana parece vir do ngoni. o dialeto zulu falado na
planicie do Limpopo. O /7kon&ana 6 o rapaz que um outro homem emprega para satisfazer
a sua paixao, e o homem 6 mesmo chamado o nu/la dele, o marido. Quando um bando de
novos trabalhadores chega a uma caserna, os policiais indigenas. que t6m o seu quarto
de dormir na entrada do patio. v6m humuxa(fazer propostas) aos mais novos. nio s6 aos
rapazinhos(pols ha la alguns) mas tamb6m aos rapazes de vinte ands e mats. Se estes
rapazes consentem em se tornarem os seus hanconfchana, sio tratados com mais
indulg6ncia que os outros. Os seus maridos dio-lhes 1 0 xelins para se casarem com des
(ku6ufa) e escolhem-lhes ocupag6es faceis, como por exemplo varrer os dormit6rios,
enquanto os outros vio para o penoso trabalho subterrineo. Os que foram escolhidos na
chegada pelos policiais recebem provavelmente semelhantes propostas dos seus
companheiros mais velhos, que os ajudam depots no trabalho das minas. Mas o "marido '
nio deve s6 ficar noivo desta nsaff(mulher). deve tamb6m/ovo/a-/a, celebrando por vezes
festas em que poem no chao at6 25 libras. matam uma cabra e fazem um contrato pelo
qual o nkonfxana fica ligado ao seu patrao por todo o tempo que fique nas minas. O irmio
mats novo do rapaz recebe o dinheiro nesta desprezivel par6dia do casamento bantu.

As vezes o marido papa ao seu /7konfxana de la lO libras por m6s, o que representa
um bom aumento do salgrio do rapaz.

Que acontece quando o contrato 6 quebrado? O "marido" reclama o dinheiro que
entregou. Se o rapaz recusa restitui-lo a questao pode ser levada ao diretor da caserna
(Compound /manager), que manda embora o queixoso. dizendo-the: "Se o rapaz nio te
ama ja. deixa-o it"

Ndo 6 dificildiscernira causa do mal. E que estes indigenas vivem nestas enormes
aglomeraQ6es de homens, longe de casa. longe das suas mulheres. em condiQ6es de
vida absolutamente anormais para homens que gozaram sempre da liberdade do mato
africano. Quando deixavam que prostitutas vivessem perth dos dormit6rios, o vicio nio
estava tio espalhado. mas quando isso deixou de ser consentido. o vc/kontxana aumentou
imensamente, e o desaparecimento de um mal levou consequentemente a um outro. Por
outro lado. o meu informante afirmava que os lsongas(Changanas, como os chamam em
Joanesburgo) nio costumavam freqiJentar muito os lupanares, com receio das doengas
ven6reas. Preferiam um nkon&ana. peso perigo nio sertio grande. Como a palavra nkon&ana
vem do Bilene, o pals de origem dos Changanas. poder-se-a pensarque o vicio era conhecido
e praticado pecos indrgenas antes de tomar o imenso desenvolvimento que constatamos
nos dormit6rios. Existe uma velha cangao tsonga que diz: "Acorda, nkonfxana. os gatos
cantam. nio te deixes surpreender pelo nascer do sol". Esta canQao adverte a mega que
foidurante a noite dormir no /awu. a palhota dos rapazes, que fazia bem em fugir antes de
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ser encontrada onde nio devia estar. Mas 6 de uma mega que se trata e nio de um
nkon&ana de Joanesburgo. Ndo. O paganismo grego conhecia etta imoralidade e praticou-
a, mas o paganismo bantu. peso ments na nossa tribo, qualquer que seja a sua corrupgao.
nio a conhecera. Mesmo hoje, embora se pretenda que esta forma de vicio penetrou em
certas panes do territ6rio por onde a tribo se espalha (como no Maputo). a povoaQao
indigena tem-the verdadeiro horror. Contaram-me a seguinte hist6ria: Um homem do Bilene.
casado, foi para o Rand e tomou o irmio de sua mulher como nkontxana. Quando voltou
para casa. os seus sogros, indignados com ele, restituiram-the o dinheiro do /ovo/o e
retomaram a sua filha. dizendo: "Tu 6s uma hienaITu 6s um feiticeirolPodias muito bem
pecar com a tua sogra..." Pode afirmar-se que este vicio foi ensinado aos Bantu sul-
africanos por homens de outra raga. que penetrou primeiro nas pris6es e que agora faz
furor nestes grandes agrupamentos de menores ind igenas onde desHora a mocidade bantu.
bois se nio destr6i subitamente a sua forma fisica. esta perversao de uma das funQ6es
essenciais do homem corrompe as origens da energia morale p6e em perigo os pr6prios
fundamentos da vida socialbantu.

Nio ha nenhum rem6dio contra este mal terrivel? O que torna a situaQao tio grave
6 que a imensa maioria dos pr6prios indlgenas nio considera que este ato tenha a menor
importancia. Falam dele sorrindo. Asseguraram-me que a leiinterdita severamente e que
quem for achado praticando o bc/confchana 6 condenado a doze meses de prisao. Mas 6
extremamente deficit obter o testemunho necessirio a um julgamento deste g6nero. Os
ndhruna e os policiais indigenas praticam a esse respeito a conspiragao do si16ncio e,
sendo os primeiros a exercer a pratica indigna, sio os maiores culpados. Felizmente as
miss6es combatem este flagelo tio energicamente quanto shes 6 possivel, e os diretores
das casernas estio ajudando-as. fornecendo dormit6rios separados, onde um certo nOmero
de rapazes pode encontrar refOgio contra a contaminaQao. Algumas centenas ou alguns
milhares escapam assim, mas o que 6 isso. se pensarmos nas dezenas de milhares que
estio expostos a etta terriveltentaQao nessas casernas. das quads um homem de estado
sulafricano disse com razio que sio a Universidade do crime?

O meu informante, que conhecia a fundo as condiQ6es da vida nos dormit6rios,
pensava que muito se contribuiria para a repressao do vicio impedindo o uso de cortinados
em volta das hamas, cortinados que sio um sinalinfalivelde que se pratica a sodomia. e
dispondo as camas de maneira a nio se tocarem. Asseguraram-me que certas companhias
mineiras gastaram e gastam ainda grandes somas neste sentidol mas a organizagao
atual dos dormit6rios deve ser transformada por completo se se quiser extirpar
verdadeiramente este flagelo.

Uma vigilancia muito estrita durante a noite e abundincia de luz e16trica em toda a
parte, que ilumine os dormit6rios a qualquer moments. servo medidas talvez recomend6veis
e efetivas. Contudo. a conclusio que se imp6e quando se estuda este doloroso assunto 6
a de que, como a civilizaQao branca 6 responsavel peta introdugao e desenvolvimento
terrivel deste vicio entre os indigenas, os Brancos nio devem ser indiferentes a repressao
do flagelo que 6 uma iniqtlidade que ameaQa a pr6pria vida da tribo do sulde Africa.
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Ap6ndice V

Obedi6ncia absoluta devida ao pai

Como exemplo da obedi6ncia absoluta devida ao pai, posso citaro testemunho de
Calvin Mapope, um dos pastores indigenas da Missio Suiga, que vive atualmente em
LourenQO Marques. Pinta de maneira viva o doloroso conflito que aperta o coragao de um
rapaz bantu colocado em face do dilema de obedecer ao seu pai pagao que Ihe interdiz de
se tornar cristao, ou de it contra a vontade paterna para se juntar a lgreja.

Um dia, um dos pequenos pastores da povoaQao de Mapope. em Spelonken.
apareceu com uma novidade espantosa. Tinha estado na estaQao missiongrio e tinha
ouvido um Branco dizerque havia um Deus no C6u e que este era o Criadorde todas as
coisas. O banda de garotos que pastavam as ovelhas acolheu estas palavras com a maid
completa incredulidade, respondendo: "E impossivel. Nio sabemos n6s que o pnmelro
homem e a primeira mulher sairam de um canigo?" Todavia ojovem Matsivi(era o nome de
Calvin Mapope) e o irmio dele, Xihosi, desejaram ter o coragao puro, comegaram a assistir
ao culto, aos domingos. e tio impressionados ficaram com a mensagem que ouvlram na
pequena igreja que decidiram conhecer este ensino extraordingrio dos Brancos mats
profundamente, comegando a aparecer com regularidade na estaQao. Um homem da tribo
contou ao paique des freqtlentavam assiduamente as assemb16ias cristis e isso levou
Mapope a convocar todos os homens da sua povoaQao e a fazer comparecer os dots
rapazes diante do tribunalque constituiu. Apontando-os com o dedo. disse: "Estes garotos
tiveram a audicia de it ouvirjunto dos Brancos coisas perigosas para n6s. Nio queremos
que des se tornem doidos. Tomem nota. ambos. Doravante. nio vio nunca mais a aldeia
dos Brancos. Se desobedecerem, apanharaol"

Os dots rapazes ficaram terrivelmente perturbados com as palavras do pai. E principio
admitido na tribe bantu que uma crianga que quer proceder bem deve obedecer ao pai, e
des desejavam conduzir-se bem. Mas a atraQao do ensino novo era muito grande.
Resolveram o problema fugindo para lange da sua lareira. Nio 6 aquio lugar para contar o
fim da hist6ria. Pode-se encontrd-la numa pequena brochura intitulada: Le Pasteur Ca/v/n
Maphoph6, publicada pele Secretariado da Missio SuiQa na Africa do Sul (5. Chemin des
Cadres, Lausanne).
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Ap6ndice VI

Hist6ria de Paulus K., para ilustrar a superstigao dos Matlulana e o
horror dos tsongas pda poliandria

Um dos meus alunos, ja casado e que tinha porvolta de trinta e dots ands. velo um
dia falar comigo para me confessar, com o coraQao muito perturbado. uma falta que parecia
pesar muito na sua consci6ncia. Um dia de festa, tinha bebido muito e cometido adult6rio
com a mulher do seu irmio mais velho. Guga. Lutou durante anos, nio ousando confessar
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um ato que nio Ihe parecia s6 um adult6rio mas um incesto. Por fim escreveu a seu irmio:
Embora eu saiba que nio nos podemos mats estimar como antes e embora me custe a

separar de ti. query confessar a minha falta. Perdoa-me, pots queria suicidar-me por causa
dn nl in t17 "

A gravidade particular da falta devia-se a duas circunstincias: I ' Era mulher de seu
irmio e nio podia agora tornar a visitar o seu irmao. se este Oltimo caisse doente. nem
tomar parte no seu enterro, nem manter relag6es amigaveis com ele. 2' Guga era o irmio
mais velho. Aquestao era pols ainda poor.

A carta de Paulus aos seus colegas evangelistas 6 impressionante: "Nio tenho
mais o direito de tomar parte na vossa assemb16ia, pois fuivencido pelo inimigo e cometh
adult6rio com a mulher de meu irmio mats velho. Fuidurante muito tempo impedido de
confessar pelo poder do inimigo. Agora. verb lagrimas diante do Senhor Jesus para que me
ajude a rebentar o abscesso. Satands velo e disse-me: 'Nio ficas coberto de vergonha.
confessando uma semelhante coisa aos outros?' Eu quis esconder-me ao nascer do sol,
apressei-me a escrever-vos, e estou agora na paz e na alegria. Parece-me que vou receber
o Espirito Santo de Deus.
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Ap6ndice Vll

Hist6ria de Spoon Livombo, mostrando que quando o "lovolo" nio
foi pago ou foi restituido, os filhos pertencem a familia da
mie e nio a do pai.

Spoon era filho de Xivaningwe. uma mulher da familia de Livombo, e de Koveti, da
famrlia de Masvaya. que tinha /ovo/ado Xivaningwe. Este homem morreu na ilha de
Mbangelene. numa guerra contra os Portugueses. AviOva foikufambe/fwa (escolhida) por
Nsiki, o irmio de Koveti, que devia herds-la. Mas Nsikinio desejava realmente casar-se
com a viOva. Nio preparou nfehe para a crianga nem forneceu ocre a mie. Vendo isto,
Xivaningwe voltou para casa dos pals. Quando o tempo do desmame da crianQa chegou.
um homem chamado Mbovobo teve relaQ6es irregulares com a mulher, para kc//umu/a a
crianga. Mbovobo chegou mesmo a levi-la para sua casa, e estes fatos levaram Nsiki a
reclamar o /ovo/o page pecos Masvaya. que os Livombo Ihe restituiram. Depots disto Spoon
viveu na familia de sua mie e foichamado L@a f/ L/combo. Mas nio tinha lareira reconhecida
(anna nakwakwe). Peta fato de ficar na povoagao. era sempre escolhido para ajudar nos
sacrificios, bebia a cerveja que ficava na panda depots das libag6es aos deuses no altar
(gandne/u) e comma as oferendas. quando as vitimas eram mortas no bosque sagrado, etc.
Era o "nfc/ku/c/ principal", pois a mie dele pertencia ao ramo mais velho, a primeira casa da
familia. Assim, era o primeiro dos sobrinhos uterinos que deviam tomar parte nos sacrificios.
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Ap6ndice Vlll

Hist6ria de Gidhlana Ngweza, de Ricatla: um caso tipico dos costumes
relativos ao "lovolo", ao div6rcio e a lepra entre os Tsongas

Gidhlana era irma de um homem chamado Muvene. Ambos tinham por pais Ngweza.

um velho rhonga insigne. e uma das suas mulheres. Gidhlana fora/ovo/ada por um certo
Kandlela("canal/e", vela). fllho de Nwamangele, um homem do cli de ManhiQa. estabelecido
perto de Ricatla. devendo o casamento ter-se realizado provavelmente em 1 893. Os rec6m-
casados nio viveram em paz. Gidhlana se desentendeu com o marido. "Por qu6? Ningu6m
o saber As quest6es que se passam nas palhotas e nas povoaQ6es sio conhecidas dos
estranhos?" Ela voltou para casa de seu pai. Ngweza. O marido teve paci6ncia por algum
tempo. depois seguiu-a (kc//a/7dre/a) e pediu-the que voltasse para o domicilio conjugal.
Os pais da mulher disseram a sua filha que obedecesse. Mas as quest6es recomegaram
logo. Ela fugiu uma segunda vez e o marido e os sogros fizeram o possivel para levi-la a
regressar ao lar. Ela recusou e por isso um dos seus bos pegou numa cana e bateu-the
com ela. sem. contudo. nada conseguir. Gidhlana ficou na povoaQao dos pais. Numa
povoaQao vizinha vivia um homem novo chamado Muzila. chefe da area de Ricatla. Pertencia
ao cli dos Masvaya, a familia real. Tinha dais irmaoslum deles era ainda rapaz e chamava-
se Gudo. Gidhlana comeQou a cigar-se pda amizade aos rapazes de Muzila. e Gudo
mandou-the uma mulher a povoaQao de Ngweza com propostas de uniao(ku muwosvefa).
A mulher anuiu. mas. entretanto, Gudo partiu para Joanesburgo e Gidhlana foi seduzida
pelo outro irmao. que a levou para a povoaQao de Muzila. Era um caso de casamento com
mulher roubada (fh/uva). Muzila ficou muito aborrecido com a conduta dos dots rapazes,
e, tendo mandado ajovem mulher a um dos deus conselheiros para a vigiar, dirigiu-se a
casa de Ngweza, o pai. e disse-the: "Roubamos a tua panda. Vai busch-la na povoagao
da gente de Masvaya". Ngweza ficou espantado. Ainda o primeiro marido nio tinha
reclamado o seu dinheirol ainda este estava nas suas mios e agora a filha era-the levada
por outros. Este procedimento nio estava dentro das regras. Estes rapazes bem podiam
teresperado um pouch. Conhecido o cano. os homens de Ngweza armaram-se e partiram
como inimigos (h/ vu/a/a) para a povoaQao do ladrio. Mataram um porco, entraram na
palhota em que este vivia e. apanhando-lhes as armas. amontoaram-nas na praia pOblica.
ao mesmo tempo que os habitantes fugiam para o mato. Um destes. por6m. voltou com
10 xelins e disse: "Tende piedade de n6s, pedimos-vos. Abragamos as vossas pernas
(kc/coma m//e/7ge. isto 6, pedimos perdao). Bem sabers que o roubo 6 uma coisa muito
antiga na terral" -- "Sim. sabemos. responderam. e o ladrio teve conflanQa no seu pescogo.
(Glum prov6rbio que significa: nio tem meds de engolir um grande carogo, pensando que
a sua garganta era bastante larga para o deixar passar). Ele sabia que devia pagar uma
multa. Este bem. Estais salvos. Retomaias armas e levai-as outra vez para a palhota.

