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A interpenetraciio de duas ou maie tinguas. cujos sujeitcs vivem em
contacto prolongado, e um fenomeno tao antigo como a humanidade.
Tao pouco existem linguas puras como exitem r~as puras.

Duas linguas em convivencla introduzem mutuamente elementos uma
da outra, fecundando-se, por assim dizer, reciprocamente. Mas esta inIluen·
cia mutua ranis vezes se dara no mesmo grau para ambos os idiomas, E
mais frequente um deles desempenhar um papel preponderante em rela
~ao ao outro. Da-se este fen6mcno quando, uma das Iinguas e escrita e
possui ja obras literarias de vulto e a outra nao passou ainda da fase
oral. A primeira nao dcixara de exercer uma inIluencia dcminante e

~) yJ,-C;- I t-<P-1- t,..~ isto mesmo quando 0 povo quellfala constitui uma ~a em rela~ao
ao outro ou ficou militar e pollticamente subjugado pelo mats primitive.

Pera ilustrar este fen6meno temos 0 exemplo clfissioo do que aconte
ceu com a invasao dos povos germanicos no Imperio Romano, especial.
mente na ocupa~ao da Galia pelos Frances. 0 latim popular tinha entao
ja suplantado em toda a parte, sobretudo nas cidades e vilas 0 celtico
do tempo de JWio cesar; veio a ser rapidamente lingua escrita, transfer
mando-se pouco a pouco fonetica e gramaricalmente ate se tornar a lin
gua nee-latina que e 0 Frances. Mas ainda assim 0 Germiinico nlio pas·
sou sem deixar vestigios no falar dos franceses, onde se encontram umas
oentenas de vocsbulos de origem teutonica. Um dos mais ccnhecidos e a
palavra «guerre» que existe tambem em portugues proveniente do ger
manieo Wehr, termo que em alemao moderno significa defesa.

Processo semelhante ao que se deu na Galia, se virifica tambem na
Peinsula Iberica com a invaslio dos Visigodos e Suevos. Mas aesta vasta
regiiio 0 que deixou marca mais profunda no falar dos espanhoie e por
tugueses foi 0 Arabe. Isto nao e de estranhar pois a ocupacao moura
durou seculos. Faltem-nos eonhecimetos sufieientes para podermos indio

I- Consider~oe$ ~enerico.!
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Nos casos de interpenetraeao ate agora referidos, zrata-se de duas lin
guas indo-europeias ou de uma desta familia com uma semitica,

Vamos agora considerar um fenomeno recente cujo processo evolu
tivo "ainda nao terminou que e a influencia do pcrtugues nas linguae
bantas do sui de Angola. Neste pequeno estudo consideramos especial.
mente dois destes idiomas: 0 falado 'Pdos Nhenecas-Humbis, 0 chamado
nhaneca e 0 cuanhama,

E de notar que a penetr~o do portugues supera sobretudo na parte
que diz respeito ao 'Vocahulano e muito menos no concemente a estm
tura gramatical, E elaro que para ser aceite no falar dos Bantos a pala
vra portuguesa tem que se despir dos elementos que nao condizem com
a Ionetica do falar d06 indigenas; numa 'Palavra: tem que adaptar-se
fonoocamente. Born e sa:].jentaraqui que a lingua portuguesa, bastante
eufonica, amolda-se ao banto muito mais fAcilmeteque 0 franees e as lin
guas germanicas. Isro e tao verdadeiro que dicionarios bantos editados
por franceses on alemiies cujos autore;;;desconhecem 0 portugues, regis
tam como autenticamente bantos vocahulos portngueses aos quais os pre·
tes fizeram apenas sofrer uma Iigeira modifica«;8ofonetica, Nao resisti
mos it ,tenta~o de citar aqui alguns vocahulos transcritos no Dicioruirio
Cuanhema-Alemao, editado pelo missionario H. Tonjes: ombasia-hacia,
osapeu-chapeu, que vem traduzido como significando um hone; olima
-lima, ondrolo-anzo1, etc..

