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Os do movimento «Ngoma»
*

Mais do que simples revista, «Ngoma» pretende corpori
zar um novo rnovimento adentro da literature angolense, ao pro
por, por um lado e sem abandono das posicoes oportunamente
conquistadas pela «Negritudu, uma mais funda conscienclaliza
cao face ao devir hist6rico, encaminhando-se, por outro, no senti
do de urgerrte revitalizacao dos meios expressivos, fiel a idea rio que
inscrito numa visao orfico-magica, conjugue, por concrecao verbal,
elementos enraizados no animismo, no evernerisrno, no magismo,
no totemismo, no xamanlsmo e no manismo .

Proclamando, hoje como ontem, 0 popular como fonte im
perecivel da literatura mas, postulando, desta feita na 6ptica aci
rna delineada, a par dum criticismo de feicao dietectice a vigilan
cia do discurso, «Ngoma» intentara valorizar, por igual e pela
primeira vez entre n6s oficialmente, 0 Mico e 0 estetico,

Tanto quanto 0 nao foram «Vamos Descobrir Angola» e
« Mens.gem » (Novos Intelectuais) - movimentofs) que, assina
le-se, cumprirarn com exemplar dignidade os objectives que se im
puseram - « Ngom.» nao e nem pretende vir a ser um movi
mento politico. Todavia, « Ngoma)} nao pode, sob pena de atrai
coar-se a si pr6prio, alhear-se dos sofrimentos, perplexidades e
alienacces em que se debate, vat para quinhentos anos, 0 homem
angolano , A arte autentica, em que pese a uns tantos, e com pro
metida. Comprometida com 0 homem, Liberto e em dignidade, E
nao faria por certo excepcao a nova Iiteratura de Angola.

j,

EDITORIAL

ARQUIV
O L

. L
ARA



3

Nessa medida, portador de urn
canto de libertacao para 0 seu povo e urn dos
obreiros, em corpo, dessa mesma libertacao
-poetaehomem de accao slmultaneamente-Agos
tinho Neto ~, com Jacinto e Viriato, poetas
angolenos da Negritude, urn dos mais ICdimose
de forte expresslo entre nos. Quica 0 maior.

de inictativa hist6rica, " exlladc de si mesmo",
deserdado da terra e de seus frutos. Piel ao
princCpiovital da relvtndtcecao, fez da raiz
desse drama autentlca profissilo de M, trans
formou-o em "carne e sanaue" de sua cons
ciencla. Consciencta e combate. Combate e
consciencla. "Arma miraculosa", Acto-palavra.
Palavra transmudada em acto,

Escreve, a prop6sito desse com
promisso, 0 grande poeta malgache, Rabema
nanjara, 0 qual, em 1947,numa onda de repres
silo colonial sem precedentes, conhecera, tal
como Agostinho Neto, a arbitrariedade, a de
tencao e 0 carcere: "a solidariedade do poeta
para com 0 seu povo nao ~ livre. ela constitui
a propria razilo de ser da sua poesia e, com
isso, Ihe assegura a grandeza,"1::noutro passo :
"0 poeta nAotem 0 direito de se desligar das
preocupacoes da cidade deixandc-as aos poll
ticos". Assim 0 poeta esta desde sempre "en
gajado" em corpo e espCrito.E porque nao~,
tao-so e apenas, "a criatura que a~uarda a vi
sita inesperada da inspiracac'', ele esta," por
vocacao, encarregado duma missilo especffica,
a de comunicar aos outros 0 conteudo da
mensagem, 0 segredo de que os deuses Ihe fl
zam dom",

Jorge Kamuenho

Tal como Cesaire, Sengbor, ou Ra
bemananjara, Agostinho Neto psrece desmen
tir em toda a e)ttensio a conbecida Frase de
Alfred de Vigny quando este se referia ao poeta
e sua eventual insercao na linba de comando
da sociedade:" 0 poeta e 0 politico estiio em
antftese perpetua, hd contradlcao entre 0 bo
mem de pensamento e 0 homem de accao".

Elementu que a "Mensagem" (1951)
deu 0 melhor de seu esforco, e que a rnaquina
colonial - fascista nilo deixaria, por isso mes
mo logo de assinalar, 0 autor de" Sagrada
Esperanea ", " Com os Olhos Secos" e "Poe
mas", colocou-se desde cedo no ceme do
drama: 0 drama de seu povo oprimido, privado

Mdrlo Pinto de Andrade

"Nos heures sont remplies de
troubles et de calamites".

Victor Hugo
" Le sang injustement repandu, la

terre ne Ie boit pas. C' est un fleuve fumant
qui continue de couler et qui separe les
victimes de leurs opresseurs".

F, Maurlac
"Do grito ao canto e do canto ao

apelo trata-se de forjar a armadura poetica
da contestacao e de se apropriar dos elemen
tos culturais da afirmacio nacional,"

,

filtJfB~aatnh 1Jl-1I

poeta militante
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Ainda a minha vida
oferecida a Vida
ainda 0 meu desejo
ainda 0 meu sonho
o meu grito
o mea braco
a sustentar 0 meu Querer.

Alnda 0 mea espirito
ainda 0 quissange
a marimba
a oiola
o saxotone
ainda os meus ritmos de ritual orgiaco,

E sobre os meus cantos
os meus sonhos
os meus o/hos
os meus gritos
sobre 0 mea mundo isolado
o tempo parado,

A inda 0 dorso oergastado
o coraryao abandonado
a alma entregue a fe
ainda a duoida.

A inda os meus bracos
ainda os meus othos
ainda os meus gritos.

Ainda
o mea sonho de batuque em noites de luar.

Ainda 0 mea canto dolente
e a minha tristeea
no Congo, na Georgia, no Amazonas.

ASPIRAc:AO
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Ritmo na lue
ritmo na cor
ritmo no som
ritmo no mooimento
ritmo nas gretas sangrentas dos pes descalcos
ritmo nas unhas descarnadas
Mas ritmo
ritmo,
6 oozes dolorosas de Africal

tam tam
rltmo

dan~a

Sons de grilhelas nas estradas
cantos de passaros
sob a oerdura htimtda das florestas
[rescura na sinfonia adocicada
dos coqueirais
fogo
fogo no capim
fogo sobre 0 quente das chopas do Cayatte.