Os de Ngweza levaram a carne do porch mas mandaram uma perna ao ladrio para
ele comer com a sua nova mulher. Desta maneira, deram o seu consentimento ao
casamento. "Deram-the a sua mulher '

Sucedeu, por6m. que pouco depois o primeiro marido. Kandlela. apareceu na casa
de Ngweza reclamando o dinheiro do/ovo/o, pois a sua mulher o tinha abandonado. A
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discussio comeQou. Ngweza disse: "Esb beml mas 1 0 xelins do dinheiro do /ovo/o devem
reverter para mim. para o cercado da nossa povoaQao (//h/ampfu)". E a pratica seguida em
geralquando uma mulher 6 expulsa pelo marido. As vezes deve entregar at6 uma ou duas
libras esterlinas do/ovo/o, porque nio soube tornar a levar a mulher para casa com doQura.
Daniflcou o cercado da povoaQao maltratando uma moma que dela tinha vindo. Deve reparar
a brecha com este dinheiro... Kandlela recusou, dizendo: "Nio a expulsamos. Partiu por

sua completa vontade. Tu 6 que Ihe arranjaste um novo maridol" Que podiam fazer os
Ngweza? Tinham precisamente empregado o dinheiro do/ovo/o de Gidhlana para comprar
uma mulhera Muvene. irmio dela. O dinheiro tinha passado ao cli dos Moyane, no seio
do quaIMuvene tinha escolhido a sua mulher. Ainda foram a casa dos Moyane pedir-shes
que Ihes devolvessem o dinheiro. Mas aqueles disseram: "0 vosso dinheiro foi ja mais
longe. Compramos com ele uma moma de Madji6ta para o nosso filho. Vamos bused-lo.

Assim. doin casamentos que estavam em vias de se concluirem foram
comprometidos e teriam sido anulados se ja tivessem sido conclurdos. Desta maneira
Kandlela readquiriu o seu dinheiro.

Mats tarde, Gude voltou a Joanesburgo e tomou Gidhlana para mulher . Esperando
que ele tivesse ganhado algum dinheiro. os Ngweza foram falar com ele e disseram-the:
"Danificaste o nosso rebanho(nfh/am6/D", isto 6, os bois que esperavamos obtervendendo
a nossa filha. "Agora, pagan" Muzila disse-lhes: "Langaios vossos olhares sobre Xaputal 6
com ela que contamos". Xaputa era uma menininha, irma de Gude. Muzila propunha aos
Ngweza que a considerassem como Ihes pertencendo readquirindo assam o seu dinheiro,
e os Ngweza consentiram em esperar que ela crescesse. Alguns anos passaram. Muzila
mudou-se para o pars de Mavota com Gudo. Mas Gidhlana foi atacada de repente peta
lepra e, tends a doenga feito rapidos progressos, morreu. Muzila. o chefe da povoagao,
informou Ngweza. Este velo ao enterro, sendo o Onico membro da familia que a ele assistiu.
Nio era um caso de lepra? O contagio nio 6 terrivel para os membros da famrlia? Outras
pessoas podem enterrar um leprosy. os seus parentes nunca. Todavia os seus temores
levaram-nos longe demais. pols a simples dec6ncia pedia que, num caso semelhante.
alguns parentes. peso menos, tomassem parte no funeral, mesmo que se mantivessem
afastados do tOmulo. A sua atitude chocou profundamente Muzi]a e trouxe conseqi]6ncias
inesperadas.

Xaputa cresceu e um pretendente do cli Hon'wana /ovo/ou-a. Os Ngweza souberam
do casa e apressaram-se a reclamar o que Ihes era devido. Muzila informou disso Gude.
que se tinha estabelecido perto de Lourengo Marques. e este, "caindo sobre a nuca de
espanto" (okay//e nfrhakt/), recusou-se a pagar. Muzila disse aos Ngweza: "A vossa
reclamagao 6 infundada por nio terdes ido ao enterro. A16m disso. o chefe da nossa
famflia dos Masvaya, Magomanyana, disse que nenhuma reclamagao 6 aceita quando se
trata de leprosos. afogados ou pessoa que morra de bexigas ou atravessada por uma

Os Ngweza nio se conformaram naturalmente com esta resposta. Tudo isto revela
uma hist6ria tipica que mostra claramente as numerosas b6nQaos que o costume do
/ovo/o acarreta a gente tsonga. Aquestao deve ser nevada ao chefe, ou antes ao administrador
portugu6s. que tem de ter muito trabalho. se deseja compreend6-la verdadeiramente e
pronunciar um julgamento eq tlitativo.

azagaia
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Ap6ndice IX

Hist6ria de Mboza e de Muhambie das mulheres que des herdaram,
um exemplo das conseq06ncias do "lovolo '' e da sua supressao

Mboza tinha quatro irmaos, tr6s mats velhos e um mais novo. Same. o mats velho
da familia, tinha um filho. Hlangaveza. que casou. /ovo/ando-a, com uma primeira mulher
e, seduzindo-a, com uma segunda, Bukutrhe ll.

Fosse, o segundo irmao. casou com Bukutrhe le teve quatro filhos: tr6s meninas.
Chakasa, Estela e Nhwanine, e um rapaz. Muhambi. Same e Fosse morreram ambos, e
Bukutrhe I foiherdada por Mboza com os seus tr6s filhos, que foram viver na povoagao.

Entretanto. Mboza converteu-se ao cristianismo, do mesmo modo que Muhambi e
as tr6s meninas. Desejoso de viver conforme a sua nova f6. separou-se de Bukutrhe 1. que.
ainda page, cometeu adult6rio com "uma vasilha de azeite vazia". um homem de Inhambane
que se tornou ao mesmo tempo seu marido e servidor. Em 1904. um jovem cristao, Mois6s,
estando noivo da mats velha das tr6s mogas, levou 20 libras para a /ovo/ar. Este dinheiro
era naturalmente devido a Muhambi. para Ihe permitir /ovo/adele proprio uma mulherl ora
Muhambi estava noivo de Nxeleveti. a filha de Pulane Ngweza. Este Oltimo era ainda
pagao. e desejava por conseqt]6ncia que a sua filha fosse paga

Como se Ihes tinha dito que um cristio nio deve aceitaro dinheiro do/ovo/o. Mboza
e Muhambi, levados por um escrOpulo digno de elogio, decidiram restituir Mois6s do seu
dinheiro, e Muhambi partiu para Joanesburgo para ganhar o /ovo/o devido a Pulane. Mas a
forte desta famosa vukhos/ devia reservar surpresas. O irmio mais novo, Komatane, um
pagao convicto, foi falar com Mboza muito irritado com o que ele chamava a sua loucura.
i'E uma propriedade da familia", disse ele, "e nio consinto que seja perdida". E reclamou
as 20 libras. que Ihe foram dadas, nio recebendo Mboza degas um centavo

Komatane nio tencionava, alias. utilize-las em seu pr6prio benefrcio. como
vamos ver.

No ano seguinte. com Muhambi ainda em Joanesburgo, Hlangaveza morreu
Muhambi era o seu herdeiro, pols era o makwavu dele, o primo-irmao do lado paterno.
Informado da sua boa fortuna, respondeu que era tabu (via) para ele, como cristao, aceitar
essa heranQa. Entio Komatane tomou a primeira das mulheres de Hlangaveza, nio coma
mulher, mas porque ela tinha fllhos e desejava que estes ficassem na famflia dos Masuluke.
A mulher tomou entio uma "vasilha de azeite vazia". sob a forma de um outro homem de
Inhambane. A segunda das mulheres de Hlangaveza. que tinha fido seduzida por ele. nio
pertencia realmente aos Masuluke. mas tinha um filho e por isso Komatane pegou no
dinheiro do /ovo/o de Mois6s o entregou-o a Denisa. o pai desta mulher. e, por este meio.
apropriou-se da mie e da crianQa para os Masuluke. Todavia a mulherfoi viverirregularmente
com um Copie teve um segundo filho deste homem. A29 de Janeiro de 1909. esta mulher
da familia Denisa foia casa de Muhambi. O seu filho ia serdesmamado segundo um rito
em que o marido deve tomar parte. Mas como ela nio tinha um verdadeiro marido, foiesse
o motivo que a levou a casa de Muhambie Mboza para Ihes dizer, encolerizada: "Nio
tenho marido, ningu6m que me vista, que pague o meu imposto de palhota, ou me repare
a casa. Fuiabandonada por v6s?" -"Sim, respondeu Muhambi. tu nio podes ser minha
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mulher. Casei com Nxelevetie n6s. cristaos. nio podemos tamar vgrias mulheres'
Entio nio te mostres surpreendido se tomar um outro marido, e nio me acuses (x/kane

khiswene) diante do administrador portugu6s, dizendo que causeidano a vossa propriedade '
- "Nio te seguimos. disse Muhambi, tu 6s livre". - "Mas. acrescentou Mboza. nio te
mandamos cometer um novo pecadol Vaie reflete sobre o que se passa '

A resposta de Mboza nio 6 0nica. Mostra s6 a complexidade e a gravidade da
situaQao. coda a hist6ria nio s6 prova claramente que o costume do/ovo/o 6 inteiramente
mau. mas ilustra tamb6m as difjculdades imensas que acarreta a sua supressao. Notamos,
todavia, que estas dificuldades nio teriam surgido se nio houvesse um parente pagao
(Komatane) para apresentar por sua conta a reclamagao que os cristios tinham
abandonado. Por ipso 6 inevitavelque casos espinhosos como este se deem durante o
periodo de transiQao de um sistema para o outro.406

Ap6ndice X

Breve hist6ria de duas guerras no sul da Africa

Aprendia conhecer os costumes de guerra, ndo s6 graQas is informaQ6es das
minhas fontes vulgares, Mankhelu. Tovana. Mboza. Viguet. etc., mas tamb6m por um
certo nOmero de experi6ncias pessoais. Tive com efeito a sorte de assistir a duas guerras
no sul da Africa: a guerra rhonga-portuguese de 1894-1 896 e a guerra de Sikororo em
1 901 . Como fiz virias alus6es a estes conflitos no decurso da minha exposiQao. os meus
leitores achario talvez algum interesse em ler uma breve narragao dos acontecimentos
que Ihes respeitam.

1 ' ,4 gue/m rhonda-poduguesa de 7894-7896 foi provocada peso subchefe Mubvecha
quando procurou tornar-se independente do seu jovem suserano, Mahazule. que tinha
sucedido a seu pai Mapunga como herdeiro do Nondrwana. Mubvecha conseguiu interessar
o administrador portugu6s pda sua causa. mas tendo o cli ficado leal a Mahazule. foi por
uma disputa ocorrida em Hangwana -- a sede da administragao - em 27 de Agosto de
1 894. que o ex6rcito de Masvaya pegou em armas. O Governo pediu entio sucessivamente
a N'wamatibzana, chefe de Mpfumu. e a N'wanazi, chefe de Maputo, o cumprimento das
suas obrigag6es. Depots de muito ter hesitado, o primeiro recusou-se a esse cumprimento.
Os soldados de Maputo aceitaram o convite e vieram acampar na praia do Tembe, em
frente a Lourengo Marques. mas quando quiseram faze-1os atravessar a bala. recusaram-
se e fugiram. e durante algumas semanas as yfml)i3 indigenas foram senhoras de todo o
pars, at6 os arredores de Lourengo Marques. As forQas portuguesas. chegadas pouco
depots de Lisboa. retomaram Hangwana (a 18 qui16metros ao norte da cidade) em
Dezembro. tends o Comissgrio R6gio, Ant6nio Enes, com o seu ajudante de campo. o
entio capitao Freire de Andrade, tomado o comando da expedigao. A marcha para frente
seguiu-se e os Portugueses acamparam perth de Marracuene. nas margens do Nkomati.
alise travando um violento combate ao amanhecer de 2 de Fevereiro de 1895, sem que as
y/mpis de Mahazule e de N'wamatibzana. que atacaram as tropas portuguesas ainda de
noite, tivessem conseguido destroQa-las, apesar de terem rompido o quadrado por das
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formado. Os soldados brancos. nio perdendo a presenga de espirito, reformaram
rapidamente o quadrado e repeliram o inimigo com grandes perdas. ao mesmo tempo que
os indigenas aliados de Matola e de Mavota perseguiam os rebeldes na sua retirada,
tendo-se estes refugiado a oeste do Nkomati, no territ6rio do Nghunghunyana. Seguidos
peso capitao Freire deAndrade. peta regiao da Cossine, bateu-os em 8 de Setembro de
1 895. no combate de Magul.

O r6gulo ngoni, Nghunghunyana. tinha mais ou menos encorajado os rebeldes a
revoltarem-se. Quando os Portugueses Ihe ordenaram que o entregasse, ele recusou-se.
Por isso a guerra teve de ser prosseguida at6 a fortaleza dele, em Mandlakazi. Durante
vgrias semanas, todo o ex6rcito do Nghunghunyana. calculado em 25 ou 30.000 homens.
acampou junto do seu r6gulo. pronto para o combate. Mas por razio desconhecida o
ex6rcito portugu6s tardou. e o grosso dos batalh6es tsongas, nio tendo que comer,
dispersou-se. Contudo. uma forte guarda de corpo composta dos melhores soldados
ngoni, ficou no quartelgeneral. Quando flnalmente os Portugueses chegaram aos arredores
de Mandlakazi, travou-se um combate violento. Os guerreiros ngoniatacaram valentemente
o quadrado portugu6s. mas foram repelidos com grandes perdas (305 mortos. segundo o
comunicado oficial), a povoagao do r6gulo. Mandlakazi. foi tomada e destruida e o
Nghunghunyana fugiu para Xaimite. o bosque sagrado onde os seus antepassados estavam
enterrados. Algumas semanas mats tarde. o capitao Mouzinho deAlbuquerque, depois de
uma marcha forQada. f6-1o prisioneiro sem combate e levou-o para Lourengo Marques. de
onde foideportado para o oeste africano.