Mas apesar de uma certa afinidade quanta it fonetica e bom nfu>
esquecer as grandes divergencias que separam os dois idiomas. Para
melhor compreensao do que se segue torna-se indispensavel 0 leitor tomar
conhecimento das principals leis foneticas que rf'.gemas Iiguas hantas do
suI e ter uma n0«;80 da transorlcdo fonetica dos vocabulos indigenas. Sem
se £azer uma ideia desta Ultima exigencia, nao sera possivel apreciar
devidamente a transformaqiio que a incorporaeso de um vocabulo por
tugues no idioma indlgena faz sofrer ao dito fonema.

Regras de eufonia:

1 - Nunes se seguem duas consoantes sem se interealar uma vogal.
Nesta regra as nasals n e m nao contam como consoantes .

.2 - A Ietra r nao existe e e representada por l.
3 - 0 s e semple sihibnte. mesmo entre duas vogais.
4 - Ha certos equivaientes fonetieos constantes como 1= nd e v=mh.
5 - Nao existem sons semi-mudos.

II- Penetr~iiCJdo Portuguis nas lingu.a.s Bantas do sul de Angola

car concretamente o substraoto desta inflnencia. Os filologos saherao
dizer a quantos ascendem os vocahulos portugueses que devem a sua ori
gem a ~ingua dos ocupadores,
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Quanto a transcriciio fonetica deve observar-se o seguinte: 0 prin
cipio basico e este: cada letra representa sempre () mesmo som, Por con
seguinte 0 q>ronuncia-sesempre 6, u sempre u. 0 u e 0 i final nao alte
ram 0 acento da palavra que em geral e grave. 0 h exprime sempre uma
aspira~ao e nao pode servir para indicar a pal'a:li.3~ de uma consoante
como por exemplo lh ou nh, W e y sao semi-vogais, servindo a Ultima
letra tambem para sinal de palatalizagao: ndy;'" nri, tyi.

E natural que os primeiros vocabulos a serem introduzidos no faJar
dos Bantos fossem aqueles que representam conceitos ou ohjectos inexis
tentes na civiH7.a~aoprirnitiva, mais objectos do que conceitos, pois 0
concreto sooreleva considersvelmente 0 abstracto.

Para designar objectos novos poucas vezes os 00$509pretos puderam
recorrer a urn processo entre des muito usado, que e a onomatopeia.
(grande parte dos nomes de aves sao onomatopaicos} pois estes objectos
pertencem quase exolusivamente a classe dos seres inanimados. Ainda
assim, temos 0 caso de um objeeto sem vida, mas que nfio deixa de emitir
um som ter sido designado por esta maneira de proceder. Trara-se do
automovel. Para os nOMOSindigenes 0 som que eles distinguem quando
o motor trahalha ao nalenti» e 0 de tuku-tuku. Basta prefixal este som
para 0 fonema entrar na classe dos substantives. Fizeram isto por duas
maneiras: antepondo um C ou um otyi, A primeira particula prefixal
exprime a oideiade uma coisa e.spantosa e a segunda a de uma coisa des
conforme. Assim, automovel slgnifica coisa espantosa ou desconforme que
faz tuku·tuku.

10 leiter nao tern lido 0 que acabamos de eserever sem ter tomado
nota da questao do prefixo, chamado prefixo classificador. Com efeito e
uma caracteristica das linguas bantas os substantivos serem prefixados
por particulas que os colocam numas oito ou Dove classes diferentes.
Estes prefixes existem nas formas singular e plural. Acontece que 0 pre
fixo habitual de urn vocabulo fica substituido por um de uma classe
diferente conferindo este procedimento como um segundo sentido parti
cular ao termo. Daremos exemplos mais adiante deste modo de proceder.

