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a) Zonas tipicas mescladas e interpenetradas por elementos atipicos ao seu
padrao.

b) Modelos acomodados e associados. Alteracoes.
c) Estratos ou nlveis da escala evolutiva, reciprocamente influenciados.

A interpenetracao explica-se pela natural mobilidade das culturas e pelas suas
correntes, as quais correspondem, em muitos casas. as migracoesde povos, agentes
veicularcs dessa distribuicao,

1- Ciclos uu areas angolanas de cultura da mascara
I - Padroes mais tipicos

As act uais mascaras angolanas oferecem no panorama da sua distribuicao e
relacao de cstagios cvolutivos entre si, urn triplo ponto de vista a sistematizar, res
pectivamente, como segue:

Esboc;o de cla •• lflcac;Ao

III - Classi/icardo das m-iscaras quanta a ciclos e padroes superioTes

I --rIas...,ifica,.io morfologica quanto aos ciclos
2 - nac;sificn~a() da mascara angolana 'no conjunto africano da mascara

I - Coexistencia c evolucao de padroes
2 - Varicdades
3 - Aculturacao

(<Juadro (It- vancdadvs C acult uracao)

11 - Piilco-cullura (' nco-cultura cia mascara

I - Padroes mais tipicos
z - Estrntos c correlacoes culturais

(Quadru dos ciclos da cultura angolana da mascara)

1- Ciclos ou areas angolanas de cultura da mascara"

(Quadro ordenatlvo)

,mascaras
classilicacao

.:J

angolanas
deEsboco

.:J
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Ihnn ponto de vista de exccucao e particularidade artlstica, nota-se que as
mascaras do estrato inferior, ou mais antigas, sao obra de manufactura relativamente
simples, (Figs. J e 2).

No estrato seguiute ou intcrmedio hi a notar a face de resina moldada direc
rectamente, a (Ilia1se aprcscnta como urn passo a caminho da mascara de madeira
vsculpidn do cstrato superior, c Olinda0 facto das abas e pecas aoess6rias da mascara
de resina serem totalmcnte cobert as por pinturas decorativas de tipo geometrico,
obtidas pela aJllica~all de argilas coloridas e variadas (Figs. 3 e 4).

o est rat» superior ou mais recente, da nova etapa da mascara, integra-se na
cult lira dos escultores de madeira. participando dos estilos das escolas de escultura
africana e ntingindo muitas vczes realizaeoes de elevado rnerito (Figs. 5 e 6).

2 - Esiralos e COTftlaf3es culturais.
Se c certo que uma Iase cultural traz sempre em si marcas da cultura que a

precedeu, certlssimo e 0 princlpio conflrmar-se nesta analise das culturas angolanas
da mascara.

Rcalmentc, 0 cit ado estrato intermedio da mascara reata-se ao anterior, pelo
uso de entrccascas ou llber, e pela arte de encordoados e entrancados de fibras vege
tais. 0 estrato superior. por sua vez, tendo, embora, como elemento caracterizante
a Iace de madeira esculpida, nao deixa de usar, complementarmente, abas, mangas,
armacecs, chapeus armados, mitras e toucados do tipo dos toucados posticos, oma
dos e pintados, do estrato intermedio ja referido, e ate pinturas geometricas nas
faces de madeira, como se veri fica nas mascaras do medio Cuango.

Estas correlacoes culturais de materias primas e de forma, apenas desaparecem
nos padrOes mais evoluidos do estrato superior da nova cultura da mascara plena,
onde a representacao do toucado abandonou 0 recurso de arte aplicada do toucado
postico, trocando-o pelo processoescult6rico do entalhe. 56 aqui a mascara (encaminha
da alias para wn senso mais lato) tomou independencia escult6rica, a bem d.izer a sua
emancipacao. ~, todavia, a fonna mais rara, e a~nas registada nos centres vitais
entre os ~laiacas e os Luenas, no medic Cuango e no Alto Zambeze, respectivamente.

a) Estrato inferior duma antiga cultura, representada pelas mascaras de cordo
alha e entrancados ou de entrecasca ou liber. A sua area de expansao
principal determina-se no Centro e Sul da Provincia, ramificando-se.

b) Estrato intermedio, ou media cultura, constituido por mascaras de entre
cascas preparadas, com faces de resina moldada, assentes sobre arma
C;Oesde varas. Tern como dominio principal 0 Centro e 0 Nordeste de
Angola.

c) Estrato superior ou da nova cultura, expresso por mascaras de madeira
cavada c esculpida. Tem como zonas mais importantes 0 Centro, 0
Nordeste C (I Norte da Provincia.