Os ngoni julgavam que tinham sido atacados de surpresa e nio se consideravam
verdadeiramente batidos. Assim, em 1 897, rebentou uma revolta cheflada por Magigwana,
o comandante em chefe do ex6rcito do Nghunghunyana. Batido rapidamente pdas forgas
portuguesas. que dividiram o pals num cerro nOmero de zonas militares. os distritos de
LourenQO Marques e Inhambane ficaram perfeitamente tranqtJilos desde entio

2' 4 guerra de S/toro/o rebentou em 1 901 . no pais de Xiluvana, durante a guerra
anglo-boer, quando o norte do Transval se encontrava de fato sem governo bronco. O
sucessor do famoso Secucune. que reinava no distrito de Leidenburg. procurou aproveitar-
se destas circunstincias para realizar um velho sonho politico, o de se tornar o principal
chefe de todo o pals. Intrometeu-se nos neg6cios do cli de Marimane. que habitava nas
montanhas de Drakensberg, no lugar em que o rio dos Elefantes as atravessa, antes de
atingir a planicie. O cli estava dividido em dais: o herdeiro legitimo estava sob a tutela de
uma mulher chamada N'wanamohuve, mas seu irmao. Mapepe. desejava desembaraQar-
se deja, pensando que ela exercia o poder num sentido contrdrio aos interesses do pals.
Prometendo a rainha regente que a ajudaria se ela sejuntasse a ele, levou os chefes pedi.
que ficavam ao norte das montanhas, Sikororo e Maaghe, a defenderem a sua causa.
Sikororo era um velho estranho, que vivia nas montanhas. lange das suas povoa96es. e
tinha colocado um regente chamado Rios para governar em seu lugar. Rios entendeu-se
com Sekukuni, e alguns dos sOditos de Maaghe, o cli de Masume. fizeram o mesmo
Mas Maaghe recusou juntar-se a des, e Muhlava. o chefe nkuna. seu velho aliado. deu-the
o seu apoio.

O primeiro reencontro deu-se no vale de Marimane, onde Mapepe foibatido pelos
ex6rcitos reunidos de Secukuku e de N'wnamohuve. fugindo em seguida. Durante esse
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tempo, um outro inimigo chamado pelts indfgenas "o combatente de nolte" tinha-se oposto
a Secukuku. no distrito de Leidenburg. invadindo o seu territ6rio e desbaratando-the as
suas forgas. Parecia que isto devia p6r fim aos pianos ambiciosos do grande chefe pedi,
mas tal nio sucedeu. Mapepe. quando soube da derrota do seu inimigo. tomou coragem.
Expulso do seu pals. refugiou-se junto de Maaghe, imprudente bastante para o receber, a
ele e a todos os seus sOditos no vale de Bokaha. O jovem chefe s6 aspirava vingar-se.
Breve comegou a causar perturbag6es, tendo organizado u ma expedigao ao territ6rio de
Masume. Rios vingou-se queimando algumas povoaQ6es de Muhlava. destruindo-the a
criagao, at6 que uma batalha regular. em 15 de Outubro de 1901, travou-se entre os
ex6rcitos de Muhlava e Maaghe de um lado e os de Sikororo e Masume de outro. Os
primeiros tiveram de bater em retirada, embora sem sofrer perdas, enquanto pretendiam
ter matado vinte inimigos. AsituaQao era contudo mi para os fugitivos, por outros chefes
ameaQarem juntar-se a Sikororo e Masume, exterminando-os. des e os missiondrios que
entre des viviam. Eu pr6prio fui entio pedir socorro a Leidsdorp, onde os restos dos
Comandos b6eres passavam justamente em marcha para Pietersburgo, depots de ter
deixado Komatipoort. Tive a sorte de encontrar uma forma holandesa que se ofereceu logo
a it comigo. pois se tratava de salvar mulheres e criangas. Passaram dois dias em Xiluvana.
onde a sua presenga fez sensagao. Mas tendo de ocupar-se dos seus pr6prios objetivos,
viram-se obrigados a deixar-nos, ficando n6s numa situagao que nio era sem perigo. Em
6 de Novembro de 1 901 , o ex6rcito de Sikororo, reforgado pdas tropas de Secukuku, de
Mabulanene, de Masume, etc. -- uma verdadeira confederagao de ex6rcitos - invadiu o
vale paciflco de Xiluvana, ao amanhecer, queimando as palhotas, disparando bros e gritando
homo selvagens que eram: A4ovalMoval(Do ventol Do ventol, isto 6, os proj6teis do inimigo
nio passam de vento), e tendo penetrado at6 o Mudi, um regato que passa a menos de
dots qui16metros da estaQao missiondria de Xiluvana. foram ali batidos. Os dais chefes
aliados nio estavam prevenidos. e s6 tinham um pequeno nOmero de homens com des.
mas tendo-se precipitado ao encontro dos invasores com coragem e decisao.
surpreenderam-nos e bateram-nos. Vendo os cristios indigenas vestidos como europeus.
julgaram que os B6eres ainda estavam die fugiram vergonhosamente, deixando quarenta
mortos no campo de batalha. Foram os seus caddveres que forneceram a todos os m6gicos
de Zoutpansberg os encantos poderosos em cuja composigao entra carne humana. Rios
foi mono e diz-se que o seu cadaver foi resgatado por dez guin6us pelo velho Sikororo.
Outros acreditam que o seu crinio tivesse sido colocado por Maaghe no grande tambor da
capital. Esta derrota quebrou definitivamente o poder de Sikororo. que fez a sua submissao.
e este foio Oltimo combate digno de ser mencionado durante esta guerra
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Ap6ndice XI

A posigao de N'wamatibzana quando eclodiu a guerra de 1894

Quando os Portugueses pediram a N'wamatibzana que cumprisse as suas
obrigaQ6es, ajudando-os a submeter Mahazule (Agosto-Setembro de 1 894), este jovem
chefe. que nio tinha mats de vinte ands. reuniu o seu ex6rcito. Um esprrito guerreiro de

Colegao Clgssicos - Uses e Costumes dos Bantu



uma forma irresistfvelanimava essa gente. Retido pelos seus conselheiros que ndo queriam
bater-se contra os seus compatriotas rebeldes. N'wamatibzana hesitou e ficara sentado
perplexo, no seu campo. preocupado. angustiado, rodeado de um lada pelos "grandes", do
outro pelos seus jovens homens. que Ihe gritavam: "Dg-nos homens para matarl Tu nio
passas de um covardeIManda-nose" Dias tragicos em que acabou por permitir que um
pequeno contingente flzesse um reconhecimento aos arredores de Lourengo Marques(6
de Novembro de 1894). Essa y/mpf fez alguns prisioneiros e roubou gado da Missio Suiga,
que pastava nas proximidades da cidade. contando-se entre aqueles um dos nossos
rapazes, chamado Tandane. aprisionado por um guerreiro de Moamba. e um homem do
cli de Mavota que por alipassava. Os cativos foram levados a N'wamatibzana. a quem o
saque pertencia e, desde que tinha sido um dos seus homens quem tinha aprisionado o
homem de Mavota. obteve ele licenga para o matar. Este guerreiro, doido de alegria, levou
imediatamente a sua vitima e matou-a a sangue frio. vindo em seguida dangar diante do
chefe. O homem da Moamba pediu para fazer outro tanto. Mas N'wamatibzana desejava
utilizar o rapaz para fazer chegar uma mensagem ao governo portugu6s e recusou essa
autorizagao. O homem insistiu. devorado por uma sede insaciivel de derramar sangue
Ofereceram-the em compensaQao um ou dots dos bois roubados. mas ele nio se dava por
satisfeito e clamava: "Quero o meu homeml quero mata-lo para poder danQarl
N'wamatibzana teve de empregar a forma para o reduzir ao si16ncio. pols dots bois, doze
libras esterlinas nio eram nada em comparaQao com a felicidade infernalque este guerreiro
negro desejava gozar praticando o kug//a.

Tandane foide fato o portador da carta do chefe. Nela. este perguntando aos Brancos
por que motive o desejavam matar. solicitava-shes uma entrevista. Ao expedi-lo exclamou:
"Agora respiro, e o que comerei poderei engolirl" O governador portugu6s concedeu a
entrevista, mas a resposta foiinterceptada e a guerra continuou. tends-se estendido como
la se viu ao pars de Nghunghunyana e terminado pda captura deste d6spota e a destruiQao
do seu reino.
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Notas para os m6dicos e etn6grafos'

,4nnofaffo Rama (p. 74, 1 1 1 ). O X/Endo com que cada Tsonga cobre a parte extrema
do penis 6 redondo, cavado pordentro. O pudor e limpeza t6m relaQao com ele.

Os Tsonga receberam do povo Zulu tal costume. Os homens costumavam trazer
aquilo que na sua lingua se chamava mha//. isto 6, uma flauta feita de folhas entrelaQadas
de palmeira conhecida pelo nome de m//a/a.

As Oltimas mba;/foram vistas em 1 895 ou 1 896. O x/faso era feito da casca de uma

pequena cabana, ou, entao. de um pouch de madeira riaa, cavada e polida. e fixo na
cabeQa do penis. Traziam-no com o menor inc6modo possivel.

,4nnofaf/o sect/nda (p. 85. 147). S.n.i, quer dizer que o esperma nio 6 introduzido.
O marido deita-o para fora (angamc/we/erzD: este 6 o coito praticado conforme o rito e como
que austral. Depois, a esposa esfrega o umbigo com o esperma (chaka ra fiona) de um e
de outro(de ambos). que apanhou com as mios.

,4nnofaf/o fern/a (p. 85). O pai toca o corpo doente do filho com o penis a frente e
atrisa

,4nnofaf/o qua/ta (p. 1 05). Sio estas as f6rmulas:
Xana khololwana mari tiva lerionhaka miieve?
Conhecem a ave que fere os pequenos lgbios'2
- I mbolo ya xuvuro.
-- E o penis do homem incircunciso.
Uanwanyana vaka Makwakwa vakundza na vahlanamile. Nyini?

I /V. do E. - Originalmente. o tutor redigiu estas notas em latim e assam surgiram, quer na edigao de 1944, quer
no romo I da edigao de 1 974. na qual nos baseamos. Dado que estes notas surgem tamb6m traduzidas por
A. Silva GonQalves no Tomo lldessa Oltima edigao. optamos por inclui-las na versio portuguesa. NEB: foram
mantidas as notas coma publicadas na versio moQambicana



As moQas da regiao de Makwakwa copulam com as mios abertas. Que significam
estas palavras?

- I mahleiuwa
- Ei o semen mah/e/uwa.

IH/eh/uwa 6 a semente de uma planta rastejante (Prefrea zanguehadca, J.Gay); 6
do tamanho de uma moeda de dois xelins e tem duas sali6ncias no centrol.

,4nnofaf/o qt//nfa (p. 112. 167). Os pequenos libios sio designados pda palavra
m//eve (singul. neue). que as mogas costumam esticar tanto que atingem cinco, dez e at6
quinze centfmetros. Sio medidos algumas vezes com uns pauzinhos o comprimento
deles. vangloriando-se das entre as amigas e principalmente entre os maridos (noivos).
Com tais praticas as mogas pretendem apenas o agrado do futuro marido. A este 6 licito
mandel-las para casa e exigir os bois se julga que a esposa nio estendeu suficientemente
os pequenos Idbios. As mogas preparam uma panelinha de iguanas. que tapam com uma
tampa. Os rapazes v6m a tarde e para serem admitidos pagam uma pequena importancia
(dao uma pequena moeda, uma pequena contribuigao, um presente de pouco valor). Sentam-
se no chao, na palhota. e olham para as moQas que jantam (comem) colocando os dedos
na panelinha. As moQas que t6m m//eve de quatro dedos de comprimento, comem
servindo-se de quatro dedos: com o pauzinho L/aku/u, sio adultas, e os namorados ficam
contentes. Tamb6m se servem de tr6s dedos e algumas vezes de dois. As mocinhas
(as adolescentes) comem com as mios em concha.
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,4nnofaf/o sexfa(p. 148). Quer album se tenha tornado incapaz(impotente) pda
sua idade avangada. quer por outro motivo, que nio possa ejacular (angakc/m/ marla, os
restantes homens (os outros) perguntam o que se passa (o que acontece). A cerim6nia 6
proibida e a situagao nio fica clara. Nio 6 permitido realizar o roto aqueles que se deviam
unir no mesmo rito. Ele(o homem) durante um jejum de cinco dias, consoante exige o
caso. atuard com dilig6ncia, servindo-se de rem6dios indicados, procurados para o efeito.

,4nnofaf/o serf/ma (p. 148). O marido culpado e a esposa cumprem outro rito para
sua purificaQao. A mulher limpara a falta com a sua saia (a camisa de dormir) impurissima
(e com a do marido) que depois queimara. (Este passo podera ser entendido de outro
modo: a mulher queimara a roupa interior que ficou impura pda irrealizagao do ato sexual).

Ambos aproximando-se do fogo, aquecem a cabega e as mios. Em seguida a
mulher mistura a anza, obtida da combustio da vestimenta interior. com gordura. Unta os
membros do marido (todas as articulaQ6es). puxados os dedos. esticadas as pernas e os
brazos. lsto chamam de ku/u/a. Nas duas noites seguintes copulam (unem-se). Se o
marido tiver tido relag6es nio com a esposa mas com uma moma de outra aldeia (terra)
dar-the-6 o foss6rio para que o rito ku/u/a se tome perfeito.

,4nnofaffo ocfava (p. 148). Se os pals da mulher moram longe, o marido sera o
companheiro da viagem e dormiri com a mulher na nolte seguinte para dar nova forma
(para renovar a forma) a agua lustral.
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,4nnofaf/o nona (p. 1 51 ). Fazia entio khw/nye-khw/r7yel com tats palavras queriam
dizer coito (kukht//nyefa).

,4/7nofaf/o dec/ma (p. 1 52). Quanto mais ilustre 6 o mono tanto mais impudica a
natureza das f6rmulas. Viguet conta: E agrad6vel para um mono dentre os importantes
ser celebrado, preterido o auto costumado. um desgosto particular. a imolaQao de bois.
Prendem a carne a paus flxos no chaos em seguida homens chamam a mulher, e mandam
despira veste de trasla nenhuma 6 11cito despiroutra veste a nio sera da frente. Depois
que ela 6 estendida(apartada) para apanhar um pouco de carne com os dentes, de tal
modo fica em evid6ncia que todos os homens v6em as suas panes vergonhosas. o que de
ordingrio 6 tabu(isto 6, ilicito).

,4nnofaf/o under/ma (p. 1 52). Entio a mulher com a cor um pouch mats fraca e de
grande altura acrescenta: "H/kundzana", isto 6: copulemosl
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,4nnofaf/o duodec/ma (p. 1 70). Sio estas as pr6prias palavras com que Mankhelu
descreve o fahd da mulher menstruada(o que 6 [mpio). A mu]her que este menstruada
antes de tudo 6 ///a. Durante seis dias ///a, isto quer dizer: nio 6 permitido. No s6timo dia
acaba o fluxo. o corrimento. No oitavo dia kinda Ihe nio 6 licito copular com o marido pois
algo do sangue pode ter ficado nas panes vergonhosas, sem ela o saber. (Com a palavra
kuphu/a a mulher no periodo da menstruagao 6 comparada a uma panda afastada do
fogo). E necessdrio por isso que diminua o seu entusiasmo. que resfrie

Se, antes deste tempo, o marido copular com a mulher. ele fica doentel o faso
encolhe-se de tal maneira que o homem nio pode urinar e dentro de pouco tempo morre.
A muitos isso aconteceu. AdoenQa. todavia. pode ser curada graQas a uma mezinha feita
de raizes da drvore chamada maya/ana e do p6 a que flcou reduzido o pedacinho da veste
da mulher menstruada por agro do curandeiro. O doente, depots de t6-1o bebido. verte
muito sangue. o faso desencolhe e ele fica salvo.