Antes de comecar a estabelecer uma lista de palavras ja «aclimata
daso ao banto do sul de Angola, convcm Jazer mais uma ohserv~ao.
Transcrevernos os vocsbulos na fonetica banta. integral, quer dizer, ohser
vando as regras com todo 0 rigor. DizeIDOS assim para prevenir surpre·
sas. Poi pode acontecer que urn ou outro leiter mais interessado no
assunto queira tirar a 'Pfova das nossas indicaedes e va fazer repetir a
indigenes um ou outro termo aqui referido. Pode muito bem ser que,
fazendo assim, de ohegue a resultados diferentes dos aqui expostos, A
explica~ao de possiveis difcrencas e simples. Ha hastantes pretos faiando
ja razosvelmente bem portugues que dio aos vocabulos de origem por
tuguesa urna proniincia intermediaria: nem bem a p()rtuguesa nem bem
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baptizar
conIessar
comungar
casar

oku-mbatisala
:. kafesala
» komungala
" kasala

Este termo emprega~ exclusivamente pera 0 casamento cristae, Dos
suhstantivos I>Ta referidos formam-se os verbos correspondentee:

comungar
gra'.ta
sacramento.
baptismo
comissao
eaearistia
comunhao
casamento

oku-komungala
o-ngolasa
o-sakalamenda
o-mbatisimu:
a-kajis/ao
oka-listia
o-komunyoo
o-kasamendu:

}
Estes dois ULtimos termos sao empregados como nomes proprios pes

soais, sobretudo nBS tribes quipungo, handa, quilengues-humbi. 0 mesmo
eeontece com os termos fivela e colete, mas estes tomam em geral 0 pre
fixo diminuirivo Ka fazendo: Kafivela e Kakulete. Ongwiya significa
tanto agulhs de costura como agulha de caminho de ferro. Neste ultimo
sentido tomou-se toponimo, designando Vila Arriaga como sendo terra
de agulhas (na esta.!,(iiode caminho de ferro).

Incluamos egora ailguns term os introduzidos nSt terminologia crista:

o-ndona; senhora
r o-sela serra

o-lekum regua
o-pandiola padiola
o-mbaliii barril
o-ldpa TOllpa
a-vela vela
o-fofo f{isforo
o-1Jdrabao sabao
o-sambonete sabonete
o-kanluete canivete, navaIha

a indigena, Encontram-se mesmo janotas capazes de aportuguesar sons
estranhos ao portugufs numa autentica palavra banta.

Dito isto, vamos dar urn certo mimero de vocabulos que £azem jli
parre integrante do patrimonio das finguas bantas do suI de Angola. Na
transcri!:(ao separamos 0 prefixo do .radical.

Comecemos por palavras que sofreram sOmente leve transformacso
fonetica, Al-em das ja mencionadas do dicionario cuanhama:
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Do mesmo modo temos 0 verbo oku-lesalo-teass,
Convem notar que nesta composicao a particu Is oku representa 0 pre·

fixo do modo inIinito dOBverbos, Para obter a voz passiva dos mesmos
basta interealar um W antes do a final: oku-mbatisalsoa-ee: baptizado,

Voltemos aos term os profanos. Menino e menina deviam ter logica
mente: o-meninu e o-menina. Mas so no segundo caso assim se procedeu.
Para 0 primeiro alteraram 0 prefixo para significar a dilerenca de ali
tude entre uma rapariga branca e urn rapaz da mesma raea, Acharam
que este Ultimo nio merecia entrar na mesma elasse que uma rapariga
e par isso eolocaram 0 prefixo depreciative otyi, formando: otyi-mcninu,
como para exprimir a ideia: diabo de rapaz.