Camlnhos largos
cheios de gente cheios de genie
chetos de gente
em exodo de toda a parte
camlnhos largos para os horlzontes fechados
mas caminhos
caminhos abertos por cima
da imposstbiltdade dos braces.

Foguelras

FOGO E RITMO

o meu Desejo
transform ado em for~a
insplrando as conscienclas desesperadas.

E nas sanealas
nas casas
nos suburblos das cidades
para ld das linhas
nos recantos escuros das casas ricas
onde os negros murmuram: ainda
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ingulungumba ala ku lungu
ala kulungu

kana ngandala oixiami

ingulungumba anduia
anduia

kana ngandala oixiami

ingulungumba denu

ingulungumba esa ku dioiadami
adiota ku kidingu

kana ngandala oixiami

ingulungumba anu o-menha a-di sanga
atexi 0 kisangua

kana ngandala oixiami

ingulungumba a-kuika oauo Zenze
akatula o-kabasu Antonica o-kilumba

kana ngandala oixiami

..

por Pascoal Luis Lussussi

Kana npendele oixlemi
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( 1 ) 0 tema da alfabetizaeao seria,
alias, oportuna e corajosamente retomado pelos
[ovens de " Mensagem ", tal como 0 recorda M.
A., no artigo a que ora nos reportamos.

(2) Sem embargo da "urgencia no
afirmar" e equacionar saudavelrnente questoes
como a ora posta, nao procurou 0 autor de
"Phitosophia Popular em Proverbios Angolen
ses" verter para 0 kimbundu - lingua de "nos
sos avoenscs " que desejava ver reabilitada do
.. desdern " e considerava "susceptlvel de me
trificacao, cadencia e ritrno " - alguns poetas
portugueses, versao a que nilo foi alheio, como
bem sabe M. A., 0 intento paralellstico P

( l) ) Oscar Ribas tambem ,
( 4) Senghor, por exernplo, escreve

tanto em frances como em serere, sua lingua
materna.

Nilo vemos mesmo em como 0
acrescentar-se uma lingua de "cultura" a ou
tra de "civiliz8cAo" (necessaria mente que as
tecnicas e todo 0 arsenal filos6fico de ordem
s6cio - polltica necessitam correspondenctas )
pudesse constituir um 6bice ou assumir foros
de inviabilidade pratica em termos de literatu
ra quando, em certos casos, e bem de ver, 0 re
curso ao kimbundu, para alguns dos arnantes
das letras do interior (e nao so, (4) acentue-se),
fosse antes a expressao do vtvido, do Visceral,
do autentico, em suas areas culturais. Ou nao
sera assim? Ou nao se legitimarl1 aqui 0 tal
"orgulho novo ", proprio de palses em busca
(ou em vias) de consolidar a sua identidade
cultural que, as palavras de Americo Castro,
melhor que nenhumas outras, traduzem: 0 "cons
ciente de se-lo"?

rnais esclarecida e jl1ciente das dificuldades a
veneer - a propugnacl1o ou reclamacao de
urna pura excluslvidade llngutsttca centrada no
kimbundu ; e, por outro, mediante a tal alfabeti
zacao e cui dada programacao, sempre serta de
esperar um aumento progressive dos leitores,
quando nao, re-criadores, do kimbundu litera
rio.

Donde que por um lado e em nossa
opiniAo, nunca verdadelramente tivesse ocorri
do - pelo menos da parte da elite aDgolense

Em arti~o recentemente vindo a lu
me no suplemento literarto do jornal "A Pro
vincia de Angola" - mais precisamente, em
16-10-74 - artlgo a que deu 0 titulo de," A
Lusofonia em Africa e no Oriente '', tece 0 poe
ta e ensafsta Mlirio Ant6nio algumas conside
racees, com as quais nAo estamos de acordo e
achamos por bem rebater, pese, embora, a tra
dlcional clareza de exposicao e a unidade de
linha dlscursiva do autor de " Xin~ufo ".

Assim, alern de 0 poema em verna
culo, da autoria de Milrio Pinto de Andrade, in
serto na "Antologla da Poesia I':egra de Ex
pressilo Portuguese " ( recolha, alias, dada a es
tampa em 1958, releve-se 0 lapso de datas da
parte de M. A. ) haver obedecido ao escopo de
uma malor autenticidade no dra ma, relativamen
te ao trabalho escravo em S. Tome, pretendeu
ele ainda ser exemplo de sinestesia audiriva re
lativarnente a lInSlua durante seculos relecada
para 0 limbo das coisas marglnais ( falar tribal,
llnguajar tribalista, que sei eu ?). Quanto a Vi
riato, acabou, como sabemos, revendo a inicial
postcao sua para com ela - nao jli para com 0
portugues dialectizado, a que jamais pes reser
vas e em que trabslhou e bem. Mas 0 problema
da utllizacao do kimbundu (fambem grafado,
txlmbundu, Iyimbundu ), como lingua literaria,
pos-se sempre, em Angola, pode dizer-se, em
termos nAo arredados quer de bilinguismo quer
do estudo das tradicoes populates quer de uma
cuidada programacao escolar, assente em am
pia e necessaria alfabetizacao , (1) Assim pare
ceram entende-lo, escorados na voz autorizada
de Chatelain, intelectuais de diversa extraccao
como, Cordeiro da Matta, (2) jose Fontes Pe
reira, Silverio Ferreira, Assis junior, entre os
verdadetros " fithos do Pals '', (l) entendimento
altas, a que se mostrou senslvel, anos rnais tar
de, um probo jornalista e historiador radicado
entre nos e que deu pelo nome de julio de Cas
tro Lopo.

l\cerca de "P: Lusolonia em Africa e no Oriente" au
de dignidade do Kimbundu como lfngua Iitererte

por Joao-lvlerta Vila nova

ARQUIV
O L

. L
ARA



8

e no rosa do tal mapa-rosa
kissunji geogrdfico
nos fomos

nos ausentaram da palavra feriram nossa maxima
desmumbundaram nossas dibaneas
voz nossa desabitada
no codigo da alienacao

n6s fomos

vos traeemos 0 sol
na ponta da coragem

toquem tam-tams
desde 0 talamungongo
ate na honga

engolimos tosses
domesticdmos gritos
enfeiticdmos os caes
pra nao ladrarem

atravessdmos sem ferir a dgua
se ferimos
nao pudemos tocar mais leve
o som de existir

deixdmos muhambas
joias makutas deixdmos
nos olhos da ronda secretas sombras

ilbas de ronda

4 poemas de JORGE MACEDO
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vestiremos nossos rostos desalienados
vestiremos

vestiremos nosso mtixita vestiremos sol
fumando makanbas de impaoiencia
taJamungongo na kinjita mastigando revoltas
promontorio
vulcao
em malambas que fingimos no avesso de nossos risos
sem riso

com kimenemene perfume de libertacao
longe-perto
nossa bora
vermelho
de sangue mdrtir

vestiremos

Quem mais que td no sono
o briltio da enxada
sua terra esperando?
Quem?