,4nnofaf/o fed/a declma (p. 1 86). Explicadas as cerim6nias da purificagao em que
as panes genitals t6m paper preponderante, podemos perguntar o que significam tats

A morte 6 o agente primacial do contagio do homem. Polui tudo quanto atinge, e
nio s6 os homens vivos mas ainda os mortos. Ela inquina as fontes da vida, isto 6. dos
6rgaos que criam a pr6pria vida. quer do homem quer da mulher. Por isso devem ser
suprimidos. No coito. por6m, em obedi6ncia a certas regras. com determinados preceitos.

Quando a viOva 6 purificada ou 6 por um peregrino ou por um novo marido.
I ' Logo que a purificaQao da viOva se tornou perfeita o coito deve ser interrompido.

e o homem, antes que ejacule, repelidol sera ele, entao. contaminado. e a mulher limpa.
Se ele notarque a mulher finge durante o coito. ficard certo de que 6 viOva que quer mati-
to. Chama, entao, companheiros que, segurando-a. a mant6m peta forma enquanto ele
ejacula. Amulher poluida nio alcangara o que pretendia e ele nio ficarg contagiado.

2o Quando a purificagao 6 efetuada peso novo marido, ambos se fecham em casa.
Pratica-se um ato notgvel: nio fumaml Tomam rem6dios pr6prios para cada um. E copulam

ritos
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tantas vezes quantas o homem puder: dez e mats vezes se possivel. O homem, por6m.
nio ejacula na vagina, mas fora: "vayfsanyana vafane/a kc/hama, i.e. os filhos devem ser
evitados". como disse um dos que me informaram sobre isto. Agora estio limpas as
fontes da vida quanto aos homens o que era necessario, visto que ele estava impuro peso
contagio. Amulher igualmente pura. sem dOvida peso beneficio dos rem6dios que ambos
tomaram antes das relaQ6es sexuais

Esta interpretaQao explica com clareza o ritual quando executado por homens
impuros. Mas quando cumprido por pais impuros. uma vez que se trata de "kuhoha ehud".
a interpretaQao seri outra. O paie a mie esfregam o onto da crianQa, de fio de algodao,
com os sucos genitais para que estes a fortaleQam, e possa entrar, assim, no convivio da

Estas concepg6es fisio16gicas, tio falsas sob o ponto de vista cientifico, procedem
certamente de intuiQ6es profundas sobre o mist6rio da vida. Insisto no fato de que das nio
derivam de id6ias religiosas. E err6neo procurarmos explicar toda a vida dos Bantu
baseando-nos unicamente na sua religiao, como t6m feito certos autores. Estas pr6ticas
sexuais nio sio maid religiosas do que as medidas profilaticas que n6s pr6prios tomamos
para nos preservarmos da tuberculose ou da variola. Sio ditadas por uma noQao peculiar
do contagio que 6 evidentemente falsa cientificamente falando.

tribe
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,4nnofaf/o quads dec/ma (p. 239). Ao doutor G. Liengme, nosso m6dico, porque
muitas vezes curara homens que Ihe pediam rem6dios para terem filhos. confessaram que
copulavam todas as noites com tr6s e quatro mulheres.(De alguns monogamicos ouvimos
que a mulher se cansava a ponto de sairem de nolte para o trabalho. evitando desta
maneira o marido). Como o m6dico os aconselhasse a absterem-se de relag6es carnais
durante cinco dias, nio fizeram caso. Queriam. de fato. recuperar a faculdade de gerar
mas sem sacrificar o prazer. Diziam ainda. quando as forgas pareciam nio responder aos
desejos. que procuravam rem6dios para os excitarem e para engravidarem as mulheres. A
mezinha era assim de efeito duplo

Primeiro eram cozidos os testiculos de bode. uma vez cortados - (dizia-se que
este animal nio se fatigava, m6c/f/ ay/karho//D --, e misturados com muitas ervas. e comidos
peso homem. Depois poem outras ervas em came/a. Afirmam que o efeito 6 tio grande que
o homem que nio tenha mats de duas mulheres, nio deve servir-se de tal rem6dio para
que nio pratique o estupro com mulheres dos outros. As suas nio Ihe bastam. Tal ato
pode trazer-the g ravissimos d issabores.

Os homens castos. como parece acontecer no lugar de Mpfumu. dormem na sua
palhota e chamam parajunto de si. algumas vezes, a esposa que desejam. Muitos. todavia.
sendo-lhes imposta uma regra para que a disc6rdia nio surja entre as mulheres. vivem
alternadamente durante um m6s na palhota de cada uma.

Aqueles que t6m muitas mulheres usam de outros rem6dios para excitar o prazer.
Um deles 6 julgado de inegavel valor: O m6dico. quando se curou a si proprio, retira-se
para o lugar dos montes onde as f6meas do macaco-cio costumam mijar urina misturada
com sangue menstrual. Este fica depositado nas pedras e deita um cheiro nauseabundo.
ooze-o e dele faz grandes pilulas que vende aos compradores que as poem em ceweya.
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Aplicam tamb6m este medicamento na cura de feridas graves
quando agitam a cabega como o macaco-cio.

dio-no aos filhos

,4nnofaffo qu/nfa dec/ma(p. 372). O p6 6 fabricado para o faso e o efeito estupendo
Posto no pulso dos guerreiros d6-lhes tal destreza que nio abram em vio nenhuma ganga
Esfregam ainda com ele as azagaias

415

HenriJunod - /Vofas para m6d/cos e efn6grafos





HenriJunod

Conclus6es Priticas

Conclus6es praticas

Sobre os rites relativos a primeira infincia

A regra de que a mie "deve trabalhar para o filho. tr6s vezes. nos campos com a
sua enxada" 6 excelente. Ei uma maravilhosa preparaQao para a vida ter sido alimentado
tr6s anos com leite materno. Sera possivel manter esta regra nas condig6es atuais da vida
civilizada que o indfgena segue cada vez mais em todas as tribos? Notamos que este
costume. embora inspirado em parte pelo interesse da pr6pria crianga, 6 ditado antes de
tudo pda id6ia de que a secreQao dos 16quios 6 perigosa ao extremo, mantendo a mge em
estado de impureza durante muito tempo. Por outro lada. a poligamia foi inventada e
floresce em parte por causa desta id6ia, certo que um homem. separado da mulher porque
ela alimenta o filho, deseja ter outras mulheres a sua disposigao. Mas tanto a poligamia
como aquela superstigao estio condenadas a desaparecer.e isso leva a recear que costume
tio excelente para a saOde nio seja observado no futuro. E pena e se deveria fazer de tudo
para encorajar a sua conservagao.

Muitos jovens indigenas casados deixam a familia e vio para Joanesburgo trabalhar
nas minas. um ou dois anos. quando v6em que a mulher este gravida. E certamente por
causa daquele costume que assim procedem, mas essa deserQao do lar conjugal esb
muito longe de ser recomendivel.

Quanto ao tratamento caracteristico deste periods. que se considera mais ou menos
homo um tempo de doenQa, nio tem nenhum valor. O grande verme intestinal nio 6
naturalmente mais do que um produto da imaginagao dos indigenas. As criangas sofrem
muitas vezes de vermes intestinais, mas nio mats que as criangas brancas. T6m muitas
vezes convuls6es seguidas da malaria ou da disenteria. Mas nem os m//om6/ana que Ihes
aplicam todos os dias. nem o 6/equefa bimensal, nem o p6 de canigo podem fazer alguma
coisa para as evitar. O hgbito de conservarem sempre um pouco de agua na cabana e de
nunca a esvaziarem por complete 6 dos mais perigosos. O Dr. Garin, nosso m6dico



missionario. examinou algumas dessas cabanas de m//omh/ana ao microsc6pio e
encontrou-as cheias de bact6rias de todos os g6neros. E um excelente memo de cultura
para das. O costume do m//om6/ana 6 contudo dificil de extirpar. pots o principio que o
ditou esb profundamente enraizado na mentalidade tsonga. "A crianQa cresce graQas aos
rem6dios". e mesmo os convertidos permanecem-the fi6is. Abandona-lo-io s6 quando
adquirirem noQ6es mats exatas da medicina, o que vem ainda longe. certamente.

Sob o ponto de vista missionario, observamos a analogia que existe entre o roto do
pote quebrado e o batismo cristio administrado ds criangas por vdrias igrejas. Os ind igenas
aceitam facilmente a cerim6nia da b6nQao dos filhos, quer seja um batismo ou uma
apresentagao pda imposigao das mios. Mas o batismo pagao 6 um batismo de fumo e
nio de agua. em relagao simples com perigos puramente frsicos, e o rito cristio representa
a purificaQao da alma do seu pecado em resultado de uma vida nova de pureza. Qualquer
que seja a diferenga entre os dois costumes, encontramos no roto animista um ponto de
analogia que pode ajudar a explicaro sacramento espirituale a sua profunda significaQao.
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11 -- Sobre a circuncisio

Que pensar deste costume que algumas tribos mant6m com convicgao? As lig6es
durante ele dadas, por mats que aumentem o vigor flsico dos rapazes e os inicie nos
processos da cara, t6m, por certo, algum valor, mas, no seu conjunto. todo o rito tem
pouca utilidade e tornar-se-i sup6rfluo na nova economia de todo o territ6rio ao sul da
Africa. Alinguagem obscena. autorizada durante o/Vgoma. tende certamente a perverter o
espirito dos rapazes e 6 de fato uma preparagao imoral para a vida sexual.

Nio teremos. contudo, nada a aprender com o /Vgoma? Mais de duzentas mil
crianQas negras da Africa meridional freqiJentam agora, mats ou menos regularmente. as
nossas escolas. Centenas de rapazes seguem os cursos das nossas escolas normais.
Os resultados desta obra de educagao nio sio inteiramente satisfat6rios, principalmente
torque a maior parte das criangas nio ficam tempo suficiente na escola para adquirir o
minima de instruQao que shes 6 precise. Logo que adquirem alguns conhecimentos, tio
depressa sabem ler e escrever. partem para as cidades para ganhar dinheiro. Por mats
que o professor faQa. das partem sempre... Nio conseguimos det6-las. como o faz, por
exemplo. o mestre da circuncisio. O /Vgoma mostra-nos por isso que uma disciplina
estrita 6 perfeitamente realiz6vel no meio da juventude indigena e que, se devemos tratar
os alunos sem dureza, devemos conduzi-los sempre com mio firme. Quando os alunos
internos das nossas instituig6es se queixam de que o molho do guisado nio este bastante
saboroso, podfamos lembrar-lhes a esp6cie de comida que os seus camaradas comem
no Ngoma.

Ha uma semelhanga impressionante entre a circuncisio bantu, a circuncisaojudaica
e o batismo cristio

A circuncisio judaica praticava a mesma operaQao. mas em crianQas de tenra
idade. simbolizando sem dOvida uma purificagao. uma limpeza de todas as mdculas a
entrada na naQao santa. Pouco a pouco, a id6ia foi espiritualizada e a circuncisio significou
a expurgarao do pecado. tendo um cargter distintamente religioso. Jeovd marcava o seu
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povo eleito pelo sinai da circuncisio. Este sentido falta no /Vgoma dos Tsonga e dos
Suthu, em que s6 a significagao nacional permaneceu.

Quanto ao batismo. a grande diferenga entre o roto pagao e o rito cristio 6 a de que
o batismo cristio nio 6 s6 um rito religioso, mas tamb6m um roto moral. A sua forma
normal, a imersio de catecOmenos adultos, representa de uma maneira impressionante a
admissio do batizado na lgreja, uma vez lavado dos seus pecados. E um rito de passagem,
a separaQao da velha vida de pecado. periodo de educaQao, a admissio numa comunidade

O /Vgoma ignora completamente este id6ia moral e espiritual, embora inspirado
pelo mesmo sentido profundo e verdadeiro da necessidade de um progresso na evoluQao
humana, progresso que consiste na renOncia a um passado miserivel e na passagem
para uma vida mats alta. Esta id6ia 6 um dos raios de luz que descobrimos com alegria
nas trevas do paganismo, um dos "pontos de contato" a que podemos lugar as verdades da
religiao do espirito.

Qualdeveria ser a atitude dos governos e das miss6es para com este costume'2 Os
governos embora nio soubessem suprimir com oportunidade as escolas de circuncisao.
quando isso Ihes foi pedido. parece que podem exercer a sua influ6ncia para Ihes impor
certas restrig6es. As miss6es t6m naturalmente combatido este escola do paganismo.
mas nem sempre t6m sido bem sucedidas.

Os rapazes. mesmo os cristaos. sio espantosamente atraidos por ela e muitos
trocaram os deus livros pdas f6rmulas de Manhenguane. Fato estranho 6 de as meninas
recusarem-se muitas vezes a cesar-se com des, por nio terem passado por este iniciaQao.
lsto e o desejo de dar ao cristianismo africano um verdadeiro cargter nacionalsugeriram a
alguns missionirios a id6ia de estabelecerem escolas de circuncisio cristis. Numa reuniio
especial da Confer6ncia de Zoute, em setembro de 1 926, o c6nego Lucas, da Missio das
Universidades, comunicou aos seus colegas os resultados de uma experi6ncia deste
g6nero. tentada por ele na estagao de Massassi. com a pr6pria diregao de todas as
cerim6nias. Estas iniciaram-se pda entrada dos rapazes na igreja, os ancties
representando os velhos da tribo. Num campo. previamente abengoado. realizaram-se as
operaQ6es. feitas por um indfgena instruido por m6dicos europeus- Os parentes dos rapazes
conservavam-se fora do campo e dangavam durante a cerim6nia. Concluida esta, o chefe
do campo explicou que tudo se fizera para incorporar os rapazes na tribo, e que as palhotas
construidas no local passariam a ser habitadas por des durante algumas semanas, para,
tratados com cuidado, serem curados de tudo. Durante este tempo de reclusao. foi-shes
ministrado ensino que abrangeu sete assuntos, no lugar das f6rmulas obscenas usuais:
verdade. honra. pureza, abstin6ncia de alcool. humildade, amor do pr6ximo e deveres para
com Deus. lgualmente passaram por provas fisicas variadas. findas as quais foram exortados
a fazer penit6ncia pelos seus pecados. Cortaram-shes o cabelo e este foiqueimado com a
roupa que traziam e todas as construg6es do campo. Os parentes forum entio convocados.
danQaram toda a noite, e em segredo roupas novas foram dadas aos iniciados. Os rapazes
dirigiram-se em seguida a igreja e. em resposta a uma pergunta do mission6rio, disseram:
Peso a Deus que me faQa viver como um homem rntegro", recebendo em seguida b6nQao

especial. Ei interessante constatar que toda a populaQao page aprova esta escola de

santa
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circuncisio kristi e aceitou-a como um equivalente da antiga. Alguns pals pagaos mandaram

mesmo para ela os se.us filhos, setecentos rapazes ao todo. sobre quem Lucas exerceu
grande influ6ncia. Nio faso mais que "sublimar" os ritos da circuncisio. Alguns missiondrios
opuseram-se energicamente a esta iniciativa, que encaram homo uma mistura perigosa
de id6ias cristis e de ritos pagaos. Sem exprimir uma opiniao decidida sobre o assunto.
insisto num ponto ja mencionado: o verdadeiro e aut6ntico roto da passagem cristd e o
batismo e a igreja africana podia talvez, como todas as igrejas de todos os continentes.
contentar-se com ele. A igreja nio abandonari o seu verdadeiro dominio, patrocinando a
escola da circuncisio? A operagao 6 sem dOvida uma medida de hygiene. em muitos
casos, e os cirurgi6es julgam-na ds vezes necessiria para evitar certas complicag6es.
Parece por isso mais natural deixar-se a circuncisio a medicina a imp6-la como rito
coletivo a todos os rapazes cristios. No entanto. julgo que se aconselha um estudo mais
aprofundado da questao e que convinha faze-1o quanto antes
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111 Sobre os costumes do casamento e do "lovolo"

Com o prog resso da civilizagao, qual seri o futuro dos pitorescos costumes ligados
ao casamento? Notemos que entre os indigenas convertidos ao cristianismo. vdrios
abandonaram, por exemplo, voluntariamente os maus hdbitos do #eque/a, o assalto a
povoaQao. e a preparaQao da cerveja. O papel desempenhado pecos adultos tradicionalistas
6 assumido com freq06ncia pelos anciies da lgreja, mas muitas vezes os novos opoem-
se a sua intervenQao e preferem ocupar-se. sem o seu conselho, das coisas que Ihes
dizem respeito.