As acomodacoes, associacoes e alteracoes provem do contacto, cons6rcio e
copia de modelos, praticada reciprocamente pelos diversos povos.

A sobreposicao de estratos determina-se pela existencia de elementos distintos
entre si e sucessivamente mais evoluidos, na escala vertical da sua relacao,

Nestes termos, a mobilidade cultural da mascara manifesta-se em todas as
dimensoes.

Definindo e lirnitando, 0 que e sempre diflcil, mas lndispensavel as sistema
tizacocs etnogclficas da Provincia, fixern-se em tres, nesta slntese, os estratos mais
cvidentes, a saber :

ARQUIV
O L

. L
ARA



Fi,o 2 - Sui de Anlola
(MenooRUe)

1- Lunda e A1~Zambez:e

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA



7

b) Media cultura da mascara :

I - Mascaras de entrecasca ou tiber com faces de resina moldada.
2 - Mascaras de entrecasca ou liber com faces rudimentares de madeira.

Casas esporadicos de mascaras moldadas em cera de abelha (aberturas
oculares em hemi-ciclo e em fenda).

a) Antiga cultura da mascara:

I - Mascaras de cordoalha (aberturas orbltarias circulares).
2 - Mascaras de entrecasca ou Iiber,

Centro e Sul da Provincia. Reminicencia duma antiga cultura flo
res tal. Artesanato de fibras vegetais.

Aspecto de importacia na classificacao da mascara e 0 das aberturas oculares
ou eolhoss, circulares e vazados nas fonnas mais antigas, em herniciclo, ou em crescente
de pont as para baixo, em modelos intermedios, em forma. de palpebras semicerradas
no, Centro e Nordeste de Angola e em tentativas realisticas nas mascaras maiacas.
Todavia, pormenor curioso, nas faces de resina moldada c em grande mimero
delas de madeira esculpida, as representacoes dos olhos propriamente ditos, situam-se
no meio de amplas dcpressoes orbit arias, subcirculares, que se afiguram assim
como testernunho de rotina, do antigo, decerto remote processo da grande 6rbita
circular e vazada, da mascara de cordolha on de tiber do primeiro estrato da cnltura
da mascara, ja referido. Tal facto depoe tambern para a sucessiio e a hierarquia das
mascaras no tempo, conforme as expressamos,

Os esquemas de evolucao indicados e a indicar dizem-nos tarnbem que 0 con
ceito de mascara tendeu a evoluir da face simples e restrita, a mascara por cxcelencia,
para a forma rnais ampla da cabeca, encaminhada para 0 relevo pleno. Testemunha;
exprcssivarnente, esta afirmaeao, 0 facto das orelhas das mascaras-cabeca serem geral
mente diminutas, pretexto a bern dizer para pendurar adorn os (como se verifica na
mascara face, pouco profunda, quase frontalizada), como se acaso na ampla mas
cara-cabeca ainda nao houvesse espaco para uma orelha mais desenvolvida.

:'I{ais se veri fica que a expansao da mascara-face para mascara-cabeca foi
conscquencia das culturas artlsticas dos escultores de madeira, pois enos seus centros
activos que se localizam os padrOes mais desenvolvidos.

A mascara de cordoalha, que situamos na base dos estratos da cultura da
mascara angolana, e assim, implicitarnente, na situac;ao de padrao mais remote,
alem de outros caractercs de arcaismo aprescnta esle: 0 das aberturas oculares redon
das e debruadas por um aro gcralmente pintado de branco, serem uma proxima imita
c;ao do rosto pintado do primitivo.

