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As "Consideragoes" de Antonio Gil, que repro- 
duzimos para melhor compreensdo do estudo de nos- 
so Assistente Snr. Jiirn Jacob Philipson, ndo tem, 
evidentemente, cardter cientifico e nem pretendem ir 
alem de simples wotas de um advogado portugues em 
Angola. Notas de um advogado, entretanto, que no 
exercicio de sua profissdo teve oportunidades vdrias 
de conhecer e estudar, in loco, aspectos curiosos da 
civilizacdo daquela provincia africana, na primeira 
metade do seculo passado. Como as restricoes que 
se possam fazer aos seus in formes em caso algum in- 
validardo os fatos honesta e despretensiosamente 
narrados, pensamos que aos estudiosos da Etnografia 
sera grato e util conhece-los, ndo so atraves da cn- 
tica de nosso meticuloso e culto Assistente, como 
atraves do prdprio texto de 185U- 

Pli'nio Ayrosa 





INTRODUgAO 

A reedigao da presente Memoria recomenda-se por dois 
motives: primeiro porque, de alguma forma, ela constitui uma 
fonte nova para os estudos africanistas no Brasil, e de um valor 
especial, tendo-se em vista que as observag5es reraontam a epo- 
ca em que o trafego ainda estava em pleno florescimento e, se- 
gundo, porque vemos no autor uma figura de merito excepcional, 
tanto para a histdria da etnologia colonial portuguesa como 
tambem para a da etnologia africana em geral. 

Parece contraditdrio justificar uma reedigao com o fim de 
aumentar a bibliografia de determinado assunto, tanto mais, 
tratando-se de obra de antiguidade apenas relativa e de publi- 
cagao oficial de uma Academia. 0 nome Antonio Gil, porem, 
nao esta citado nem nas obras nacionais, entre as quais a In- 
trodugdo d Antropologia Brosileira de Arthur Ramos (1) e 
que maior documentagao contem sobre o negro africano, nem 
nas estrangeiras que pudemos consultar. Entre estas, a de 
Hambly (2) apresenta uma lista de mais de 160 trabalhos bas- 
tante especializados. Tambem nao foi incluido na monumen- 
tal bibliografia de Monroe N. Work (B), que teve a sua dispo- 
sigao as grandes bibliotecas europeias e o apoio de institutes 
e pesquizadores especializados. Ambos estes autores norte- 
americanos tomaram conhecimento da Bibliographie de VAn- 
gola, 1500-1910, de P. Borchardt (Bruxelas 1912). Mesmo em 
Portugal, embora no momento nao possamos determinar isso 
ao certo, a Memoria de Antonio Gil deve ser pouco conhecida 

(1) Arthur Ramos: Introdu?ao a Antropologia Brasileira, Rio de Ja- 
neiro, 1943, 1.° vol. 

(2) Wilfrid D. Hambly; The Ovimbundu of Angola. Chicago 1934. 
(3) Monroe N. Work: A Bibliography of the Negroe in Africa and 

America. New York 1928 (698 p.) 
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dos africanistas. Nao figurou ela na Exposigdo Historica da 
Ocupagdo (4), realizada de acordo com o decreto-lei n. 27.269, 
entre cujos considerandos se le: "...que por arquivos e 
bibliotecas nacionais e estrangeiras existem disseminados va- 
liosissimos documentos que o grande publico ndo conhece e 
que interessam d investigagdo erudite- dos nossos trabalhos 
na descoberta e colonizagdo..." (5). Antonio Gil tambem 
nao e citado na obra de Alfredo de Albuquerque Felner (6) 
que com grande cuidado procurou reunir a documenta^ao 
dispersa em cartas, relatdrios e memorias, relativa a colo- 
nizagao de Angola, de 1675 ate 1893. Nao pudemos consultar 
a obra de Luiz Figueira, Africa Bantu, Ragas e Tribus de 
Angola (Lisboa 1938) que, porem, parcialmente serviu de 
base a Arthur Ramos. Ja deve ter saido obra mais moder- 
na — Pe. J. Alves Correia: Angola nos seculos XIX e XX. 
{Colegdo "Pelo Imperio") — que, scgundo aniincio lido por n6s, 
estava no prelo em 1943 (7). 