Alguns ritos t6m. contudo, sido conservados e entre des, naturalmente. a festa do
casamento, em que vemos rapazes arruinarem-se para prepararem um casamento
magnifico. com roupas esplendidas e abundincia extraordingria de comedorias. mostrando-
se neste ponto maid conservadores. A cerim6nia religiosa compreende agora a b6nQao
crista. que tomou o lugar do sacrificio aos deuses antepassados, sendo geralmente seguida
de um cortejo dos amigos e amigas dos noivos, que cantam as suas cang6es preferidas.
ds vezes de palavras solenes. ou cantos de arrependimento, enquanto os seguem atrav6s
da povoagao nupcial. Os homens e as mulheres das duas familias abram entio ds caras
uns dos outros palavras agridoces, segundo o costume antigo. E uma mistura muito
curiosa de hibitos antigos e novos, em que os ritos estao. contudo. condenados a
desaparecer. O casamento cristio nio 6 ja um ato coletivo. mas sim um ato individualizado
coma muitos outros da vida social. Permanece como um ato social, 6 verdade, mas
praticado por dois individuos por sua Onica responsabilidade e por amor mOtuo. Este
individualismo cristio ou europeu matarg o coletivismo primitivo e os ritos que dele derivavam.
Por mais originais e interessantes que possam ser as cerim6nias do casamento entre os
Bantu. nio sejulga que das possam ser conciliadas. como tail. com o idealnovo. Possa
este idealinspirar novos costumes que se conciliem com a natureza e com o cardter feliz
e bonacheirio da raQal

Quanto ao /ovo/o, expostos foram ja as vantagens e os inconvenientes deste costume

da vida indigena, provando-se que os Oltimos sio muito maiores que as primeiras. Este

Cole9ao Clissicos - C/sos e Cosfc/mes dos Banff/



fato determina a atitude que deviamos tomar relativamente a ele. Mas antes de chegarmos
a uma conclusio relembremos os primeiros princrpios da sociologia

Os governor dos Brancos e as miss6es religiosas que trabalham entre os indigenas
do sul da Africa sio todos cristios e pertencem ao que se chama a civilizaQao ocidental.
a qualconcede a individualidade humana de um modo completamente diferente do das
tribos indigenas. Logo que o Profeta de Nazar6 pronunciou as palavras imortais: "Que dare
um homem em troca da sua alma?" comeQou a era do individualismo. O valor infinito de
um ser humano foi revelado e este principio novo predominou. nio s6 na esfera religiosa.
mas tamb6m no domingo civil. A proclamagao dos direitos do homem pda revolugao francesa,
que se considera como o maior progresso da politica moderna, 6 o resultado direto da
afirmaQao do valordo indivfduo. E. embora em cada s6culo se tenha de descobrir de novo
a f6rmula que concilie os direitos do indivfduo e os interesses da sociedade no seu conjunto.
dente-se que essa proclamaQao foiuma das conquistas mais preciosas da humanidade.

O costume do /ovo/o, inventado por uma sociedade que este ainda no estado coletivo
ou semicoletivo, 6 incompativel com as concepg6es esclarecidas da civilizaQao ocidental.
com a sua politica e as suas id6ias da vida civil. com a sua religiao, por ser inspirado por
uma concepgao do ser humano que pertence a uma outra idade. Aquia mulher pertence
ao marido e os filhos pertencem ao paimateriale nio moralmente. Um rapaz nio 6 mats
que um membro do cla, que deve perpetuar o seu nome e a sua g16ria. Uma menina nio
passa de um memo de adquiriruma mulher para este rapaz e enriquecer assim o cli. Uma
mulher 6 s6 uma porQao da propriedade familiar. que se adquire pelo/ovo/o. e que 6 por
conseguinte herdada por outros homens quando o marido morre. Nenhum 6 um ser humano
moral, nem um ser humano livre. A oposiQao entre a concepgao coletivista e a concepgao
ocidenta16 absoluta e se 6 verdade ser assim, 6 dever ao mesmo tempo das miss6es
cristis e dos governos esforQarem-se por mudarem este estado de coisas na sociedade

Contudo a obrigagao nio 6 a mesma para os dois. Um governo civilque empreenda
administrar uma tribo submetida pda guerra ou colocada sob o protetorado de uma pot6ncia
europ6ia, encontra-se em presenga de indigenas que conservaram a sua maneira primitiva
de viver. Nio pode pretender governs-1os logo segundo as leis das sociedades civilizadas
Serra impossrvel. Um governo colonialdeve respeitaras leis indrgenas ejulgar conforme
elasl de outro modo nio parecera justo aos indigenas. E 6 indispensavelque nas suas
relag6es com o povo nio civilizado as autoridades brancas satisfaQam sempre este sentido
de justiQa. que 6 tio poderoso entre os indigenas, embora se nio creia que seja preciso
dar a essa consideragao um valor exagerado.

Os comissirios dos neg6cios indigenas t6m razio em tender para uma
transformaQao progressiva das leis e dos costumes dos povos primitivos coletivistas, no
sentido de se estabelecer um sistema mais respeitador da liberdade indfgena. de maneira
a que os princlpios da sociedade por des constitu ida poderem ser pouco e pouco corrigidos
e estabelecidos na mesma base que os nossos. O Estado nio tem o direito de impor esta
evolugao. mas deve apoiar com simpatia todo o esforQO tendente a elevar e purificar o
sistema sociale familiar da tribo. E para colaborar nesse resultado tem numerosos recursos
a sua disposigao.

primitiva
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As miss6es podem. sozinhas, operar esta transformagao agindo sobre o coragao
dos indigenas. levando a consci6ncia a uma convicgao individual, abrindo ao espirito um
horizonte novo. criando no meio deles uma sociedade nova. Para das o dever de lutar
contra o /ovo/o 6 absoluto. e nio se pode compreender que certos missionirios pensem
dever ele ser tolerado pda lgreja cristi. Examinem des as seguintes considerag6es:

lo Sendo o/ovo/o um meio materialde concluir um casamento, tende a degradar o
fundo moral de uma verdadeira uniio crista, o amor mOtuo. Sabemos por experi6ncla que
o amor individual de um rapaz por uma moma, o amor tal qual o concebemos, que se
encontra raramente na sociedade bantu coletivista original. comeQa a aparecer entre os
nossos melhores convertidos. E ele que deve vir a ser o verdadeiro e poderoso lago que
afirmard de uma maneira mats efetiva a uniio conjugal entre os mesmos.

2' O /ovo/o esb intimamente ligado a poligamia, pois a mulher comprada pertence
a familia de seu marido e deve ser herdada pecos irmios mais novos dele. Se qualquer
destes homens era ja casado, tem de tornar-se poligamo. O mesmo sucede quando
v6rias irmis t6m um Onico irmao, pois este sera levado, peso costume, a /ovo/ar para si
qantas mulheres quantas irmis tem.

Assim. as miss6es que trabalham entre indigenas que praticam o /ou'o/o deviam
entender-se e empreender uma campanha contra ele, empregando apenas as armas do
espirito. E eu proporia que se adotasse universalmente as seguintes regras:

I o O /ovo/o deveria ser proibido, into 6. nenhum paicristao deveria ser autorizado a
exigir um /ovo/o quando da a sua filha em casamento. Ele converteu-se, denomina-se
cristio e nio se Ihe pode permitir uma pratica que equivale a negagao do cargter moraldo
ser humano.

2' No que respeita is viOvas, devs entender-se que. nas comunidades cristas. das
sio livres logo que o marido morrelque conservam os filhos e que. quando voltam para os
deus, os herdeiros nio podem reclamar qualquerdinheiro, mesmo se a mulherfoi comprada.

3' Quanto aos filhos, o direito moralda posse em virtude do qualpertencem tanto a
mie como ao paideve ser mantido. com exclusio de qualquer direito especialproveniente
do /ovo/o.

4o No caso de um rapaz casar-se com a filha de um pagao, nio se podera impedir
o pagamento do /ovo/o. O paid o dono e como nio ha qualquer jurisdiQao sobre ele,
nenhuma oposigao se Ihe podera fazer. Mas seja bem entendido que este pagamento nio
da ao rec6m casado cristio todos os direitos que acompanham o /ovo/o. segundo a lei
indlgena. Serra prudente pedir neste caso um compromisso escrito do rapaz, do mesmo
modo que no caso do pai cristio que da a sua filha sem/ovo/o. Sendo as filhas propriedade
familiar, se o paiou os irmios mats velhos nio reclamam o /ovo/o. outros parentes podem
aparecer sempre para reclamd-lo. "Se v6s nio o quereis. eu exijo-ol A moma 6 nossal" Ha
que acautelar tamb6m estes casos.

5o Quando as mogas cristas, que dependem de um pai pagao. querem libertar-se
do costume do /ovo/o. que Ihes parece aviltante, devem ser encorajadas a resgatarem-se.
economizando o dinheiro necess6rio. Vimos muitos cason em que este exemplo de energia.
dado pdas moQas, foiuma b6ngao para das e para a lgreja. Di-se o mesmo quando se
trata de uma viOva ainda nova, que deseja levar uma vida pura e evitar passar a ser, por
heranQa, a mulher de um polrgamo.
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Se todos os missiondrios estivessem de acordo sobre estes principios. a pratica do
/ovo/o desapareceria depressa. Mas a ajuda do Estado, que julgo desejavel e legitima, se
fica nos limites do seu dominio proprio, podia apressar consideravelmente esta evolugao
da sociedade indigena e o desaparecimento deste costume deploravel

Como pode um governo colonialcolaborar nesta transformagao?
I o Pda criagao de um estado civil, e sobretudo pelo estabelecimento de um registro

de casamentos, gragas ao quala legitimidade das unites contraidas diante do oficialdo
Registro Civil seria estabelecido. Responde-se assim a uma das necessidades que o
/ovo/o procura satisfazer na sociedade nio civilizada e o direito do pai nio 6 mais contestado.
mesmo quando o/ovo/o nio tenha sido page. Estes casamentos indrgenas podiam ser
classificados em duas categorias. a primeira compreendendo os contraidos com/ovo/o, a
segunda os que o nio admitiram.

2' Baixando quanto posslvel a coma pedida como /ovo/o. Uma intervengao neste
domrnio entra de certo na esfera da compet6ncia do Estado. Por toda a parte 6 o chefe
indigena quem axa a soma, que varia muito. Ouvio administrador portugu6s de ManhiQa
sugerir muitojustamente que se deve lutar pda redugao do prego do /ovo/o. Se. por exemplo.
o /ovo/o fosse fixado em cinco libras, coma o dinheiro passou a obter-se mats facilmente.
semelhante medida destruia por si mesma a velha pratica page. Sendo em gerald valorde
uma mulher muito superior a esta soma irris6ria. todd a transaQao passaria a considerar-se
ridicula. A16m disso toda a mulher seria capaz de se resgatarda servidio do/ovo/o. O que
sucede. por6m, agora quando se faz semelhante tentativa? Os pais da moma, consentindo
em pedir s6 as cinco libras diante do administrador. obt6m do noivo a promessa de que
pagara em segredo as dez ou quinze libras que faltam. e a reforma desejada torna-se ilus6ria.

3' Os comissirios dos neg6cios indfgenas deviam tamb6m fazer o possivel para
auxiliarem as moQas e as viOvas que desejam libertar-se. Podia muito bem promulgar-se
uma leique estabelecesse que toda a viOva se pode libertar das conseqt16ncias do /ovo/o
pagando a importancia das circa libras ou outra menor, dandy-the ao mesmo tempo o direito
de ficar com os filhos. Medida samples de boajustiQa, por nio fazer sentido que um governo
civilizado tome o partido de um pagao que quer forgar uma mulher cristi a tornar-se a mulher
de um polrgamo.

4'As autoridades podiam proclamar o seguinte principio: Quando o paiou o irmio
mats velho. os donos do/ovo/o, renunciassem aos seus direitos. nenhum outro.parente
ficaria autorizado a reclami-lo para si. Como o/ovo/o 6 uma propriedade coletiva, acontece
freqOentemente reclami-lo um parente pagao e muitas vezes os parentes cristios nio
podem, ou nio querem. opor-se is suas pretens6es. Acontece mesmo que, tendo um pai
consentido em dar a sua filha sem/ovo/o, venham peta sua morte os herdeiros. que podem
ser pagans endurecidos. reclamar a soma que aquele generosamente tinha abandonado
Por esta razio uma declaraQao de renOncia ao/ovo/o. feita por escrito. resolveria os casos
deste g6nero. Podia-se sempre reproduzir esta declaraQao a toda a pessoa que quisesse
intervir num casamento legal. celebrado sem/ovo/o. Do mesmo modo os herdeiros pagaos
de um marido cristio que pagou o /ovo/o ao sogro nio ousariam mats reclamar a viOva.

Entre os cristios indigenas adota-se por vezes um meio termo. O noivo da ao pai
da noiva um presente que chama gaqu/ssa. isto 6. "tornar feliz. agradar". Consiste esse
presente geralmente de um certo nOmero de libras esterlinas, inferior ao nOmero exigido
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para um /ovo/o vulgar. Assim, o pretendente "apazigua o coraQao" do sogro, que acharia
duro dar-the a sua filha por nada. Que dizerdeste expediente? Ningu6m pode impedir um
homem de fazer um presente a um outro. Assim, desde que 6 entendido que o "presente
nio 6 /ovo/o. pode-se aceitd-lo como uma medida transit6ria. Mas este modo de proceder
oferece seus perigos. Como a id6ia do /ovo/o esb sempre mats ou menos presente no
espirito de cada um, v6-se o sogro vir de tempos em tempos pedir algumas libras esterlinas
mais, alegando que o seu coraQao nio foisuficientemente "apaziguado". Sentimentos de
azedume sio quase inevitdveis e perturbam as relag6es a tal ponto que o marido. aborrecido,
diz: "Tinha feito melhor em pagar logo de uma vez o /ovo/o inteirol" Nio sera possivel,
talvez. eliminar absolutamente este costume e, por isso, 6 preferivel que o pai de uma
moma cristi renuncie corajosamente a reclamar o que quer que seja. o que. felizmente, se
verifica ja em algumas cong regaQ6es indigenas.