Quem mais que td falar a fala
do kingulungumba?
Quem?

Quem mais que td subir mulonde
nome dele deixando
na boca do kissonde?
Quem?

Quem mais que td andar Ii toa
sem onde?
Quem?

Poema de papumukar

ARQUIV
O L

. L
ARA



,

Quando 0 velho levantou novamen
te e andou, 0 sol jS nao esta queimar mais,
meio-dia ia longe, Ao pe no predio em frente,
ele parou rnais uma vez, Eu nio tinha visto,
continuei andar, e s6 depois estaquei. 0 velho
batia sua bengala na pedra e olhava pra cima,
Parecia pessoa importante, com a saca no bra
co, cachimbo na mao esquerda e na outra a
bengala da sua rniseria, olbando como olhava ,
Ele me dava ar de contar outra vez nos anda
res do predio , Pocas. Eram doze. Entio voltei,
Quando que me viu, perguntou :

- Voce tas ver ali? e apontava es
sa bengala nos predios alinbados na nossa fren
te que acompanhavam na rua. - Sim ! tou ver,
- Respondi.

- Han! antao tas ver mesmo nurn
e ? .. - Parecia querer per guntar alguma coi
sa, mas nao l. •. - Antao \IOU to dizer - con
tinuou - mas voce num pees conversa com nin
guem, Voce num deves olbar s6. Quando avo de
teu pai rnorreu, tua tia Isabel ainda era assim
monandengue. Isso tudo voce tas ver e teu. -o velho indicava 0 dedo no bairro todo. Eu
sorri. Para mim essa era uma hist6ria igual nas
muitas hist6rias eu ouvia contar desde tempo
garoto. Ess~ musseque tinba sim 0 nome da
minba familia, eu sabia nisso h8 muito, mas es-

- Haka ! - disse. Depois tirou no
lenco e limpou no suor da testa. Eu limpei meu
suor na ponta da camisa.

- Mabunda I-me chamou. E apon
tou no tijolo, donde que sentei.

o velho olbou no ediflcio na nossa
frente e levantou sua cabeca devaqarinbo. Pa
recia esta contar nos andares. Tinba doze. Dis
so eu estava certo, porque eu passava ali muitas
\lezes.

luelli lARl
10

Entao, apoiado na bengala, 0 velho
andou pra debaixo na casa em construes". Eu
fui com ele. Estava mesmo quente, sentia nos
meus pes de mona.

Essa manna, acordei bem mesmo.
Fazia uma sernana eu estava js na Samba.
Combinamos tomar 0 banho no mar. Eu tinha
prendido nadar e queria rnais uma vez dar des
sas fimbas me ensinaram da vespera : pessoa ao
sair n'ligua fica parece fez caviandongo , Mas
nio. Logo logo com de manha, tia Dominga
disse assim vai levar va\l6Xico.

Era novioras quando que satmos,
Eu estava triste, tudo estava me correr mal:
nio fui na praia. Eu gostav. passar nas barro
cas da Maianga, ver-lhe a malta correr atras
nos passaros, nas kissassas, dar os rnergulho na
areia branca igual na do Bungo, Mas velho Xi
co nao podia e fomos pela Samba Pequena, pas
samos a Mutamba e quando que chegamos ate
no musseque 0 sol jli estava, bela, em cima nas
nossas cabecas.

o velho queria uma sombra. Esta
va muito quente, estava muito quente mesmo,
urn sol de rachar, lembro como e hoje. As chu
vas, js era no tempo das chuvas, mas demora
vam e ninguem que aguentava mais esse calor,
pocas.

Antigamente, no lugar donde que
pararnos, uma mulembeira takula havia, grande.
Como muitos paus espalbados no musseque a
toa, progresso nao Ibes poupou. Varreu tudo:
muxixeiro, imbondeiro, cajueiro, mafumeira.
Tudo, tudo foi varrido , Nao ficou nada. Ate a
mafumeira grande da lagoa Kinaxixi,os bomens
nao tiveram medo nenhum, cortaram mesmo e
no lugar dela puseram aquele predio muito alto.
Urn dia, bum, \lao ver s6. Vai cairo Lagoa tern
kianda.

Conto de Aristides Vcn-Dunem

NOME AQUELE MUSSEQUE
)
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Hoje, passando por esse lugar on
de que ja nao moro faz mais duas dezenas de
anos, olhando nos predios altos, lembro bem
nas histories que ouvia contar quando era mo
na ; nome aquele musseque, sukuama, ~ meu
nome mesmo.

- Mas foi assim qu~? como? .. -
perguntavarn os rapazes em coro. Eu comeca
va compreender.

- Poi assirn !-Essa frase, dita se
camente, tinha dureza do porrinbo j do mabo
que rijo na testa. Enevoava a consciencia de
todos.

- Uma vez, nosso primo andou no
gimbondo e na familia comecou morrer uma
porcao de quantidade de pessoas. Tua tla pre
cisou dinheiro para l'arranlar. Era s6 dois con
to de reis. E quem que tinha esse kitari? quem?
sO Manuel Silva, ja falecido. Dinheiro, ele diz,
e muito. Antllo pediu um documento pra re
ceber as rendas desses terreno todos. S6 as
rendas I e tua tia aceitou. Antlo foram no ta
belilo. AI dlo os livros, 0 papel azul, e agente
se quer assinar assina ou pOe dedo com tinta,
se nllo sabe leva a testemunha com ele; e de
pots, agente aceita tudo, ja nao pode fazer na
da. A ria, nllo sabia ler, levou testemunha; fo
ram elas!. .. - e foi assim I

sa hora eu perguntava : porque que falam assim
tanto nessa nossa tia Zenze quase ninguem
entre seus familiares vivos the conheceu?