Coisa semelhante se deu com 0 termo otyi-koloniu ou kolonia deri
vado do portugues colono ou colonia. Os pretos do planalto da Huila
designaram desta maneira os colones madeirenses, distinguindo-os depre
ciativamente dos outros brancos. Transparece neste fcn6meno linguistico
algo de dcsprezo que 0 homem preto, sobretudo 0 que pertence a 'lima
tribe de 'P0vos pas-tons mostrava e mostra ainda em parte para com 0
trabalho manual, especialmcnte agricola, COi58 curiosa: este termo ban
toizado sofreu uma reconversao para 0 portugues sob 8 forma corrupts
de chicronha que designa um descendcnte de colones madeirense ou urn
sentido mais alto urn branco oriundo de Sa da Bandeira ou arredores.

Citemos agora alguns vocabulos euja etimologia parece apresentar
certa dificuldade, especialmente quando eles se encontram no plural. Sao
palavras cujas silahas iniciais sao identicas a urn prefixo ~ssilabico das
Iinguas bantas e por isso os pretos intcrpretam-nas como tal. Assim car
ro~ vern a ser oka-losa, caixote oka-sote. Ora 0 plural de oka e QU. Por
conseguinte temos: ou-losa-carrCX1as e oU-SQte-eai..'(otes.Na sua ignoran
cia, os nossos indigenas nao tern a conscieneia de pratiear uma 'Violen
cia degolando palavras indefesas. t eepecialmente no CUa'nhamaque ouvi
mos estes termos que podem pois considerar-se correntes naquela regiao.
E de notar ainda que 0 caixote de vinho do Porto vasio c urn utensilio
muito importante porque serve de medida de capacidade nas transac
~oe8 de cereals, partioularmente quando se trata da compra dcste aos
indigenas. Anos atrds os negociantes serviram-se para este efeito de pre
ferenda de latas de gazolina {o-lata),Mas como este carburante jli nao
se vende nestas vasilhas, recorreu-se novamente ao velho caixote.

Semelhante processo se deu com a adaptacao banta do termo quinta]:
o qui (ki) e todo por prelixo, mas nas linguas do sul a equivelencia de
ki e tyi ou si ou otyi e osi. Desta forma obteve-se 0 singular: ocyi-tali e
o plural ooi-tali. Menos complicada, embora parclSs 0 contrario, e a eli
mologia do termo o-sopalalo, debaixo do qual se esconde 0 etimo portu
gues sobrado, termo que os pretos empregam para urna casa de primeiro
andar, qualquer que seja 0 seu piso. A forma~o do voc.ibulo e esta:
so vern a ser sa (con'fusao faciI), b transIorma-se em p, quer dizer, a
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Terminando esta exemplificaciio de termos portugueses que js ganha
Tam foros de cidade nas linguas bantas do sul de Angola, surge natural
mente a pergunta: e a lingua lusitana nao se tera deixado influenciar,
contaminar tambem neste contacto constantc com 0 falar dos nativos?
Quem estiver urn !poucoque seja a par dos problemas Iinguisticos sabe
que a resposta a esta inlerroga~o e afirmativa, sobretndo se considerar-

HI - Termos banzos aportugue.sados

consoante sonora em muda, o- que e ta:mbemurn proeesso frequente. 0 p
tinha de ser segnido por outra vogal, identica a antecedente: so-pa; 0 7
muda para Zseguido do a: sa-pa-Ia.0 d transforma-se em l segundo uma
regra ja. mencionada, Desta forma temos sapalolo. 0 0 final e geralmente
pronunciado 6 e na() u. Acrescente-se que este vocabulo e empregado
t.aIJ:ibemcomo nome proprio pessoal,

A palavra ooi-ndululu: para designar 0 carnaval, nao pode vir senao
do terrno .portugues entrndo. 0 vocihulo derivado significa no singular
um dancarino de camavaJ. NO'plural a palavra exprime 0 sentido de
cortejo de dancarinos e tambem dos festejos carnavalescos. A transfer
m~ao do .fonema foi esta: 0 e foi substituido por otyi ou oui por con
veniencia psicologica, 0 t cedeu 0 Ingar ao equivalente nd; segue-se nor
malmente 0 U; ooi-tulu; 0 d seguinte translorma-se em 1, seguido do 0

pronunciado u: ovi-tululu; A repeti~o da Ultima silaha serve para acen
war mais a ideia de se tratar de coisa engracada, divertida.