A extirpagao do /ovo/o levari tempo. mas 6 precise chegar la se se pretende que a
sociedade indigena passe do nivelda vida socialcoletiva ao de uma comunidade civilizada.
Haven um periodo de transiQao em que os indigenas e os que os civilizam devem dar
provas de muita paci6ncia. de tato e de compreensao, e muitos casos servo de dificil
solugao. A hist6ria de Fosse e de Mboza. que contei no Ap6ndice IX, ilustra bem essas
dificuldades. Mas. quaisquer que das sejam. a reforma 6 digna do esforgo. como referiu
um indfgena que ouvium dia exprimir-se com clareza admirgvele verdadeira convicgao
sobre o assunto. Este homem, um evangelista chamado Zebedeu, levou-me um velho
indigena chamado Tumbene, um cristio que estava ainda muito ligado aos costumes
pagaos. Discutiram esta questao diante de mim: Deve Tumbene reclamar um /ovo/o que
Ihe 6 devido para pagar um /ovo/o que deve a outro? O velho pensava que devia faze-1o.
Zebedeu afirmava que nao. e tinha razio. A espiritualidade cristi exigia de Tumbene que
renunciasse ao /ovo/o, porque se tinha convertidol por outro lada nio podia recusar-se
apagaro/ovo/o ao seu credor pagao. que nio admitia o ponto de vista cristio. A situaQao
do velho era muito dificile o conflito entre a sua consci6ncia e o seu interesse era penoso
de ver. Zebedeu encontrou argumentos convincentes: "Estas dividas de /ovo/o. disse ele,
sio como cordas que partem da nuca de um homem e vio at6 a nuca de um outro.
Mesmo se o teu paimorre, esta corda conserva-te ainda ligado, tu estes preso is ossadas
de teu paipor esta corda maldita. Outros servo atraidos nos seus n6s e tu serbs press
nas suas dobras. Corta-a e s6 livrel"
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IV - Sobre a poligamia

Qual deve ser a atitude pratica dos governos e das miss6es para com este costume?
I' Os governos civilizados. que devam reconhecerainda a leiindigena. nio podem

proibir de uma s6 vez todas as formas da poligamia.
Mas se des se tiverem dado ao trabalho de estabelecer o registro civil, parece que

nio devem autorizar unites posteriores a primeira, nem considers-las legais. Estes
casamentos nio deveriam ser registrados, e se se estabelecer estritamente esta distinQao,
os indigenas pouco a pouco ido dando melhor conta do cardter neg itimo dos casamentos
poligamos. No Transval. o Departamento dos Neg6cios Indigenas procurou, num momento
dado. lutar diretamente contra a poligamia da seguinte maneira: Como todo o homem tem
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de pagar imposto segundo o nOmero das suas mulheres, fixou-se a taxa da primeira em
duas libras e a das seguintes no dobro. Embora esta medida tivesse, logo depois, fido
abandonada, constata-se em todo o caso que o imposto tem contribu ido para limitar por
toda a parte a poligamia. No territ6rio portugu6s os indigenas sio tributados segundo o
nOmero das suas palhotas e como cada mulher vive numa palhota separada, os poligamos
t6m que pagar muito mats que os outros.

Sistemas coma estes sao. julga-se, tudo o que um governo pode fazer, por nio
poder suprimira poligamia enquanto o sistema tribal se mantiver. Mas o que a lei nio pode
fazer. pode-o o ensino moral. e. de fato. as miss6es comegaram ja ha muito tempo a
combater o mal.

2' Todos os missionirios que t6m vivido entre os Bantu e conhecem alguma coisa
da vida indfgena estio de acordo num ponto: A poligamia 6 incompativel com o ideal moral
elevado e o idealda familia que o cristianismo trouxe ao mundo. Todos lutam pols contra
ela e concordam tamb6m em que um poligamo, desejoso de se tornar cristao. nio deve
ser desencorajado de o fazer. Mas as diverg6ncias de opiniao comegam quando se p6e a
questao da admissio de um poligamo coma membro da lgreja pelo batismo. Apresentam-
se quatro pontos de vista diferentes sobre este assunto que podemos denominar como
m6todos latitudin6rio. idealista, extremista e de meio termo.

A atitude latitudin6ria do Bispo de Colenso. por exemplo, 6 a seguinte (ata-se
livremente Ten tweaks /n /Vafa/, pigs. 139-140): Exigir de um polfgamo convertido a
separaQao das suas mulheres 6 absolutamente inadmissivel. Ele casou-se com as suas
mulheres segundo o costume do seu pars. N6s nio temos nenhum direito de Ihe pedirque
mande embora essas mulheres e de as induzir a cometerem adult6rio aos olhos de todd
o seu povo. Que sera dos seus filhos? Para que servir6 ler-shes na Biblia as hist6rias de
Abraio. de Israel. de David e das suas numerosas mulheres, etc.? Devemos pots admitir
a comunhio os poligamos queja o eram no momento da sua conversao. e a Onica distinQao
que o bispo admitia entre pollgamos e mon6gamos era a de que os primeiros nio deviam
ser admitidos a desempenhar carlos da lgreja

Baseiam-se os que aceitaram este crit6rio em que, coma a poligamia nio 6 permitida
aos rapazes, ela desapareceria por si mesma em uma geragao. Acredito a este respeito
que o raciocinio nio 6 err6neo. Infelizmente ha que contarque os indrgenas, cuja consci6ncia
moralesti ainda pouco desenvolvida. sio bastante libertinos para retardar a sua conversio
at6 serem polfgamos, para gozarem ao mesmo tempo vantagens carnais e espirituais

O m6todo idealista consiste em aceitar-se a promessa do marido e das suas mulheres

suplementares de nio terem relaQ6es conjugais. e autorizar-se estas a lcarem na povoaQao
do marido. cuidando este degas e dos filhos. Sob um ponto de ideal, este m6todo apresenta-
se excelente. Mas na pratica 6 perigoso. pois dificilmente se pode esperar de um indigena
que seja feel a promessa feita. e consentida s6 para se obter o seu batismo. Cedo ou
tarde. ele fad uso dos seus direitos e seri assam levado a iludir o seu missionario,
pretendendo ser mon6gamo quando vive como poligamo. A experi6ncia tem provado ser
este um fato amplamente justificado.

M6todo extremista - Em certos castes os mission6rios t6m exigido nio s6 a
separagao totale um novo domicilio afastado para as segundas mulheres como ainda que
o marido reclame os bois que entregou para as /ovo/ar, quebrando todos os lagos que
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existam entre ele e aquelas. Esta pratica pode ser legitima quando ha raz6es para duvidar
da boa f6 do convertido pollgamo. Mas nio se deve recomendar em regra por tornar a
separaQao quase impossivel. Os pals da mulher repelida estario prontos a restituir os
bois, quando a uniio for quebrada nio por falta da filha. mas por motivos de consci6ncia
por parte do marido'P Nesta questao dificil. conv6m p6r o menor nOmero de obstdculos
posslvel e, quanto ao marido, 6 preciso que ele esteja disposto a perder o dinheiro do
/ovo/o pago pdas mulheres que dele ficam separadas.

O m6todo do meio termo 6 segundo por quase todas as sociedades missiondrias.
Foiincluido nos regulamentos da Sociedade de Berlim e no relat6rio da confer6ncia dos
bispos anglicanos em Lambeth. Consiste no seguinte: os poligamos nio devem ser admitidos
ao batismo. mas apenas considerados como catecOmenos, recebendo a instrugao cristi
s6 at6 onde des aceitem a lei de Cristo (Resolugao da ConferQncia de Lambeth: ver
Confer6ncia Missioniria Universal de Edimburgo. relat6rio da 2' Comissao.) Por outro
lado, ds mulheres dos pollgamos nio deve recusar o batismo se o merecem, por nio
terem o poderde se separarda familia pollgama.

Uma vez admitido este grande principio, surgem vdrias quest6es de pormenor. para
que se preconizam as seguintes solug6es:

lo Quaid a mulherque deve ser conservada'P Sera a primeira mulher. ou a mulher
cristi (supondo que as outras sejam pages), ou a mulher que tem o major nOmero de
filhos? Nenhuma regra gerd foi adotada porqualquer missao. pele menos que se saiba. e
cada caso deve serjulgado pelos seus m6ritos. segundo os princfpios do cristianismo.
Exortar-se-d o marido a tomar o partido que seja mais vantajoso, nio para ele. mas para

2' As mulheres separadas nio devem ser abandonadas, ou de qualquer modo
rejeitadas. Devem voltar para casa dos pals e o marido deve facilitar-lhes por todos os
meios o segundo casamento nas melhores condig6es possiveis. Credo mesmo que devem
ocasionalmente dar-lhes a roupa que das necessitam, assam como aos filhos. de modo
que das nio se sintam privadas de apoio. Quanto a alimentagao. nio 6 necessdrio ter
muita pena delas. pois. entre os Bantu. 6 a mulher quem fornece a alimentagao da familia.

3' A questao dos filhos 6 a mais difrcil, por vezes sendo impossivel encontrar-the
uma solugao satisfat6ria. Quando sio novos seguem naturalmente a mie. Os pais acham
muito duro separarem-se deles. Porqu6? Sem dOvida porcausa do amorque por des t6m
no seu coragao. Mas se se vai mats longe se encontram provavelmente outras raz6es.
Quem sabe se nio pensam ainda talvez inconscientemente, segundo a velha lei bantu.
que os filhos. as meninas principalmente. devem trazer ao paium lucro material? Quando
adotam o ponto de vista espiritual. segundo o qualum paitem mats deveres para com os
filhos que beneficios a tirar deles, a separagao nio 6 ja tio dificil.

4' Nenhum marido cristio deve ser autorizado a herdar uma viOva, ou a reclamar um
/ovo/o se esta mulher voltar a sua casa

'A mudanQa que implica a passagem da poligamia a monogamia traz certamente
brandes dificuldades e mesmo perigos". diziam os bispos de Lambeth. "Nio se deve poupar
nenhum esforgo. nenhum sacrificio para tornar o sofrimento causado tio ligeiro, tio ficil
de suportarquanto possivel"

os outros
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Mas a importancia da questao 6 imensa. O destino da pr6pria lgreja bantu e da
sociedade futura depende da sua soluQao, e por isso 6 necessgrio manter estritamente os
principios durante o periodo da transiQao.

O resultado de um inqu6rito feito entre os alunos de Ricatla sobre este assunto
confirma estas conclus6es. Eram todos des cristios convictos e nio esqueciam por
certo o lado moral da questao. Todavia, era ficil de ver que a poligamia nio era para des
uma coisa repelente ou repugnante. Nio chegavam mesmo a discernir o cardter imoraldo
costume. Nem um s6 mencionou o grande principio da igualdade do homem e da mulher
diante da lei da pureza sexual. Nio pareciam mesmo impressionados peso fato de a regra
bantu. que espera da mulher a perfeita fidelidade ao marido, autorizar este a ter tantas
mulheres quantas pode comprar e a seduzir tantas moQas quantas deseja. No fundo da
mentalidade bantu encontra-se solidamente enraizada a id6ia de que a mulher 6 possuida,
que o homem 6 o seu dono e que o casamento 6 uma compra. Nio podiamos censurar os
nossos convertidos por nio chegarem imediatamente a compreensao completa destas
coisas. Quando se shes diz que o casamento deve ser a uniio de dais seres humanos
ligados pelo amor mOtuo, que, por conseguinte, um rapaz deve dar todo o seu coragao a
uma moma e que nio deve ficar nenhum lugar para outra. parecem surpreendidos com o
argumento e aceitam-no de boa vontade. sem que, contudo, a id6ia Ihes tivesse ocorrido.

Esta dificuldade em compreender o canter amoral da poligamia explica porque um
tio grande nOmero de indigenas cristaos, mesmo depots de terem sido mon6gamos um
tempo, recaem tio facilmente na poligamia. Ouvidizer que em Camar6es, quando. por
causa da guerra. os mission6rios alemies tiveram de deixar o pars a poligamia invadiu de
novo as congregag6es indigenas. que at6 os pastores indigenas a ela regressaram e que
os missiondrios franceses que vieram em socorro dessas igrejas tiveram de travar uma
terrivel batalha para restabelecer a monogamia. Tudo into mostra que se imp6e uma tonga
educaQao antes que a mentalidade bantu esteja suficientemente transformada para ser
capaz de compreender perfeitamente e aceitar livremente e de boa vontade o ideal da
moral cristi neste domingo.
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V - Sabre o destino da povoagao tsonga

Qual sera o destino da pequena comunidade bantu, da povoagao de palhotas
agrupadas em circulo. fechado pelo cerrado. a sombra da grvore simb61ica. "ligada" pda
autoridade absoluta do seu chefe? Se examinarmos as povoaQ6es indrgenas modernas,
constituldas sob a influ6ncia da civilizagao e do cristianismo, seremos logo impressionados
peso fato de das terem as mas dispostas paralelamente.'

Este fato 6 muito signiflcativo. A povoagao nio corresponde mais a uma famrlia bem
definida. Tornou-se uma aglomeragao de familias pertencentes a dis diferentes. atraidas
a um lugar dado por uma cidade europ6ia, pda igreja ou pda escola.

I Em vdrias tribes bantu do centro africans. mesmo na tribo dos Chopi. na fronteira sudoeste do pars tsonga
os indigenas constroem ja mas retas. Este plano 6 de sua invenQao ou nio? Creio que ningu6m o pode dizer.
Nas pavoag6es dos Zulu. Suthu e Tsonga, em todo o casa. a disposigao em circulo 6 caracteristica
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A linha reta tomou o lugar do circulo necessariamente restrito. E coma id6ias novas
invadem a tribe. certo 6 que o velho circulo desaparecera cada vez mais e que as mas
regulares passarao a ser a regra.

Sob o panto de vista do pitoresco. 6 pena que assim seja. Para o etn6grafo. as
palhotas dispostas em circulo. a curiosa comuna bantu com as suas leis tio precisas,
eram dez vezes mais interessantes que a vulgar rua ladeada de casas quadradas ou de
abrigos de ferro galvanizado. pobre imitaQao das habitag6es europ6ias. Todavia, sob o
ponto de vista pratico, esta mudanQa era inevitgvel e constituisem dOvida um progresso.

A palhota indigena tem uma silhueta alegre. Prefiro a forma tsonga. a parede circular
sob um telhado c6nico. a forma zulu. semelhante a uma colm6ia de abelhas colocada no
chao, ou mesmo a forma cafre que combina as caracteristicas das duas primeiras, possuindo
uma parede circular sobre a qual repousa um telhado em cOpula. O telhado c6nico da
melhor protegao contra a chuva. Mas todas estas habitaQ6es t6m um grande defeito: nio
sio higi6nicas. Os raios do sol nio podem penetrar nelas e, embora a parte superior dos
canigos da parede ndo seja geralmente engessada e permita uma certa ventilagao. o ar
nio pode circular peta palhota nio terjanela. O fumo faz o seu caminho atrav6s do colmo
e 6 verdadeiramente dificilobter uma corrente de ar nos seus interiores. Se se adoptasse
um novo tipo de palhota com paredes elevadas, portas bem proporcionadas e janelas.
com um telhado excedendo ligeiramente a parede. estes defeitos seriam corrigidos. Mas
os indigenas civilizados nio procuraram seguir este plano. Copiaram logo o sistema
europeu, como copiaram a indumentgria. Quanto nio desejamos n6s muitas vezes v6-1os
adotar um trajo apropriado ao clima e ds suas ocupaQ6es? Quando abandonam o onto de
peles. 6 para enfiar umas callas, sonhando todos sempre com um fato de sarja ou de
c6qui. Assim. puseram-se tamb6m a construir casas quadradas, certamente com vantagens,
por poderem ser divididas em vgrios compartimentos em que os diferentes membro, da
familia se podem alojar separadamente sob o mesmo telhado e por serem. sob o ponto de
vista educativo, mais recomenddveis

A alimentagao em comum. traQO tamb6m da sua vida primitiva, era costume
severamente criticado sob o ponte de vista higianico. pelo hibito dos convivas meterem os
dedos todos no mesmo prato propagar a tuberculose e outras doengas contagiosas.
Contudo, nio 6 de crer que este fate fosse razio forte para p6r fim ao costume.