Certo dla, estavamos no quintal
sungullando, meu irmllo Kaloji se virou pra mim
e disse : Mabunda! \IOU procurar uma coisa no
mais velho l - na tua conta - respondi.

- Ti Ant6nio! Esses terreno, ~
verdade, silo nossos? - Pra mim a pergunta
calhou mesmo. Meu tio atrapalhou, respondeu:
sim! mas porque ? - Porque P porque nosso
nome ~ 0 mesmo do musseque.

Com a milo no queixo, tio Ant6nio
olhou para n6s e abanou na sua cabeca. De
pots disse: Isso ~ ja de muito longe, de muito
tempo, d'antigamente mesmo. Desde ali naque
Ia rua 8t~ nas piteiras e desde ali, ali tambern,
tudo e nosso. Teu a\lO N'Garnbaxi quando que
morreu disse ninguern vai vender tsso , Naquele
tempo, elise lugar era tudo mato. La embaixo,
comecaram partir casas de pan-a-pique, pra pOr
casas de tijoto, abrir ruas, pOr jardirn, 0 povo
comecou subir nos morros, pOr casa aqui, casa
acola e ficou tudo cheio. Donde Que havia s6
capim, kissassa com muito maboque, muxixeiro,
o trabalho d'agente comecou trazer as pessoas.
Mas agora, temos sair outra vez, ir noutro lugar,

- E depois? - perguntei, pra apa
nhar toda verdade,

- Tio Ant6nio pos muxoxo, Nao
tinha vontade. Sua mascara ~ pau de kibaba.
Mas esse facto, eu sei, abateu desde data muito
antiga as pessoas da minha familia.

- E depois? - insistimos.

I
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Entao com de repente
despertei ....

Apenas e
lentamente
renascia em mim um novo sono

E nao ouvi demais
que 0 canto da madrugada
tinha a voz murmtirio de kaxexe

E olhei a plantcie 0 vale
lugar onde 0 canavial e dono
e posse
o seu silencio

coisas homens
numa cancao de abandono

no Katumbela rio-sacarino
minha mangonha

canoa nas dguas lentas
A sensacao

do nenhum tempo
Estar

vi

Kukiou 0 dia
no canto de um passarinho de mtrxitu
Ouvi
E sem depressa

como quem sonha indaARNALDO SANTOS

(I,
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j. M. V.

(I)Mats do que auto-attrmacao a
Negritude signtficou um programa. Uma 10-
mada de consciencia. Uma lufada de soltda
rledade. Uma proposta de compreenstio do
Unioerso, Por isso, em nome do que [ot e
continua sendo 0 mooimento, a que todos de
Demos um pouco, ha que purgd-lo, dinamica
e permanentemente, das novas altenacoes,
destgnadamente, a essenclalidade racial, 0
narcisismo esteticista, 0 reglonalismo estrei
to e mal orientado, 0 pacifismo desoirilizado
e desottalleado ante certo [asctsmo negro de
fetpao neo - cotontal, os quais Intentam es
oastar 0 conceito de seu contetido dialectico
e progresststa . Este, 0 melhor seroico que
nos, os de « Ngoma», lh« poderemos prestar,
com a certeea de que 0 fazemos a literatura
de Angola.

1958 - Publlcacao, em Paris, da "Antologia
da Poesia Negra de Expressao Portu
guesa ", por M. Pinto de Andrade.

1804 - Levantamento nacional negro-mestico,
no Haiti, encabecado por Toussaint
-Louverture ,

1903 - Publicacao do livro, " Ames Noirs ", de
Du Bois, pal te6rico da Negritude.

1906 - " Movimento Niagara", lancado por
Du Bois.

1909 - "AssociacAo Para 0 Progresso das
Gentes de Cor" - NAACP, de que
Du Bois ~ eleito urn dos dirigentes.

1918 - RenascenceNegro-Americana de Har
lem, de que fazem parte Langston Hu
ghes, Countee Cullens, Sterling Brown,
James johnson, Claude Mac Kay e
jean Toomer.

1919 - Du Bois, que entretanto secretariara 0
o 1.0 Congresso Pan-Africano, organi
zado em Londres pelo jurista Henry
William, passa a dirigir 0 movimento
que Ihe esta na base.

1927 - Lancarnento, no Haiti, de "La Revue
Indis;!ene", de que fazem parte, Marce
lin, Emile Roumer, Moroil Sylvain, jac
ques Roumain, Ant6nio Vieux, Daniel
Heurtelou, jean Price - Mars, a qual
preconiza 0 descobrimento dos valores
culturais, do passado e da. tradicoea
populares haitianas ,

1929 - " Movimento do Negrismo Cubano ", a
que pertencem Emflio Balagas, Fernan
do Ortiz, Jose Zacarias Taller, Ram6n
Girao, Alejo Carpentier e Nicolas Guil
len.

1932 - Manifesto de " L~SlitimeDefense" - re
vista fundada em Paris pelos martinica-
nhos, Etienne Lero, Rene Menit e jules
Monnerot.

19M - "L'Etudiant Noir " - jornal fundado
em Paris pel os haitianos, Aim~ Cesaire
e Leonard Sainville, pelo guian~, L~
on Gontran Damas e pelos senegaleses,
Btrago Diop, Ousmane Soce e Leopold
Senghor e que preconiza 0 regresso as
fontes africanas.

1939 - Publicacao de "Cahier d'un retour au
pays natal ", de Aim~ Cesalre,

1942 - Publicacao de "Iba de Nome Santo ",
de Francisco jos~ Tenreiro.

1945 - Publicacso de " Chants d' Ombres ", de
Leopold Senghor ,

1947 - Lancarnento em Paris e Dakar, do prl
meiro numero de "Presence Africaine",
guardiA da Negritude.