Os cacadores savanicos de Angola, detentores dum fundo de usos paleoliticos,
contam, entre outros, 0 de contornarem os olhos com uns circulos de argila branca,
na pratica de alguns dos seus ritos. 0 mesmo fazern os adivinhadores para verem
melhor e mais longe. Isto pareoe encaminhar-nos, etnograficamente, para os primer
dios da invencao da mascara, aparelho de rito por excelencia, cuja manutencao formal,
espccializada, se irnpunha, a medida que a instituicao do sobrenatural dirigido tomava
vulto na mentalidade metaflsica do hornern remote,

Uefinindo e lirnitando com vistas a uma base de classificacao, vamos fixar
os ciclos das culturas angolanas da mascara no seguinte quadro :

ARQUIV
O L

. L
ARA



8

Sob a designaeao variedades incluem-se mascaras deturpadas ou muito trans
formadas que, nao tendo criado urn tipo relativamente estavel, nao traduzem, por
outro Iado, 0 padrao de que derivaram.

2 - Varied44e s:

Como seria de esperar, uma vez que urna cultura espontanea nao traz, por
norma, a eliminacao dos precedentes, verifica-se uma coexistencia de diversos padroes
de mascaras. Mais se observa, tarnbem, 0 princlpio com forca de lei, de serem as
formas mais arcaicas as rna is adstritas aos ritos e praticas sociais-religiosas.

As culturas que deixamos classificadas sao duma concepcao acentuadamente
antropornorfa, nao obstante a existencia de casos zoomorfos anteriormente apontados.
Perduram, tambem, reminicencias de bifaces e tricefalos. Isto parece indicar que a
paleo-cultura da mascara seria ja essencialmente antropomorfa, algo mito16gica
(com provaveis traces de totemismo, nao obstante que pouco explicitos em Angola).

No entanto, sao escassos os elementos capazes de deporem suficientemente
sobre 0 que se poderia designar de pre-historia da cultura da mascara.

Conforme 0 Quadro dos Ciclos das Culturas Angolanas da 'Mascara, anterior
mente apresentado, tomamos como a mais antiga expressao de mascara, na Provincia,
a mascara de cordoalha com aberturas oculares redondas, e como mais recente e
evoluida a mascara de madeira esculpida, monobloco, cujos padroes tlpicos se loca
lizam nas escolas do Alto-Zambeze e do medio Cuango. Caracteriza-as a tendencia
para as formas plenas da escultura e a representacao dos olbos. Deste padrao nos
ocuparemos adiante, para completarmos 0 presente esboco com uma classificacao
das fases da mascara de madeira, e tarnbern dos seus melhores modelos, no quadro
geral das mascaras africanas da Africa Negra.

Entretanto, devemos assinalar, no conjunto das mascaras da Provincia, dois
aspectos ou grupos a considerar, e que designamos de variedades e aculturacoes.

I - CoexistCncia e cvolllfdo de padroes.

II- PALEO-CULTURA E SEO-CULTURA D.\ !I{ASC ....RA

Nordeste e Centro da Provincia. Reminicencias de cultura fiorestal,
associadas com 0 decorativismo colorido, savanico, tendendo
aos processos morfol6gicos das culturas de escultores.

c) Nova cultura da mascara:

I - Mascaras de madeira esculpida, compostas e ornadas com elementos
das culturas anteriores.

2 - Mascaras de madeira esculpida, monobloco, orientando-se para a
forma total da cabeca.
Medio Cuango, Nordeste e Centro da Provincia. Reminicencias

atenuadas de cultura fiorestal em alguns modelos. Cultura
savanica e de escultores, com modelos emancipados, tendendo
a forma plena da escultura (aberturas oculares em fenda (palpe
bras) e representacao dos olhos).
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Neste grupo se inc1uem tambem as falsas mascaras, ou sejarn as representacoes
de faces (focinhos no caso de animais) e de cabecas completes, usadas por bailarinos,
mas que nao servem para mascarar no exacto sentido do termo. Simulam apenas,
pois, em realidade, 0 mascarado leva 0 rosto livre, embora oculto na carcaca que
fonna 0 corpo da falsa-mascara, Trata-se de mascarados por definicao. .