0 nosso exemplar da Memoria cujo frontispicio vem re- 
produzido neste Boletim, e um volume em 4.°, de 29 p. Con- 
forme indicacao de Innocencio Francisco da Silva (8), foi ela 
publicada tambem no tomo I das "Memorias da Academia", 
nova serie, classe 2.a. Seu autor nasceu em Lisboa em 1802 
e faleceu ali em 1879, terndo passado em Angola, como ad- 
vogado e membro do Conselho do Governo, os anos de 1836 a 
1841. Propositadamente ele excluiu do seu trabalho todas as 
observagoes referentes a cultura material do povo bantu, em 
cujo meio viveu, 

(4) Catalogo da Exposigao Historica da Ocupagao, Lisboa (Agencia 
Geral das Colonias) 1937, 2 vol. 

(5) ib. I, p. V. 
(6) Alfredo de Albuquerque Felner; Angola — Apontamentos sobre a 

coloniza?ao dos planaltos e literal do sul de Angola, Lisboa (Agencia 
Geral das Colonias) 1940 (obra postuma), 3 vol. 

(7) Catalog© Bibliografico da Agencia Geral das Colonias. Lisboa, 
1943, p. 301. 

(8) Innocencio Francisco da Silva; Diccionario Bibliographico Por- 
tuguez, tomo I (Lisboa 1858), p. 147. 
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"... apresentando aos vossos olhos um painel que 
apesar de toscamente esbo^ado, merega a vossa 
aten^ao ao mesmo pela novidade." (p. 28). 

Um breve comentario historico-comparativo a alguns dos 
pontos tratados podera confirmar este ponto de vista. Veja- 
mos, por exemplo, o que encontramos sobre as relagoes fami- 
iiares: 

"Segundo o sistema dos africanos, pelo menos 
nas plagas de que tenho noticia, a sucessao nao 
passa em linha reta, mas vai do pai aos sobrinhos, 
filhos de irma." (p. 36). 

Observagoes desta especie sao relativamente raras em 
obras anteriores aos trabalhos basicos de Bachofen (1861) e 
Morgan (1870) e por isso sao sempre dignas de nota. Um dos 
textos antigos sobre a Africa e de Bosman, mas nao se refere 
a bantus: 

"Os filhos do irmao e os da irma sao os verda- 
deiros herdeiros; o filho mais velho de um grupo 
herda de seu tio materno ou do filho deste tio, se 
tiver um; e a filha mais velha herda da sua tia ma^ 
terna ou de suas filhas, se as tiver. Nao se conta 
aqui o parentesco paterno, nem do pai nem de seu 
irmao nem de sua irma etc., e nao se pode herdar 
do seu chefe." (9). 

Em ambos estes casos percebe-se uma relagao avuncular, 
caracterizada pela exclusao dos filhos na sucessao hereditaria. 
A p. 42 Antonio Gil volta a esta rela?ao especial entre tio ma-- 
terno e sobrinho, falando da sorte dos filhos, quando o pai 
morre ou se divorcia da mae: 

"... nao sendo seus nem os filhos, que pertencem 
aos tios irmaos delas, cujos herdeiros sao." 

(9) G. Bosman: Voyage de Guinee (Utrecht 1705), p. 206. Cit 
ajmd C. N. Starcke: La Famille Primitive (Paris 1891), p. 69. 
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No mesmo ano (1854), em que Antonio Gil publicou sua 
Mem6ria, sain o Muata Cazemhe (10), obra de muito valor, 
em que ha breves referencias a sucessao avuncular entre os 
chefes Maraves e outros bantus da regiao central da Africa 
do Sul, p. ex.: 

"... a sucessao ao governo pertence ao sobrinho 
filho de irma, e nunca de irmao, e na falta dele, 
sucede o irmao do morto." (11) 

Em 1858 um oficial da marinha austriaca notou em Ben- 
guela o modo de sucessao do soba (chefe) e mesmo tentou dar 
uma explica^ao do fenomeno: 

"A sucessao nesta dignidade e hereditaria; po- 
rem de modo que, com a morte de urn soba, nao seu 
filho mas o filho de sua irma assume o poder, como, 
de acordo com as opinioes de fato nao erradas de 
estes negros, a legitimidade de um filho poderia 
estar sujeita a duvida, ao passo que o filho da irma 
incontestavelraente deve ter nascido do mesmo san- 
gue." (12) 