1948 - Publicacao de " Hosties Noirs" e " An
thologie de la nouvelle poesle negre et
malgache ", de Leopold Senghor ,

1955 - Publicacao de " Caderno de Poesia Ne
gra de Expressao Portuguese ", por
M. Pinto de Andrade e P-. jose Ten
reiro ,
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entao bi1ar (12)?.,
Segundo - Entao que as nossas casas viravam

cinzasl Js nao lembras como foi no Ka
zenqa 72? Ngone tem a coragern do diavu,
Se pega na gasolins, acende 0 f6sforo •••

Terceiro - Assim, estamosmal! Mas falo minha
verdade : nenhum kandenge que devia dar
o lucro nos ngones. Tinta e nossa, nilina
nos custa gente, tudo sai nosso suor, nos
e que bumbamos em az e 0 gajo, urn em
boxeiro, abarbata-se no kurnbu, sem nada
faser ...

Segundo - Toda parte na Luanda e assim •. ,
Eu js escalei tudo isso no dia que fiz ka
riengue que chega pra orientar minha vi
da... Os gaj08 silo lixados, meu I ... Se
arrnas em vivido, ih, te levarn kuzurn ...
Falam logo porque voce es vadio, es la
drao, es rosqueiro ...

Quinto (aconselhando) - Nilo procuras so 0
azar, meu! se estas so teimoso melbor e
ires falar no Ngone. Se nao, vilo so te in
vadir ...

Segundo (preocupado) - Eles tern urn monte
de forca, p6pilas.
E mesmo verdade, Sao tanto como os
ksinstas... Forca deles e mais grande
ados kaingas! ...

Primeiro - Jura! ..•
Segundo - Entao, xe ! jli nao lembras essedia

na Iba!? ..
Me encostei s6 num carro, urn pula que
estava no bar, me deu urn monte de conta
-pes... Ate fiqu.ei rnudo. E me disparatou
bue (15).0 gajo ticou limao. Urn kilama
porreiro que escalou tudo, veio e disse as
sim "Voce estas a bater no rapaz porque
ele nao e da tua igualba"? Vcces estao
compreender entilo? "Nao eats certo"!
Oiase C1"ki1ama.0 gajo bravou. Xingou no

r,

NGONE(l)
(teatro)

14

Segundo - Xe, meu, estas s6 confiado ou
que!?... Nao sabes boje vao vir dois bar
cos e mais com urn navlo mericano!? ..
E era aquele Ngone que te deixava Is fi
car por tua conta, num dia de grande
fezeda? .. Ngone e bandi! Nao tern irmilo
nilo tern parente, nao tern nada. Vida delee s6 mesmo 0 dinheiro! ..•

Primeiro - Mesmo assim vou aprumar!
Quarto (dirigindo-se ao segundo) - Mas eu

posso consumir 0 gajo; Ihe iLimino no
kumbu(9) ...

Segundo - Voce es salaiko, (10) ou qu~? "
Aquele gajo e muito ngone.
E manda xiri (11)... 0 Zito uma vez Ihe
queria consumir, ele abriu os olhos, deu
-lhe tanto kibetu que 0 Zito nem mais nem
que vomitou verdade toda .•.

Quarto - Nossa malta mesmo nos [untavamos
e rebentavamos as fucas 0 gajo! Ele podia

me consumiu...

Miguel junta-se aos companhel
ros de batota. Unsjogam inquir
rota, (2) outros trumunattt (3),
pulam e dancam;

Primeiro - Hoje vou mesmo bumbar (4) no
porto .•.

Segundo - Eh, meu! voc~ nao tens 0 juizo,
ou Que? .•
Nilo sabesno porto so podem salar (5) os
kandengues (6) kambonzus (7) dos kain
gas t8)? .•

Terceiro - Tambem js ouvi falar os kaingas
e que estao mandar..•
Mas inda ontem andei hi e ninguem que

Cena I I I

Domingos Van-Dunern
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(1) Ngone - Vigarista, go/pista, mau
(2) Isquirrola - batota com moedas
(15) Trumunar - jogar a bola
(4) Bumbar - trabalhar
(5) Salar - trabalhar
(6) kandengue - mlddo pequeno
(7) kambonzu - 0 do expedients
(8) kainga - guarda
(9) kumbii - dinheiro
(10) Salaiko - maluco
(11) Xiri - azar
(12) Bilar - lutar
(15) Bue - muito

Glossario :

(fim da cena J J J)

kilama e ainda por cima deu-lbe porrada.o kilama me defendeu em az mas os ami
gos dele, mesmo quando 0 Ngone Ihe co
mecou tundar, ficaram s6 mesmo escalar ...

Quinto - Os kalngas estao confiados ... E to
paste no kilama que te defendeu? ..•

Segundo - E urn alto, nao muito alto, bangiio
Que cheqa ... Parece nome dele de mona
e Carlinhos. Ouvi na mulher dele lhe cha
mar assim, quando Que 0 kainga estava
outra vez virar lirnao ... Mas vejam s6! E
verdade os mais velhos costumam falar
dois homens e dois coracoes diferentes jl
() kainga entao e da terra do kilama! ...

Terceiro - Eu querla e conhecer 0 Ngonet
Segundo - Ngone nao interessa rnais, Vamos

mas e procurar 0 kilama. E nosso ... Ngone
tern vez dele. Espera hi bumbar esta,

Miguel (recolhendo 0 resultado do jogO) - Ho-
ra de bumbar esta passar. Vamos mas e
m'bora, meu!
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das armas

o crepitar das armas
o crepltar

das armas na sombra
o crepitar

0 crepitar na sombra
o crepi/ar

na sombra das armas,
o crepttar

desataram nos cacar
piedosamente

E oindo
e oendo

(e frequente }
que car:a dl pesca rareaoam

entre nuoens de incenso
oozes

lazes

Btes desembarcaram
suas crazes

turibulos
instrumentos de medicao

nos oentos

I

ICIVILIZAC;AO
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NAPALM

Flor
furor

Serena
a calma

no arimbo

Flor
que na laora

alastra
e lesta

no kimbo adestra
sua palma

acesa

KASSAnJI

.agora sim nos vao recuperar
aiue enfim nos vao recuperar
chicote na milo nos vao recuperar
daschau no chilo nos vao recuperar
jinguba em grilo nos vilo recuperar
chuva trovao nos vao recuperar
arame e pao nos vao rectiperar
lima &. limao nos viZorecuperar
carne e carvao nos vao recuperar
[ogacho entao nos vao recuperar

agora sim nos vao recuperar
agora sim nos vao recuperar
agora sim nos vao recuperar

s, nicolau

7 f'oemas de
JOAO-MARIA VIL.AHOVA
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Cara limpa pols
cara limpa
Kimalauesu
MBaxl
ha-de vir