Este metodo explica-se, nos casos que conhecernos, por impossibilidade. Seja,
por exernplo, nao ser posslvel ao bailarino ajustar-se a uma mascara de pescoco
excessivamente longo e da grossura normal do pescoco humano. 0 mesmo se diga,
e pelo mesmo motivo, com vista a simulacao dum antflope.

Sob a designacao variedades, se podem inc1uir alguns padrOes indiferenciados
de culturas mistas, que surgem em diversas zonas da Provincia.

A semelhanca dos rnascarados por definiyao, tambem existem mascaras. pois
que. embora usadas sobre 0 rosto pelos seus bailarinos, simples figurantes ou actores
mascarados, nao traduzern qualquer forma de face ou de mascara. no sentido tradi
cional do termo, Limitam-se a uma simples viseira de varas ou de fibras, ou mesmo
a urn env61ucro de folhas, cascas ou ramos. Pode ate resurnir-se a uma simples rede
de malha, do rnodclo que veste 0 corpo do bailarino, envolvendo-lhe a cabeca.

Encontrarn-se Iinalrnente rnascarados usando apenas uma especie de casco
ou chapeu, ou simplesmente urnas abas ou palas. Podem agrupar-se, indistintarncnte,
sob qualquer daquelas designacoes de Ialsas-mascaras ou de mascaras.por definicao.

Ainda relativarnente as culturas mist as. hi a notar que aprcsentam lirnitcs
difusos, nlio obstante alguns centros caracterizados entre 0 Cunene e 0 Cuando. AI,
misturadamente com a mascara de cordoalha de aberturas orbitarias circulares,
-encontramos mascaras de madeira rudimentares, submetidas a um accntuado prin
cipio de frontalidade, de olhos em herniciclos ou em meio crescente de pont as para
baixo. 'tomando posiyao intermedia entre os .olhost circulares e os olhos em fenda
das escolas dos escultores do Centro e do Nordeste de Angola. Ali se misturam, ao
mesmo tempo, mascarados que traduzem influencias ora de matriarcado ora de pa
triarcado, e fonnas dos estilos de mascarados do rnedio-Cuango.

No pelotao daquelas personagens folc16ricas de entre 0 Cunene e 0 Cuando
bailam mascaras zoomorfas, nao raro estranhamente evocadoras de esquemas <.10
baixo-Nile. Reliquias de zoolatria? De totemismo? Podem aceitar-se influencias e
convergencias de varia ordem, nio determinadas, nelas inclufdas uma sorte de danca
cervical que imprime a uma ampla romeira apertada em torno do pescoco um vi
goroso movimento rotative de vai-vem, igual ou muito identico ao de mascarados
.Aregue (Tuaregue).

3 - Aoultu,a¢o.

No que se refere a aculturacao da mascara, encontramos, principalmente,
a adoptacao do Carnaval pelos nativos angolanos. Este uso, import ado pelos Por
tugueses, deparou plena aceitacao entre os povos angolanos, onde a existencia da mas
cara e de mascarados se achava profundamente enraizada, merce de costumes muitas
vezes secu1ares.

A zona tlpica desta aculturaeao da mascara estende-se ao longo da Iaixa
costeira angolana, desde as Cabindas aos Benguelas, Se notarmos que esta acultu
rayao do Carnaval manteve, ate aos nossos dias, tipos de mascarados alusivos aos
grandes personagens, neste caso reis, rainhas, principes, nobres, capitaes do mar,
etc., devemos admitir que as antigas culturas nativas desta extensa zona consagravam
mascaras ao culto de chefes e antepassados notaveis, facto este de acordo com a
dignifica~ooe diviniza~a.o da chefia, ao modo das culturas superiores, nobres, do
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Paleo-antropomorfas
Meso-antropomorfas
Neo-antropomorfas

Uma classificacao e sem duvida mais rica quanto mais atender ao domlnio
interne, 0 qual, em parte importante, influi nas formas extern as do objecto. Estas,
no entanto, rnerce do merito artistico da realizacao, podern tomar por si pr6prias
uma importancia que sc impoe, corn a vantagem de ser ponderavel e dai susceptlvel
de exame imediato,

Por este motive, um metodo ecletico e sempre recomendavel, dissecando-o
embora na medida do posslvel, com vista a. obtencao da sintese.