Outras raz6es estio acabando com ele. Na povoaQao indigena moderna vivem
conjuntamente v6rias famrlias que nio estio unidas pelos lagos de sangue. A16m do mais.
sio is vezes tio numerosas que tornam este costume impraticavel.

Com ele foi-se a vida agradavel e um pouco preguigosa do n/numzane seminu. A
chegada da civilizaQao modiflcou ja profundamente esta maneira de viver e a transformaQao
acentuar-se-i ainda. Ouvem-se muitas vezes os colonos trogar dos Negros que julgam
poder escapara lei do trabalho sob o qualgemem os Europeus: "Estes Pretos que pensam
que se shes permitirao serem sempre incorrig iveis preguiQososl" Nio posso partilhar desta
virtuosa indignaQao. Primeiro. o dodd indigena nio 6 um puro preguiQoso. Tem o seu
trabalho e executa-o com o objetivo de assegurar o bem-estar da povoaQao. Segundo. se
as suas necessidades sio pouco numerosas. ele atinge depressa o feliz estado do homem
que nio tem diante de sia obrigaQao do trabalho fatigante. Ha milhares de Europeus que
vivem apenas dos seus rendimentos, trabalhando tanto como ele e sem isso Ihes pesar na
consci6ncia. Um comerciante do sul da Africa que trabalha muito para fazer fortuna e
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espera deixar o pals o mats cedo possivel, trocando-o pelos confortos de uma cidade
europ6ia, com teatros, concertos e clubes, ndo tem, afinal de contas. um ideal muito mais
elevado que o indigena de que ele troQa. Por outro lado. as pr6prias circunstincias imp6em
ao indigena esta leido esforQO e ensinam-the a "dignidade do trabalho" de que tantas vezes
ouvimos falar. Um indigena civilizado aumentou dez vezes as suas necessidades. Sio-the
precisos os meios de as satisfazer, e isso 6 o mais poderoso estimulo para amir e o Onico
que 6 completamente legitimo. Cinqtlenta, sessenta miITsonga, o escolda nossa tribo.
afluem constantemente a Joanesburgo, onde os consideram hgbeis como nenhuns outros.
Muitos deles. indo para ganhar o dinheiro do/ovo/o, aprendem a gasta-lo em outros fins, e
os que se convertem ao cristianismo tornam-se clientes regulares dos comerciantes. que
Ihes vendem roupa, melhor comida e livros. Os duros impostos que t6m a pagar obrigam-
nos tamb6m ao trabalho. E enquanto des nio passam o limite do razoavel, enquanto o
Estado faz beneficiar a comunidade indigena do produto das taxas que Ihe cobra, este
memo de levar o indigena ao trabalho 6 justificado, embora nio se possa considerar tio
normal como o da criaQao de hdbitos e necessidades novas.:

Ha ainda uma outra circunstincia que leva os homens a trabalhar mais e a aliviar as
mulheres do pesado trabalho de cultivars campo. Desejosos de obterem dinheiro vendendo
cereais. os ind igenas comegam a desmoitar campos mais vastos que os de outros tempos.
e em muitos casos adotam ja o emprego da charrua em lugar da enxada. Conseqtlentemente
os homens encarregam-se agora do trabalho do amanho dos campos E como as mulheres.

429

2 Tem-se empregado um outro meir para obter o mesmo resultado. o trabalho compelido, "ch/ba/o" em
Tsonga. Nio tenho tenQao de tratar aquideste importante e delicado assunto. A Sociedade das Nag6es criou
em 1934 uma Comissio especial de escravatura que discutiu a funds. e com grande compet6ncia, todd o
assunto. Deltas discuss6es resultou uma Convengao adotada pda Assemb16ia de 1926, cujo artigo 5' se
refere homo segue ao trabalho compelido
As Altas Panes Contratantes reconhecem que o recurso ao trabalho compelido ou obrigat6rio pode ter
graves conseqa6ncias e comprometem-se. dada uma relativamente aos territ6rios submetidos. sua soberania.
jurisdiQao, protegao. suserania ou tutela, a tamar medidas Oteis para evitar que o mesmo trabalho conduza
a condig6es analogas a escravatura
Entender-se-g:
lo Que. sob reserva das disposig6es transit6rias enunciadas no $ 2'. que segue, o trabalho compelido s6
pode ser exigido para fins pOblicosl
2o Que. nos territ6rios em que exista ainda o trabalho compelido ou obrigat6rio para outros fins que nio
sejam os fins pOblicos. as Altas Panes Contratantes esforgar-se-ao por Ihe por fim. progressiva e tio
rapidamente quanto possivel. e que. enquanto existir esse trabalho compelido ou obrigat6rio. ele s6 sera
utilizado a titulo exceptional contra uma remuneraQao adequada e sob a condigao de nio ser imposta ao
trabalhador mudanga do lugar habitual da sua resid6ncial
3o Que. em todos os castes. as autoridades centrais competentes do territ6rio interessado assumirio a
respoosabilidade do recurso ao trabalho compelido ou obrigat6rio
A Sociedade das Nag6es estabeleceu assim principles gerais e cerca de trinta Estados assinaram ja a
Convengao. Entre des destacamos com grande prazer Portugale a Gri-Bretanha. Presentemente a questao
este entregue ao Bureau Internationaldu Travaile foi ja discutida duas vezes pda Confer6ncia Internacional
do Trabalho em 1 929 e 1 930. tendo-se elaborado um anteprojeto de Convengao que este sends estudada e
discutido. Acrescento que o Governs Portugu6s promulgou em Novembro de 1926 um decreto (n ' 12.533)
que foi publicado no Boletim Oficial. de Mozambique e que cont6m a disposigao seguinte (artigo 5', $ Onico):
O trabalho compelido s6 6 permitido quando absolutamente indispensavel em serviQos de interesse pOblico
de urgfncia inadigvel. Este trabalho sera remunerado conforme as circunstincias
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segundo o costume antigo. nio t6m nada que ver com a criaQao do gado e come a
lavragem se faz com bois. os homens chamaram a si este trabalho pesado e na verdade
trabalham duramente. Nio sera este um resultado esp16ndido do progresso da civilizaQao?
Nio se pode negar o fate de que. no que respeita ao modo de vida e a distribuigao dos
trabalhos entre os homens e as mulheres, uma mudanQa considerdvel se operou ja e que
se acentua dia a dia na povoaQao tsonga. Qual sera o resultado final desta evolugao?

Quando se discute o problema indfgena. o mais dificil de todos os problemas do sul
da Africa. os politicos, os missionarios, os indigenas civilizados. os jornalistas fazem em
gerala seguinte pergunta: Avida tribalindigena 6, conservada ou, pelo contrgrio. destruida?
Nenhuma resposta clara. convincente, satisfat6ria foiainda dada. Avida tribal comp6e-se
de dots elementos: a vida comunale a vida nacional, que devem ser sempre examinados
em separado. S6 falo aquido primeiro destes dots elementos. A primeira observagao que
arrisco 6 que 6 um pouco presunQoso da nossa parte crer que podemos exercer grande
influ6ncia na solugao desta questao num sentido ou em outro, o que quer que se deseja
ou tema, a evoluQao da povoagao indigena, iniciada quando a civilizagao aquipenetrou,
continua. Nio este no poder de ningu6m impedir a transformaQao das tribos patriarcais
primitivas. pols ela 6 inevitdvel. A sociedade humana evoluicontinuamente e as mudanQas
econ6micas e socials que se deram na Africa do Sul sio tio importantes que afetario
profundamente e transformario talvez inteiramente a comunidade bantu. Mas(e 6 esta a
minha segunda observagao) o que podemos tentar fazer 6 controlar e guiar esta evoluQao
necessiria. Nesta ordem de id6ias apresento a todos os que podem colaborar na formagao
da sociedade bantu do futuro as duas seguintes sugest6es:

lo Mesmo que a casa quadrada suplante a palhota redonda. mesma que o hugo, a
band/a e a autoridade absoluta do mnc/mzane desapareQam. faQamos o possivel para
impedir que a povoaQao indigena do futuro seja uma imitaQao servil dos nossos
estabelecimentos europeus. Quanto mais originals se conservarem os indigenas. mats
interessantes des serif e mais dignos de viver. A"praia do dome" desaparecera com a
poligamia. Mas conservemos tudo o que ha de agradavel, tudo o que tem um valor moral
no pitoresco circulo das palhotas: o respeito dos velhos, o sentido da unidade familiar. o
hdbito do mOtuo auxilio, a disposiQao de partilhara sua comida com outros. Estas virtudes
nio podem ser mantidas na povoaQao crista, sob a direQao do missionario. ou nos bairros
indigenas das cidades dirigidos ou nio por um conselho de indigenas civilizados. Por
outro lada, no circulo fechado nio havia lugar para estranhos. O amor e o interesse
estendiam-se s6 aos membros da familia. Na nova instituiQao indfgena, tentemos criar um
sentido mats largo de humanidade, mats em acordo com as tradiQ6es da vida moderna.

2' A evoluQao da sociedade indrgena sera decerto acompanhada por muitos
sofrimentos e nio chegara a um resultado satisfat6rio a nio ser que os Brancos e os
Negros deem provas de muita paci6ncia. Que os Negros. conservadores e sonhadores e
ligados ao passado, admitam a necessidade destas mudanQasl que os Brancos. que
muitas vezes pensam que a populaQao negra foi criada para o interesse exclusivo do
europeu, deixem a transformagao operar-se gradualmente. nio a apressando indevidamente
no desejo exagerado de fazer dos indfgenas um valor econ6mico do pars. Estou convencido
que o ensino religioso e moral 6 da mats alta importancia para fazer triunfar este espirito
de prud6ncia e de benevo16ncia para com as tribos do sul da Africa. e espero que, na
povoagao bantu do futuro, os estabelecimentos pOblicos desmoralizantes nio sejam nunca

430

ColeQao Clissicos - Usos e Costumes dos Ba/7fc/



autorizados a desenvolver o gosto extraordingrio dos indigenas peso 61cool. Contrariamente,
6 de desejar que em toda a parte. no memo das casas. redondas ou quadradas, se elevem
os edificios maiores e mats honrosos da lgreja e da Escola, aqueles em que o culto 6
celebrado e o ensino posto ao alcance de todos. A pr6pria exist6ncia destas raQas depende
disso

VI -- Conclus6es da Terceira parte

A nova era e o futuro da tribe do sul de Africa

Arist6teles, o grande fi16sofo. deflnindo o homem como um animal politico. mostrava
com razio que o homem nio 6 feito para viver s6 mas para viver em sociedade. Esta
definigao 6 aplicavel ao Bantu. como a qualquer outro membro da raga humana, e a sua
famrlia 6 o primeiro grupo social, e o cli o segundo. Os Bantu. formando uma raga dotada
de um sentido politico notavel. ningu6m Ihes nega que tenham inventado um sistema
politico pratico e muito engenhoso, um sistema que combina admiravelmente dois principios
opostos, a autocracia do chefe e o espirito democr6tico do sOdito. Os cidadios bantu sio
cidadios verdadeiros. T6m o direito de estar no hobo e de dar a sua opiniao sobre todas
as quest6es de interesse gerd, quer tenham um car6ter legislative quer politico ou judiciario.
Esta participagao na discussio dos neg6cios do pals. desde s6culos. deu-lhes o sentido
da sua importancia. um falar grave e uma dignidade de maneiras que impressionam
profundamente o europeu quando visita uma povoagao bantu trpica

Mas este estado de coisas 6 rapidamente modificado pda civilizagao toda poderosa
que invade a Africa do Sul, vinda de todos os lados, como uma mari irresistivel. A minha
descriQao da vida nacional da tribo ou do cli aplica-se ainda a algumas panes do pars
tsongal mas as mudanQas dio-se tio depressa que em breve s6 teri um valor hist6rico
Em certas regimes da Africa do Sul. a velha vida do cli desapareceu mesmo ja totalmente.

Tentamos prever o futuro da povoagao, mas quanto mais syria nio 6 a questao do
destino futuro da pr6pria tribo bantul Para darmos conta da direQao em que prossegue a
evoluQao atual das tribos do sulda Africa. 6 preciso primeiro considerar qualfoia influ6ncia
da civilizaQao europ6ia na vida polftica indigena at6 o presente. Fazemos alusio a fatos
que pertencem ja ao passado e sobre os quais nio ha quaisquer dOvidas.
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I' - O que resultou do encontro da civilizagao e da vida tribal bantu at6 os nossos

a) A civilizagao destruiu a pot6ncia militar dos Bantu do sul da Africa. Ha cinqtlenta
anos estes podiam lutar ainda contra os Brancos, mas hoje o seu poder militar esb
quebrado. AOltima revolta zulu 6 um exemplo impressionante deste fato. Com uma coragem
admirgvel o ex6rcito zulu precipitou-se contra os Brancos brandindo as suas azagaias.
cantando os seus cantos de guerra. Mas 600 indigenas morreram ceifados pda metralha.
antes que pudessem aproximar-se do inimigo e usar as suas fracas armas.

b) Uma vez conquistado o territ6rio do sul da Africa, os Brancos colocaram em
toda a parte funcionirios encarregados de vigiarem os seus sOditos de cor. As guerras
tribais tiveram assim seu fim. Os indigenas nio podem ja se entregar a pratica dos seus
velhos costumes guerreiros.
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c) Os comissirios dos neg6cios indigenas conseguiram destruir as tend6ncias
militares da tribo. Aautoridade do chefe do cli diminuiu e em muitos casos este foi deposto
ou banido e a tribo ficou sem cabeQa e sem forma e incapaz de se conduzir a si mesma
Um deles dizia-me: "0 nosso chefe 6 a floresta onde nos acolhemos. Sem ele somos
como mulheresl" Foio que aconteceu no cli de Mpfumu, talvez o mais importante dos
regulados rhonga. O seu jovem chefe foipreso e deportado para o oeste africano e o clg
desmembrou-se e uma parte incorporou-se nos de Matola ou Maota. Mesmo que o chefe
indigena seja mantido no poder pelos Brancos, a sua autoridade encontra-se comprometida
Como juiz nio oust mats infligir a pena capital. O seu tribunal s6 pode pronunciar-se
sobre quest6es de menor importancia. e atrds dele. mais alto que ele, ha o tribunal dos
Brancos. pronto a tomar conta de todos os castes importantes. Se o chefe indigena 6
injusto ou egolsta nas suas decis6es. os indigenas dirigir-se-ao cada vez mats a esse
tribunal. Pode serque o seu caso nio sega tio bem compreendido como no hugo da tribo.
mas talvez nele sejam tratados com mais justiga. Assim, os comissdrios inteligentes e
h6beis conseguem atrair mats clientes a sua residdncia que o chefe a sua capital. A
exist6ncia desta dupla fiscalizaQao conduz a um enfraquecimento progressivo do lags