Mbaxl irmao meu
Ngana Klmalauesu
i preciso
aoisar

MBaxi MBaxi
quando que das armas 0 togo calar
(0 fogo sembando sembas ao redor d as

massutcas )
e na paz nossa paz renascida
nas bracos mats estreitos da takula
Kansumbis tal se um pooo trarao
sobre 0 Kwanza
subindo os passos sublndo entre 0 klz()nji
esparsas
suas conoersas

Kibixile Kutululuka

Os passes d. nooo me trasendo
donde que 0 sal do exilic me chamou

Minha irma minha trma
na tonga te busquei tnutilmente

A sexa interroguei e a serpente
na honga koxilando sob a to1ha da mubanga

Na lagoa as Kitutas procurel
e Nambua dei-lhe encontro a cacadora

E quando d. teu 6bito mecontaoam
ja a tarde tombara em Tunda-a-M'Bulu

Mlnha irma minha irma
nossa casa d. adobe e preclso Ieoantar

<=me", e..,rcu;:a"
~abita Ita ~iLe,"ba

Dal
nao mals
nao mats }0(10 Maria
parou de velar

Homem esse quem
cuja pele
irma da noite
proscrito e sem historla
Mlnha av6 do Songo
mlnha av6 do Songo
Porem
s6 xingullando

Enttio
embaixo na mulembeira oelha
Xima ela me tala
"kandenglle 0 guerrllhelro vela no quando

dorme "

Da xana um homem
no chilo do arlmbo
Da ktxima bebe
na kt xtma
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...
(excerto de V. E.)

E como civitisacao de urbanisno nao adiantava ld,
paus de tambarinos e gajajas muitos cresciam so, ensombrea
yam amareladas areias, viravam xaxualho lento e fresco nos
dias, as noites sombras de drvores de feiticeiros. Cemiterio
zinho de lases d'aseite-palma, hienas que andavam, em es
torias e cenas de seas moradores e caluniadores, de noite,
rindo choros nas portas das casas e era preciso ctiapeu em
ponta de cacete para sair na casa Ida do vieinho, nas horas
de andar feiticeiro bungulador so. Negrura da noite e noites
de missossos nao gostavam fresco sangtular. Horas cedo de
lua cbeia, cadavee safa reuniao de quintal, bem defendido
no seu carbureto ardendo, com turmas no treino de quieom
ba carnaval.

Ora estando Ingombota assim em seu resfolheado
silencio e piscar das muitas estrelas do ceu vem dona Ma
riana na janela com suas pequenas mamas desabotoadas. E
tu» de candieiro de petroleo lhe desenhava num fundo cor de
dendem onde que sua pete virava ainda arco-iris, nascia
lue-de-santinho em sua cabeca aestapada. Distraida acari
ciava suas mamas e nem isso que era ainda las de aecado,
so mesmo fruta da vida, fundo de quadro igual da madruga
da natureza cacimbosa nas antigas telas dos pintores das
europas. Toda eta suspirante Manana mirava no ceu furado
de estrelas e nebulosas, estrela ela mesmo abandonada em
sua janela. Yinha 0 vento e assobiava, cambulador. Tracava
seus caminhos de muitas curvas, sata levar embora sabores
e gemeres em outros Iugares.

INGOMBOTA
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e agora
que venham ventos
de norte a sat
aguardaremos a flor primeira
que ha-de eclodir no amanhecer

independencia

no morno do ctupo
no ayO das pernas
no rilmo do olbar
no ouvido desperto
no sangue intranqailo
na sede de jaslit:a
ea Ie reconheeo
irmaa combatente

hiografia

entim despidas
nossas couracas de medo
com 0 rastilho das frustacses
um incendio de esperance
atearemos
entao dignos da morte
dignos da vida

bora verde

3 poemas de JOFRE ROCHA
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nilo riem. Hoje mesmo vou na loja so Manuele
por vale pra receber 0 plio, 0 acucar, a farinha,
o vinho pra dar na mesa. Se a sereia continua
:me pidir 'lou no pai da mintira as vezes pode
ser outras cuesa da terra, quem que sabe.

Tia Brtgia continua sua atencao
atenta no Mahezu da outra.

- Uah ! Noutro sonho vizinhas que
trouxerarn lenha, pano, com ida e esse sinal nao
sei mais se e komba 0 dit6kua se e nascer, eu
js antao nos meus setenta, filho vou dar como?
Vida gosta cacoar nas pessoa, hela ... Vizinhas
que chegararn nao bondiaram, ajoelhararn s6,
puseram as cuesa no quintal, nao varreram, nao
sentaram, vierarn, forarn, sem a palavra na boca
delas. Kate Donana que nao ta falar mais pra
mim esta hora veio tam bern .

Nas lavra donde que fui areia era
era kissonde e kissonde meus pe nao esta me
morder nao... Depois os sapo ia com saco
jinguna deles nas costa, comecavam me falar,
aiue, me perguntaram que meu destino. Eu com
pena eles sofrerem muinto caminho longe que
tlio andar Ihes pus na kinda! Se desapareceram,
calram, nao sei mais lembrar.

Nos sonho que sonhei vi muintas
cuesa mais que nunca vi. Vi sol, vi chuva, vi bi
chos falar, goiaveira que hoje plantaram hoje
mesmo nasceu, cresceu, deu folha e goiava. Vi
pessoas, vi fiticeros.

Se e sorte se e azar, pronto, mana,
nao sei mais.

por Jorge Macedo

(Cene )

NGANA

2Q

Noite no ceu da boca, rnadrugada
nos messo, cada uma das mais velhas, tia Xica
mana Brtgia, dao encontro da primeira muanha,
curva de ir no Xafariz : .

- Mahezu, Ngana !
- Mahezu, Ngana !
Voz afiada no hoje sua vez jirnbu

lante tia Xica :
- Ontem quando que sai na kitan

da, mana, hela, nem que deixei mais cabar
o sol. Peito, piscoco, xingu, mbunda, temanana,
voz esta me tremer na sezao , As crianca quan
do que me viram tremer assim, fizeram a cama
com depressa, me bombearam dormir, disseram
assim melhor vav6 e de passar no sono pra to
mar 0 sossego , No sono donde que fui, Tinita
tava brincar muito bem, logologo vi na mesa
papelao branco, muitas vela aceso, anjos e an
jo ... Uah!, Mana, mau sinal!