Devemos, porem, distinguir entre sucessao hereditaria 
comum e sucessao dinastica, que nao sao necessariamente ana- 
logas (13). Assim talvez se explique a observaqao de Serpa 

(10) A. C. P. Gamito: O Muata Cazembe e os Povos Maraves, Chevas, 
Muizas, Muembas, Lundas e outros da Africa Austral. Diario da 
Expedicao portuguesa comandada pelo Major Monteiro e dirigida 
aquele Imperador nos anos de 1831 e 1832. Servimo-nos aqui da 
reedi?ao; Lisboa (Agencia Geral das Colonias) 1937, 2 vol. 

(11) op. cit. I. p. 80. 
(12) Anonimo: Skizzen aus einem Tagebuche. Aufgezeichnet an Bord 

der k.k. Corvette Caroline wahrend der Reise nach Brasilien, 
den La Plata-Staaten und den portugiesischen Besitzungen 
an der Westkiiste Afrika's 1857-1858. Wien 1870, p. 150. (Autor 
provavel: Victor Graf Wimpffen) 

(13) Cf. Hermann Baumann; Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika 
in Zeitschrift fiir Ethnologie, vol. LVHI (Berlin 1926), p. OS. 
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Pinto (14), relativa a sucessao consecutiva dos diversos filhos do 
soba era Bie, regiao geralmente compreendida no domlnio da 
sucessao matrilinear. Ha casos em Angola nos quais aqueles 
filhos de um chefe tern direito a heranga, nascidos da uniao 
com uma sobrinha (15). Ate qua ponto pode ir o poder do tio 
materno, conta-nos Hambly (16), afirmando que ele pode pe- 
nhorar os sobrinhos em garantia de suas dividas. 

Com estas rapidas referencias desejamos apenas insistir na 
intencionalidade com que Antonio Gil nos forneceu aqueles 
dados, prometendo tratar desta questao em outro lugar, com 
mais largueza (p. 36). Nao publicou, porem, as outras Memo- 
rias, anunciadas no tituio e no final desta. Se ainda se ocupou 
do avunculado, deve te-lo feito na Gazeta dos Tribunaes, de 
cuja parts cientifica era redator. 

Outras observagoes referem-se a divisao sexual de traba- 
Iho, poliginia, compra da noiva (lembamento), condigao de 
virgindade (p. 43) e importancia de fertilidade (p. 47), pontos 
que estao confirmados por outros autores. De um interesse 
especial e uma referenda a desintegragao das instituigoes an- 
tigas pela influencia dos colonizadores (p. 45), onde se fala da 
existencia das casas chamadas do "uso" nas regioes do gentio 
ainda independents, 

"aonde a noiva, antes de se juntar com o marido, 
pa,ssa alguns dias, no exercicio de certas praticas 
tendentes provavelmente a livra-la dos maus espi- 
ritos, e para que seja feliz o consorcio." 

Em Loanda ja nao havia mais esta preparaqao ceremo- 
niosa do casamento, cujos detalhes Antonio Gil nao pode obser- 

(14) Serpa Pinto; Como eu atravessei Africa do Atlantico ao mar 
indico, viagem de Benguella a Contra-Costa. A-traves regioes 
desconhecidas; determinagoes geographicas e estudos ethnographi- 
cos. Londres 1881, t. I, pp. 134 e seg. 

(15) Schiitt: Reisen im sudwestlichen Becken des Kongo. Berlin 1881. 
Cit. apud Baumann, 1. c., p. 152. 

<16) Wilfrid D. Jlambly, op. cit., p. 200. 
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var, mas dos quais se pode formar uma ideia, lendo a descri- 
qao de Estermann sobre a "efundula" (festa de iniciaqao das 
mo§as), entre os Ovarabo: 

"Em Oukwanyama consiste este ato principal 
na tomada de uma cerveja especial, preparada exclu- 
sivamente para as mogas, a qual se misturou esperma 
de um homem circunciso. Esta bebida e oferecida 
as festejadas no primeiro dia da verdadeira efun- 
dula, sem que elas tenham nogao desta mistura 
exquisita. Ela deve favorecer a fertilidade."' (17) 