d) Aobra missionaria, que tomou um tio grande vulto no pars bantu. conduz ao
mesmo resultado. Faz penetrar nos espiritos um novo ideal religioso e moral. Os velhos
costumes. as superstig6es consagradas. muitas leis do c6digo indrgena sio rejeitadas
pecos que se convertem. Ficam em gerd lealmente submetidos a autoridade do chefe,
satisfazem os encargos que shes cabem. alistam-se nos ex6rcitos. mas se os conselheiros
decidem um nh/ua. isto 6, se convocam uma reuniio do cli para descobrirem os feiticeiros.
se exigem um trabalho num domingo, etc., a sua consci6ncia nio Ihes permite obedecerem.
Por outro lado. os convertidos indigenas formam em geraluma congregagao sob a direQao
de um mission6rio branco, que se torna is vezes uma esp6cie de imper7c/m in fmperzo.
sujeita s6 ds suas pr6prias ]eis. E a conseqt]6ncia inevitgvel dos costumes maus ou
imorais do paganismo(bebedeiras de cerveja,/ovo/o, poligamia) que o idealcristio ngo
pode aprovar. Um abismo profundo cava-se assam entre os cristios e os pagaos e isto
enfraquece tamb6m a vida tribal. As causas que levaram a esta transformagao desenvolver-
se-io provavelmente mais ainda no futuro. O desenvolvimento do individualismo continuard
com as suas conseqt]6ncias inevitgveis e entre das a destruigao progressiva dos lagos
tribais. a ponte de podermos facilmente prever o momento em que o cli perdera a sua
coesio politica e os seus membros se tornado independentes de toda a autoridade

e) Perda do sentido politico - Com que olhos devemos encarar esta possibilidade?
Pode ser que ela apresente certas vantagens sobre o antigo estado de coisas. mas comporta,
a meu ver, uma perda real, verdadeiramente lamentdvel para os indfgenas. O sentido politico,
que tem por corolgrio o sentimento da responsabilidade. desaparecera. e contudo ele 6
um dos agentes mais preciosos na formaQao do canter. Contemplemos uma assemb16ia
de /ndunas a moda antiga, discutindo uma questao que interessa o bem-estar da tribo.
sob a direQao do chefe. Comparemos a etta assemb16ia a dos indigenas
semi-civilizados. perto de uma cidade. um "chA" de baixa classe, por exemplo. reuniio de
homens que nio t6m respeito por ningu6m, que se entregam ao glcoolou a imoralidade,
que rejeitam a autoridade dos missiongrios brancos. certos come estio de muito bem

tribal

indrgena
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saberem o que t6m para fazer. Havia na primeira assemb16ia dignidade. um sentido do
deverque nio encontra na segunda. E perfeitamente inOtilaos Brancos exprobrarem os
indigenas degenerados ou chorarem o desaparecimento das suas velhas tradig6es. Eles
sio em grande parte os responsaveis peso que tem sucedido. Asua intervengao na vida do
cli bantu privou este da independ6ncia que usufruia. roubou aos seus componentes os
elementos essenciais a formaQao do cardter e a criaQao da responsabilidade polltica. Nio
devemos esquecer estes fates ao abordarmos os problemas ind fgenas. Tendo contribu rdo
para a perda daqueles bens, devem os Brancos procurar dar a mentalidade indigena aquilo
que inconscientemente e talvez inconsideradamente Ihe roubaram. Deve ser para n6s
uma questao de honra evitar que a nossa intervenQao na vida indigena possa ter por
resultado a deterioragao do seu estado moral. Seique toco uma questao dificil. a mais
contestada, a mais delicada de todas que constituem o problema indfgena. isto 6. a dos
direitos politicos dos indigenas, e santo que sou incompetente para a tratar, a ponto de
pensar que se me pedissem para proper uma soluQao a drdua questao eu certamente
recusaria faze-1o. Se a apresento. 6 porque me considero nio um te6rico politico, mas um
etn6grafo consciente

2' - Coma conservar o sentido da responsabilidade politica entre os indigenas
sul-africanos3

Estari o rem6dio na concessio aos indrgenas do sexo masculine. adultos e maiores
de vinte e um anos, sOditos britinicos e residentes ha mais de sets meses no pals. o
direito de voto?
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a) Direito de voto indigena

Ha muitos anos que a populaQao indigena da Co16nia do Cabo possuio direito de
voto nas eleiQ6es dos membros do Parlamento. dodo o indigena que tem um certo grau de
educagao(que sabe escrever o seu nome) e que possuiuma certa propriedade ou um
certo rendimento. pode pedir o direito de vote. Nio ha diferenga entre Brancos e Negros a
este respeito. Qual tem sido o resultado desta politica generosa? No total da populagao
indigena do Cabo. s6 14.900 Bantu. ou seja um d6cimo da massa electoral(estatistica de
1 926) aproveitaram desta vantagem

O Chdsf/an Express. deAgosto de 1 908. diz: "Usaram este privi16gio honradamente
e com proveito". Entraram num ou noutro dos dois grandes partidos politicos e nio parece
que algum mal tenha resultado ao pars da outorga deste direito a populaQao indigena.
Fizeram-se progressos notiveis. Viajando atrav6s da Co16nia do Cabo, do Transval e do
Natal, fiquei admirado com a diferenga na atitude e nas maneiras dos indigenas, e com o
modo como os tratavam. Cidadios verdadeiros ou virtuais, os Brancos t6m para des
considerag6es que nio se encontram em outras co16nias.

3 Estas observaQ6es foram redigidas em 1 91 1 , antes da promulgagao na Africa do Sul do "Native Land Act"
das propostas respeitantes a "segregaQao". e tamb6m da proclamagao da nova politlca indigent do general
Hertzog. Nio estio talvez em dia. Reproduzo-as. contudo. pris cont6m certos principios gerals que me
parecem ter valor permanente. Exprimo somente o meu reconhecimento constatando que a id6ia da criagao
entre as tribes sul-africanas de conselhos indigenas fez tio notiveis progressos.
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Contudo a outorga do direito de voto nio 6 uma panac6ia para o mal de que falo.
pois sio relativamente pouco numerosos os indigenas que dele aproveitaram no mats
progressivo dos Estados sul-africanos. Sabemos que os homens de Estado de outras
co16nias estgo pouco dispostos a seguir o exemplo do Cabo. Mesmo supondo que
ofereceriam o direito de voto a todos os homens de cor, a grande massa da populagao
indrgena teria nisso. no fim de contas. vantagens insignificantes. As qualificaQ6es pedidas
seriam provavelmente elevadas e s6 um pequeno nOmero aproveitaria com isso. Para mats
os nio civilizados nio podiam fazer uso dele. Como poderiam des. por exemplo, ter uma
opiniao fundamentada sobre quest6es ferrovidrias ou mineiras, ou sobre os problemas da
educagao e os problemas econ6micas que deixam em gerd perplexos os homens de
Estado europeus? Como poderiam des escolher entre progressistas e conservadores. e
lanQar nas urnas um voto racionale independente ao elegerem os membros do Parlamento?
Outro tanto se pode dizer das centenas de milhares de indigenas superlcialmente educados
Embora saibam. mais ou menos. ler e escrever. des sio absolutamente incapazes de
compreender um d6cimo do que se escreve no Sfarou no .Argus, pols o seu horizonte 6
totalmente diferente do dos Brancos. ainda que Ihes nio sejam talvez inferiores em
intelig6ncia. Saber escrever o nome nio 6 qualificagao suficiente para atividade politica na
Uniio Sul-Africana.

A raga negra atravessa um periodo de transiQao e ningu6m pode predizer em que
diregao evoluir6 e at6 onde irg. E possivel que em cem ou duzentos anos os Bantu sul-
africanos tenham atingido um navel de educaQao tal que sejam capazes de exercer
normalmente direitos politicos completos. Hoje, por6m. parece-me que o direito de voto
deve ser s6 privi16gio de pequeno nOmero. dos Zulu. Suthu ou Tsonga completamente
educados, que tenham atingido o navel moral e intelectual requerido. Creio que seria boa e
sibia politica oferecer-shes, exigindo-lhes. coma aos Brancos. as qualificaQ6es elevadas
julgadas necessgrias ao direito de vote, colocando-se este perante des como ideal acessivel
s6 aos melhores representantes da raga. em toda a Africa do Sul. E este direito teria
assam o efeito de elevar o conjunto da populaQao indigena. Entretanto procurar-se-ia encontrar
um outro meio para as massas que nio atingissem aquele navel, mas que contudo devem
manter o interesse politico e adquirir deveres politicos para a formaQao do seu pr6prio
cardter. Creio que se poderia atingir este objetivo de duas maneiras: fortificando o sistema
tribal. onde ele ainda satisfizer. e concedendo-se uma esp6cie de representagao que
fosse capaz de proteger os interesses dos ind rgenas no Domrnio sul-africano.
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b) Reforgo do sistema tribal

A grande maioria dos indigenas sul-africanos vive ainda o velho regime tribal. mais
ou ments corrigido pdas leis das naQ6es colonizadoras. Nos protetorados. com a sua
populaQao de mais de 700.000 almas. na Zululandia. etc.. esse sistema este ainda em
vigor. Em outras regimes, os chefes perderam muito do seu poder e a atividade politica dos
seus sOditos diminuiu em proporgao. Alguns sonhadores querem ver o sistema tribal
inteiramente abolido e a dualidade do governs desaparecerimediatamente pda absorgao
dos poderes dos chefes. e a sua integraQao nos dos comissirios dos neg6cios indigenas.
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lsto seria um erro. Assim. ainda que nio sends um cidadio elector no Estado. o indigena
nio civilizado permanece um membro responsaveldo seu cli. Nio apressemos por isso a
morte do cli. Se este tiver de morrer, que seja de morte natural... O individualismo faz
progressos dia a dia. A16m disso, quem sabe se a tribo bantu nio vid a encontrar a forma
de se adaptar ao novo estado de coisas? E muito interessante seguir a evolugao da vida
politica nos protetorados, onde a terra pertence aos indrgenas e 6 inalienavel. onde o
contato perigoso com os Brancos 6 reduzido ao minima, mas onde a civilizagao e o
cristianismo penetram irresistivelmente. Certos chefes convertidos ja ao cristianismo, homo
Cama na Bechuanalindia e vgrios outros em outras tribos. adotam geralmente os costumes
da civilizaQao, constroem boas casas, compram mulas e carros. Admitamos que um certs
nOmero deles sofre transformaQao profunda e que sio seguidos pda massa dos seus
sOditos. sob a orientaQao de mission6rios brancos esclarecidos. O cli bantu nio poderia
entio fixar-se em qualquer coisa nova. original. interessante. um organisms politico em
que as deficiQncias do paganismo tivessem desaparecido e em que a vida si nacional
prevalecesse? Por que razio nio haverd o sistema tribal de desembaragar-se dos deus
elementos censuriveis e manter s6 os que sio compativeis com a moral e a civilizagao

Perguntas que faso a mim mesmo. e nio opini6es finais que em mim tenha flrmado.
Em todo o casa. se o sistema tribaldeve e pode ser mantido por tempo indeterminado, os
governos devem tomar medidas para melhorar ou para impedir, pelo menos, a sua
deterioraQao, e gusto 6 que prestem sobretudo atengao ao cardter dos chefes. No fim de
contas. des sio funcion6rios do governo, revestidos de uma certa autoridade. quer sejam
sOditos britanicos. quer portugueses. Exijam-lhes qualificag6es morais como se faz a
outros funciondrios avis ou judiciais e vigie-se a sua conduta cuidadosamente nas condiQ6es
novas que se criarem e que sio eminentemente perigosas para a sua vida moral. Sob a
velha lei da tribo, o seu poder era limitado pelos /ndunas, podiam mesmo ser depostos por
um conselho de familia. Portanto, se o sistema tribal tem de ser conservado. exerQa-se
vigilancia devida sobre os chefes.

cristis?ris S
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c) Eleigao de representantes indlgenas

Contudo nio sera suficiente criar uma barreira, tio alta e s61ida quanto possivel. em
volta do cli bantu, para mant6-1o vivo at6 que toda a massa da populaQao indfgena possa
receber o direito de voto. Embora a Africa do Sul seja um pals conquistado e dominado
pecos Brancos, ha um grande nOmero de quest6es em que as duas ragas estio igualmente
interessadas. Os indigenas pagam impostos. contribuem para o desenvolvimento econ6mico
do pars, fornecem is minas e a agricultura a mio-de-obra necessiria. Nio sdo ainda
capazes sem dOvida de formar umjuizo seguro sobre a politica geralda Africa do Sul. mas
compreendem muito bem o que shes toca, e seria natural dar-shes meios de exprimirem a
sua opiniao sobre esse panto. Reconheceu-se em parte esta verdade e o Transqueitem ja
o seu Conselho indigena e o Natal restaurou recentemente uma organizagao semelhante
Lord Selborne, num admirdveldiscurso pronunciado na Universidade do Cabo em 27 de
Fevereiro de 1909, insistiu na necessidade de se criarem conselhos deste g6nero em
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todos os distritos. Sentimo-nos felizes por ver que esta id6ia. que existia no espirito de
amigos dos indigenas ha muito tempo, foiposta tio claramente por uma tio alta autoridade.

Estes conselhos devem agar primeiro como corpos consultivos e emitir a sua opiniao
todas as vezes que o Parlamento edite leis que digam respeito aos indfgenas. Podiam
mesmo ser autorizados a exprimir os seus pontos de vista ou, se necessario, as suas
queixas. sobre a maneira coma sio administrados os indlgenas e a dar o seu voto para o
que contribuisse para o bem-estar do seu povo. Conselhos deste g6nero desempenhariam
o papel de vilvulas de seguranga. pois os indigenas descontentes acomodam-se s6 com
o fato de se Ihes dar ocasido de exporem os seus agravoslqualquer que seja o resultado
das suas representag6es. Mas esta instituigao terra um efeito mats Otil ainda: desenvolveria
o sentido politico dos indigenas ainda submetidos ao sistema tribal e ensinar-lhes-ia a
discutirem quest6es de interesse gerd que respeitassem ao conjunto da populagao de
cor, e nio s6 ao seu pequeno cli. Assim, seriam gradualmente preparados para o tempo
em que a dualidade da autoridade vier a desaparecer. e em que des vino a ser talvez
cidadios do Dominic. no pleno sentido da palavra.

Se permitirmos aos membros educados e plenamente civilizados da raga obterem
o direito de veto. se dirigirmos prudentemente as massas nio civilizadas que permanecem
ainda sob a lei tribal, cuidando particularmente dos chefes, educando as criangas.
estimulando o progresso material. moral e intelectual dos das. se criarmos por toda a
parte conselhos ind rgenas verdadeiramente representativos e Ihes dermos a ocasiio de
estudarem as quest6es que interessam a populaQao indigena e de darem a conhecer a
opiniao indigena ao Parlamento, em forma de conselho, entio teremos feith o melhor
possivel para restabelecer esse sentido da responsabilidade politica que hoje estamos
destruindo gradualmente e teremos cumprido o nosso dever para com o futuro da tribo do
sul da Atnca.

Ningu6m pode dizer o que sera o futuro. Ele depende sobretudo dos pr6prios
indigenas. Cada um babe que o Ato que rege a Uniio da Africa do Sul cont6m uma
clgusula que fere gravemente os sentimentos dos Bantu educados na Africa do Sul. Quando
chegou is regimes africanas a nova de que a Cimara dos Comuns tinha ratificado este Ato
sem emenda, mantendo a barreira da cor, exprimiram a sua profunda tristeza, e tiveram a
impressao de que a sua raga tinha sido tratada injustamente. tendo um dos seus jornais
publicado o seguinte comentirio: "Os indigenas. homens, mulheres e criangas. devem
consagrar todas as suas forgas no sentido do seu desenvolvimento, apropriando-se de
tudo o que a civilizagao e o verdadeiro cristianismo significam, de maneira que a sua
pretensao a igualdade de tratamento para todos os sOditos britgnicos se imponha
irresistivelmente". Que este conselho viral seja ouvido e seguido por toda a populaQao
indlgena da Africa do Sul. Ele ficarg como uma esperanga para a tribo do sul da Africa.
quaisquer que sejam as transformag6es pdas quais passem as geraQ6es vindouras.
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