Fui na lavra do milho, mano no seu
fato brimbranco, olho parece muhongu corneca
me perseguir eu Ihe fugir, quando que ia me
garrar eu disse an tao, mano, voce js. morreste.
nao e mau assim garrar na mulher do outro ?!...
Papumukei, acindi candeeiro, triste, mana, nao
sei mais quem que na familia vai ir ...

Sonhei muitos sonho. Cabeca fe
bre a ferver e muinto, fui tirar kimbuma assim
mesmo no frio, em casa nao tem ninguem, esta
va escuro pra mandar um kandengue sozinho ,
Saf no vente a cohonar parecia era onca no
peito. No quintal nao passa noite gatos venham
todos chorar como slio as pessoa. Arrumei-lhes
pedra, se morream era melhor. Mas gatos nao
sao fiticero que estao me perseguir nao sei tal
vez, talvez, esse cajuero que tern ano nao da ca
jtL Se querem minha vida, minha mae me cho
rou sozinha, nilo me ficou dever niriguem, No
sonho sereia veio me pidir. mesa-mas eu jli dei,
talvez foi pouco, por isso agora os' jingongo an
dam triste, corpos dele mole, nao comem bern,

MAHEZU
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Desipna-se por totemismo acrenca,
por parte dos elementos de determinado cla
ou de um indivlduo isoladamente - de que ele
descende ou detem oarentesco com certo ani
mal, planta, curso de agua, corpo celeste, fen6-
meno natural ou lugar (totem). 0 totemismo e
assim uma verdadeira organizacilo social, um
sistema (emblematico), um lace fraterno ou pa
cto familiar, mais lato e forte no entanto que 0
do sangue (Frazer).

o cia que se considere sob orote
cao do respective totem (" clan totem ", segun
do a expreasao de Frazer) deve-Ihe culto, com
paravel ao culro dos antepassados, sendo prati
cularmente grato aquele e, condicao necessaria
da obtencao de seu apoio e proplciacao em to
dos os actos de vida. as oblacoes, as manifesta
cees de respeito, as festas solenes, os rituais e
sacrificios.

o totemismo tiga-se, deste modo.
tambem, a metempsicose: crenca de que 0 es
plrito do defunto encarnara em determinado
animal, planta, colina, rochedo, riacho, casca
ta, caverna, elementos esses que ficarilo, dal
por diante, como que interditos para os mern
bros do ciA, constituindo tabu-palavra pollnesl
ca Que significa proibicao. 0 desrespeito ou
vlolacao de um tabu, por parte de um membro
do ciA, pode acarretar para este cestigos varl
rios, que vao desdea doenca a morte.

No nosso continente existern cren
cas de raiz toternica, por exemplo, entre os
mandingas do Sudao. entre os massai, os
ashanti, os ewe, os futbe, os bangala, os balu
ba,como sejam, quanto aos primeiros, as de ca
car ou comer determinado animal: 0 caimao, 0
cao, respectivamente. Qualquer intervencao pro
plcia de certo animal pode transforma-lo emto
tem. E 0 chamado totemismo de .. reconheci
mento pelos services recebidos ". Nos ganda,
gogo, taueta 0 tabu so diz respeito a uma par
te do animal cacado. Entre os bambara ocupa
especial relevo 0 culto de certas e determina
das especies vecetais, tanto quanto e obiecro de
de culto 0 imbondeiro entre os serere. Os mas-

Mateus Wilson Tetembua

Antes de entrarmos propria mente
no tema que nos propomos abordar, e uti! algu
mas ideias prevlas acerca da rehgiao africana
em geral :

a) - A religiilo african a prende-se
com a felicidade terrena ;

b) - Ha uma relacao muito estrei
ta entre os vivos e os mortos, com base na
crenca na chamada "forca vital" ou .. dina
mismo pstqulco", presente em todos os elemen
tos da Natureza, seja animal, vegetal ou mine
rai ;

c) - rito, magta, lenda e mito es
tilo interligados, na mente do africano ;

d) - sagrado e profano interpene
trarn-se ,

Uma das areas de inveetigacao que
mais tem dividido os etnografos a nivel do nos
so continente (e nao so) e, sem duvida alguma,
a do totemismo. Serao os povos africanos tote
micos jl Esta a perqunta que se poe e a que
Maurice Delafosse, Levi-Strauss, Thomas, Fra
zer,Hartland, Besson, Dieterlend, Gennep, entre
outros, dao respostas dlversas.

Tal ignorAncia e imcompreensilo,
largamente difundldas atias, estilo consubstan
ciadas nas palavras de um hino muito conheci
do : " os pagaos, em sua cegueira, prostram-se
diante do pau e da pedra ". to

Marcus james, in "Presence Afrl
caine", numero especial (24-2'), 1969, p. p,
186.

.. Nenhum outro aspecto da cultura
africana foi tilo insuficientemente compreen
dido e tilo mal interpretado quanto a religiAo.
NAo e precise ir muito longe para descobrir 0
motive. Basta dizer que e esse um elemento
concomitante na agressilo empreendida pela
Europa it cultura africana.

Do Totemismo na Cultura Negro-Africana
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FRAZER, james - " The Totemism "
FREUD, Sigismund-"Totemisme et Tabou"
FRAZER, James - "Totemism and Exoga
my"
BESSON, M. - " EI Totemisme"
GOETZ, joseph - " Les Religions des Pri
mitifs"
DAMAN, E.-" Les Regions de L' Afrique"
BAUMANN, H. e Westermann, D. - "Les
Peuples et les Civilizations de I'Afrique"
JUNOD, H. - "Moeurs et Coutumes des
Bantous"
DlETERLEN, O. - " Essai sur la Religion
Bambara"
GENNEP, Van - "L'etat actuel du preble
me totemique "
HARTLAND - " Totemism", in " Encyclo
pedie of religion and ethics"
DELAFOSSE, M. - "Les civilizations ne
gro-africaines "
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sat, profbem a morte de determinadas serpen
tes que, incarnam, segundo a crenca, 0 espfrito
dos mortos. Os hotentotes cultuam as rochedos
eo louva-a-deus ; tal como os boximanes ,

Ha quem veja rerniniscencios tote
micas, (1) em Angola, nos povos daLunda-kio
kos, lundas, luenas-as quais se traduziriam na
existencia de animais tabu (0 lagarto txikua
-txa mukala, a cobra uhauefi, por exemplo),
em certas rnutilacoes etnicas (tatuagem, lima
gem de dentes, perfuracao nasal), em certos
passos rituais do mukixi na danca, como nas
relacces entre sogra e genro, no modo de utili
zacao da " pemba ", no respeito funerario pelo
cao, no enterramento do corpo da onca, apos
esta esfolada.