As mascaras angolanas poderiam ser classificadas por diferentes vias, como
fossem as siguificacoes, a materia prima, 0 processo de artesanato ou 0 estilo de arte
empregado, 0 regime social a que correspondem, etc., apurando-lhes assim urna
caracteristica especifica a cada grupo ou mesmo a cada padrao.

Para este efeito, porem, seria indispensavel urna analise ampla e profunda,
estudo esse do maior merito e a realizar quando posslvel, sem embargo, contudo de
toda e qualquer tentativa de sistematizaeao, sempre rernodelavel e que, por agora,
fixamos como segue:

-III - CLASSIFICA~AO DAS MASCARASQUANTO A C[CLOSE PADROES SUPERIORES

I - Classilieayao morlologiea quanto aos ciclos,

No quadro dos ciclos das culturas mais tlpicas, estabeleeeram-se tres agru
pamentos principals, segundo urn criterio de sucessao, de materia prima e de pro
veniencia cultural.

Incidindo sobre a forma, com abstracao dos restantes factores, verificamos
que 0 modele fundamental e a figura humana, podendo aos tres ciclos ou estratos
aplicar-se, simplesmente, as classificacoes de:

oriente africano, como por exemplo a rodesiana, cujo dominic abarcou de forma
evidente as sociedades de formacac conguesa e sub-conguesa, e tambem as dos
antigos Ambundos. .

Nestes termos, os nossos quadros de classific~o podem aumentar-se deste modo:

Quadro tIe Va,;tdades e Acult",afllo

a) Variedades (toda a Provincia) :

I - Falsas mascaras
2 - Mascaras pot' definicao
3 - Modelos de cultura mista.

b) Acu1tura~ (zona costeira em especial):

.I - Adapta~ do Carnaval.

Estas mascaras participam das velhas culturas florestais
e savanicas e da cultura ocidental, introduzida pelos Por-
tugueses. .
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Para efeito de classif!ca¢o das mascaras angolan as no conjunto das mascaras
africanas, recorremos, evidentemente, aos modelos superiores da nova cultura da mas
cara, ou seja a mascara de madeira esculpida, monobloco, de fei~o artlstica mais
adi ant ada.

Desses modelos determinaremos, entre tanto, as fases evolutivas a caminho
do modelo superior, e por esse motivo eleito para a concorrencia classificat6ria no
quadro africano das mascaras:

Essas fases sao as seguintes :

I- Mascara-face, seccionada segundo um plano aproximadamente vertical,
partido da regiao inframentoniana, e por outro, horizontal, a meio da
fronte (Fig. 7).

II - Mascara-face, seccionada segundo um plano aproximadamente vertical,
desde 0 veru% a regiao inframentoniana (Fig. 8).

TIl - Mascara-cefaIica, seccionada segundo uma diagonal desde a parte pos
terior da nuca a regiao inframentoniana (Fig. 9).

IV - Mascara sub-cervico-cefalica, seccionada segundo uma diagonal desde
as primeiras vertebras dorsais a regiao clavicular (Fig. IO).

Estes dois ultimos padroes, produzides pelas escolas de mascaras dos Luenas
e dos Maiacas, respectivamente, cavadas e esculpidas em madeira (monobloco), sao
os mais evoluidos do ponto morfol6gico e artistico, aproximando-se da forma plena
da escultura da mascara (mascara-cabeea). Estes padrOes tomam, na escala das
escolas da mascara africana, a mesma posi~ de algumas congeneres dos centros
equatoriais e do Oeste Africano - a Grande Civiliza~ da Mascara Africana comoe designado.

2 - Classilicafilo das mascaras angolanas no conjunto a ricano tla mascara.

As ocorrencias de padroes zomoorfos, de rerninicencias de tipo mito16gico
e outras menos definidas, constituem casas a considerar sem duvida, mas nao influen
tes numa classificaeao de fundo.