Deixamos para 0 fim um termo muito usado numa vasta regiao da
area Iinguistica banta que designa 0 adversario de Deus, 0 demonio. Que
remos referir-nos ao etimo e-lapu, Como se ve. reveste uma aparencia
autenticamente 'banta. E tanto assim e que ja 0 vimos citado numa obra
de estudos comparativos das linguas bantas, como voeabulo de nao duvi
dosa origem africana e como tal enfileirado numa serie de outros, para
ilustrar um fenomeno Iinguistico, (lnfelizmente ja nao nos lembramos
do titulo da obra, recordando-nos apenas do nome do autor: Johnston).
Ora aqui lamb6m as apareneias iludem. Eliapu e a forma bantoizada do
portugues diabo. A bantoizacao mais simples deste termo seria o-ndiambu.
Mas procedendo assim, olhsva-se mais a letra do que ao espirito, Poi»
o prefixo 0 nao pode convir para classificar este ente maldito, tinha que
ser e; exprimindo a ideia de uma coisa espantosa e monstruosa. Ora
sulbstituindo 0 0 pelo e, ja nlio se pode fazer segnir 0 nd, Este transfer
ma-se em l conforme a regra Ionetica conhecida: e-li. B sonoro vem a
ser p mudo. Fa:lta 0 0 final pronunciado u: e-liapu. Aioda quanto a
inconveniencie psicologica da prefixa~ao com 0, Iembremos urn fenomene
paralelo. Na Iiteratura crista introduziu-se tambem a palavra demenio.
Segundo a fone~ teriamos: o-ndemoniu, Mas nao; 0 termo traz 0
prefixo otyi que e depreciative como jil. vimos: oryi-ndemonia.ARQUIV
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Ao terminar este pequeno estudo e licito perguntarmo-nos qual sera
o futuro do fenomeno da aculturacao linguistica ora descrita. E de pre
ver que nas proximas decades se va intensificando a interpenetraeiio das
duas Ilnguas, ao mesmo tempo que se acentuara urn progressive esque
cimento do autentico falar antigo dos nativos. Por isso mesmo se pode
afirmar desde jii que nenhum idioma banto falado em Angola ascenders
a lingua escrita com liLeratuca propria. Alias este Ienomeno nao e espe
cial a regiao de que nos ocupamos neste memento. Nos novos estados
africanos formados depois de descolonieacfio, a excep!tio talvez de Mada
gascar, niio consta que haja uma so lingua indigena que tenha evoluido
no sentido indicado. E possivel que 0 Suaheli da Africa Oriental seja
um caso diferente. Ai jli hii muito que este idioma ascendeu a catego
ria de lingua franca. Mas mesmo para ele, 0 e.xito final e duvidoso, uma
vez que entrou em concorrencla aberta com 0 ingI&, a lingua mais falada
no mundo.

ConclWlOO

mos uma area mais vasta do que 0 suI de Angola. Niio querendo jli
referir-nos a autores como Cadornega que aportuguesaram urn grande
numero de substantives e verbos do quimbundo, po demos afirmar que
umas dezenas de vocabulos bantos jli conquistaram direitos de cidadania
em portugues, como atesta 0 facto de se encontrarem registados nos dicio
narios. Oulros entraram ja tanto no uso corrente que e de esperar num
futuro proximo gozarfio de oigual regalia.

Da primeia categoria meneionamos os seguintes: palanca e gunga,
nomes de dois antilopes; [unante, (de raiz verbal/una com 0 significado
de procurar, caLar, negociar): negociante ambulante do mato, Num sen
tido quase identico: pombeiro (de ..ria ser pumheiro) da ;raiz verbal
pumba, aviar; sanzala; aglomeraciiode pretos, etc.
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