Mas apresentam ainda e quanto a
nos evidentes traces totemicos os povos da fa
milia dos bakongo, dos bushongo,

Hartland (2) afirma, seguramente,
serem os bantu totemistas. Do mesmo modo 0
externam Buschan (5) e Nina Rodrigues (4).

A terminar, diga-se que, 0 totem is
rno, e apenas urn, dos varies elementos que in
tegrarn a rica e cornplexa religiao africana,
criacao cultural de urn povo cuja imaginacao
nao para e se tern revelado, afinal, ao longo dos
tempos, mais capaz de espiritualidade que a tao
apregoada dos seus colonizadores europeus
(" missao ", "destino historico "t. .. ).

Novo aspecto da religiao african a
intentaremos nos abordar em proximo ntimero
desta revista. TUKALE NI MUENHU NI SAUl-
01, jIPANGUE ( haja vida e saude, irmaos ).ARQUIV
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Manuel Nul
REGRESSO ADIADO (contos)
Platano Edltora, Llsboa, 1973

A galeria do conto angolano em
que, a par do valioso esteio narrative tradicio
nal se mscrevem, como da autores rnais repre
sentatlvos, os nomes de Soromenho, Luandino,
Arnaldo Santos e Benudia - a ordem, aqui, nilo
e arbitraria - e onde comecam a afirmar-se,
talentosamente, Jorge Macedo, Aristides Van
-Dunem, jofre Rocha e Amaro Monteiro, mos
tra-se, desta Ieita, enriquecida com um novo
contista: Manuel Rui, autor de "Regresso Adia
do". Recolha nao total mente lograda (vide,desi
gnadamente os contos, "0 Aquario" e "0 Chur
rasco") demonstra no entanto possuir Manuel
Rui equillbrio de estrutura narrative, sentido de
observacao, maleabilidade na ironia, ajustada
anallse de situacoes, servido por uma Iin{luagem
que buscando ainda sua melhor identidade se
afirma todavia tensa e desataviada, Bom sera
que, sem perda de acento pessoal,Manuel Rui a
aproxirne, tilo cedo quanto possivel, da maneira
angolana de contar e, mais viva saudacilo Ihe
enderecaremos, por certo, futuramente.

J.M. V.

ra, confinando-se em um discurso poetlce frou
)(0, desgarrado, sem dimensilo, perdido que es
tl1, aqui e ali, gratuitamente, em pitorescos de
realidade (2), 0 que contraria anteriores e jli de
monstradas potencialidades do poeta: Joao
Abel figura na recolha antologlca da C. R. I. de
1962e mostra-se bern capaz de outro tipo de
poesia, seja a de "Kiene Muene" seja a de "Ne
gro Joao" (antologiado), apedir no entanto cer
ta oficinagem. Saliente-se, contudo, na recolha
em exarne, os poemas "Bom Dla" e "Protopoe
ma do Tchibaba ",

(I) Pois e-vats-te rindo-encolhendo
os ombros-fugindo-como se da mlserla de uma
noite mal dormida-nilo brotasse um dia-cheio
de vida (poema-jecho, oalendo como autentica
auto-critlca, em nosso entender).

(2) A lernbrar certa fase deCochat,
poeta com quem, alias, tem afinidades.

J. K.

A poesia de "Born Dia", nem sern
pre formal mente cuidada, padecendo de fre
quentes quebras de fOlegoesocorrendo-se duma
exaurida e por vezes mal digerida imagetica
surreal ("Mitopoema", "Pegue-se Num Relam
pago") alern de pouco enralzada, desobriga-se,
a bern dizer, dos grandes problemas da sua ter-

joilo Abel
BOM DIA (poesia)
Bdtcao do autor, Luanda,1971

Se a poesia deve, a seu tempo, por
reflexo que seja, a viva impostacao no tempo da
face alienada dos homens-atraves da face soci
al do poeta, por onde se Ihe peca afinal a au
tenticidade malor-dlr-se-Ie entilo que, joio
Abel, poeta urbano, pretende sua poesia arre
dada do drama dessa mesmaface. De costas
voltadas. Em atitude descomprometida(...), don
de que aquilo que jl1 fosse arnostragem em
" Bom Dia " (1) se tornasse patente em "Nome
de Mulher".

Amaro Monteiro
o CORONEL SARD6NIA (contos)
Bdtcao especial de A Tribunal L. Marques, 70

Amaro Monteiro, que se estreara
em 1961 com um livre de poemas,"Vozes no
Muro ", procura dar-nos neste seu livro de con
tos um friso sectorial da burguesia africana de
Luanda de algumas decades arras, com seus
pergaminhos (de sangue ou de mando... ), seus
anseios, suas fruatracoes, no pano de fundo da
saudosa Ingornbota, onde 0 autor viveu ate it
Idade adulta. Peca porem, A. M., no amanho da
ironia, em que Ihe falece, contrariamente it do
criador de "Dom Casmurro", por exemplo, ca
lor humane, ainda quando escalpelizando este
as contradicoes da sociedade brasileira da epo
ca. Claudica, ainda, A. M-, na Iormulacao e no
ritmo african os, os quais nso soube apreender
devidamente, pese embora it verdade com que
surpreende e desenha figuras como Dona Ma
rina, 0 Coronel e joana Maluca-auU!ntica le
genda tragica da cidade do asfalto. Nilo obs
tante, virtudes de prosador a assinalar.

M. W. T.

Komaxin koku kudilele kima
{compadre aqui nao conta )

NOT AS DE CRrTlCA
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