Nestes termos, as causas remotas que presidiram a institui¢o das mascaras
angolan as presentes, e a escolha dos seus padroes, devem justificar-se por razoes
sociais-religiosas determinadas pelo culto dos antepassados, em especial, e pelos
estilos dos regimes sociais de matriarcado e patriarcado. .

Atendeudo a escala de evolucao e sueessao cultural e a presenca de varies
padrOes masculinos no escalao intermedio ou meso-antropomorfo, posterior, por
tanto, as mascaras de mulher de madeira esculpida da nova cultura da mascara,
podernos retirar uma indicacao interessante: A de que 0 regime de patriarcado na
Africa austro-central tenha precedido 0 de matriarcado, facto este ainda em centro
versia "entre os diversos averiguadores e soci61ogos africanos.

o que nao oferece duvidas e que a base institucional das mascaras angolanas,
independentemente <las referidas manifestacees zoomorfas e mito16gicas, e das
suas origens culturalmente diferenciadas no tempo e no terreno, assenta nwn fundo
ja remote de processo social-religiose, caracterizado pelo culto dos antepassados

Antropomorfas quanto a fonna, animistas quanta a crenca que as inspirou,
definem-se com muita propriedade por uma classifica~o generica de anlmico-antropo
morja«, que corresponde,em diivida, ao ambiente de antropologia social onde surgiram.
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(1) Nota crODol6gica: Com vista 1 fixa~1o de pontos de refer~n<:ia, sempre necessario!!
ao estudo das culturas angolanas, e a partir da correla~1o de al«umas mMcaras de patriarcado
e matriarcado, com aqueles regimes, aerundo os clados do otno.:ttist6ri~, fixamos as cronologias
aproximadas que seguem :

Para as mUcaras masculinas do entrecasca, com faces de resina (patrlareado) da m~ia
cultura da mc1scara,uma data anterior 1 organiu~io do estado dos Bungos ou Tubungos na.
Katanga O<:idental (Skulo XVI)

Para as mc1searasfemioinas de madeira (matriarcado) da nova eultura da mascara uma
data de aparecimento posterior 1 orRaDI~io do estado dos Lundas no Katanga Ocidental
(Fins do Skulo XVI, prinelpios do Skulo XVII.)

Fara a aeultura~io do Carnaval pede prever-se, obviamente, 0 sou indfcio a partir do
~eulo XVI.

Para 08 modelos da paleo~ltura da mc1scaraangolana, limitamo-nos, por agora, a dieer,
que sao sem d6vida muito remotos.

Acima destes padrOes, encontramos as mascaras de bronze de Benin, as quais,
e em sequencia das nomenclaturas aqui adoptadas, podemos classificar de cervico
-cefalicas. Hi a notar que estas mascaras de bronze nao servern para mascarar. Sao
modelos altamente especializados, atribuidos de dignidade cultual em si proprias.
Nap devem, no entanto, deixar de ser consideradas como' mascaras.

Nestes termos, os padroes superiores de mascaras de madeira angolanas ocupam
urn lugar import ante no conjunto das mascaras da Africa Negra e das suas escolas.

Recapitulando, pode estabelecer-se 0 seguinte resumo :

Os ciclos ou areas angolanas da cultura da mascara repartem-se por tres regioes
mais tlpicas, com misturas de modelos resultados de interpenetraeao e de sobrepo
si~oes no tempo. {I}. Apresentam variedades e uma vasta zona de aculturacao resul
tada do uso do Camaval introduzido com os Portugueses, a qual predomina ao longo
de toda a Caixa costeira da Provincia.

Os elementos mais primaries correspondem a culturas muito antigas, e os
mais recentes e evoluidos estao representados pelas mascaras de madeira esculpidas,
com tendencia para a fonna completa da cabeea humana. As suas rnelhores reali
za90es rivalizam com os modelos das grandes escolas da mascara de madeira esculpida
da Africa Negra.

Finalmente, por razOes de crenca e de Conna, atribuimos as mascaras angola
nas, em conjunto, a classificacao de animico-antropomorfas,
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