Ate ha poucos anos nao tinha mudado a politica da abo- 
ligao das festas de iniciagao, pela administracao portuguesa: 

"A politica portuguesa tern por fim de fazcr dos 
Ovimbunda um reflexo social dos proprios Portu- 
gueses. . . As cerimonias da iniciagao estao proibi- 
das, mas o sertao e vasto e oferece protegao. Impedir 
estas cerimonias significa tirar a essencia do sistema 
social, que ja se enfraqueceu pela requisigao de 
trabalho, caminhando assim para o afrouxamento da 
vida familiar e da organizagao da aldeia." (18) 

A p. 48 Antonio Gil se queixa de que as autoridades nao 
reconhecem como legitimas as unioes baseadas nos usos dos 
indigenas, isso 6 no "lembamento". Por outro lado mostra que 
o casamento religioso nao conseguiu abolir a poliginia, nascen- 
do dal um interessante trago de aculturagao; o fato de que 
homens, casando-se legitimamente com moga rica, da qual re- 
cebem um dote, ao mesmo tempo nao sentem impedimento para 
entrar em outras unioes, a moda indigena. 

Um caso paralelo a este observou-se entre os habitantes 
nominalmente cristaos da Albania, onde no seculo passado e 
no comeco deste ainda existia poliginia e compra da noiva (19). 

(17) Pater C. Estermann: Ethnographische Beobachtungen uber die 
Ovambo, in Zeitschrift fiir Ethnologie, vol. 63 (Berlin 1932), pp. 
42/43. 

(18) Hambly, op. cit. p. 347. 
(19) Cf. Robert H. Lowie: An Introduction to Cultural Anthropo- 

logy, 2.a ed., New York 1940, pp. 517 e 52a 
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A concilia^ao da poliginia com os preceitos cristaos constitui 
ate hoje um problema para os missionarios (20), 

No que se refere a organizagao politica, Arthur Ramos 
afirma: 

"O homem exerce o poder social e politico. £ 
ele o chefe da tribo e chama-se, nestas condicoes, 
soha, sobSta ou s£cido". (21) 

Em contradigao, porem, esta a afirmagao de Antonio Gil, 
corroborada por outros autores (22), de "que ha tambem 
sobetas femeas, que exercitam jurisdigao", (p. 46). 

Embora dependentes de sobas masculinas e provavelmente 
inexistentes hoje, estas mulheres demonstram uma tendencia 
matriarcal, comum tambem a outras tribos bantus e de impor- 
tancia no estudo das sobrevivencias no Brasil, das quais Arthur 
Ramos, referindo-se aqui aos bantus em geral, diz: 

"Em certos casos alguns paralelos podem ainda 
ser tragados, a importancia da mulher na vida 
social e religiosa, certas sobrevivencias sociais e 
politicas, etc." (23) 

Outra passagem de Arthur Ramos refere^se ao poder 
quase absoluto que os sobas antigamente tinham sobre os mem- 
bros da tribo, sem que, no entanto, haja mengao dos tabus 
que Ihes sao impostos, de acordo com a Memoria de Antonio 
Gil: 

"JS uma cousa notavel que quanto maior e o 
poder destes regulos, que chamam Sobas, Dembos, 
Jay as, etc. mais coarctada tem a liberdade. (p. 39) 

(20) Cf. Henri A. Junod: Moeurs et Coutumes dee Bantons. t. I (Paris 
1936), pp. 494-497. 

(21) Arthar Ramos, op. cit., p. 450. 
(22) Cf. Banmann, 1, c., p. 147, e "Derrota de Bcnguclla para o Ser too", 

h. Felner. op. cit. II, p. 25. 
(23) Arthur Ramos, op. cit, p. 460. 
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Nao passou esta frase a literatura etnolo^ica, mas outra 
identica de Bastian (24). Exemplificando, Antonio Gil con- 
tinua: 

"0 Rei do Congo, como e sabido, nao pode 
chegar as suas praias nem ver o mar. E o Matiamfo 
nao pode sair de casa. E uma especie de veto a moda 
deles, tendente ao que parece, a limitar-lhe o poder... 
... alguns Sobas nao podem andar cal?ados, por ser 
agoiro ou contra o uso, que ai e lei." 

O aucor naturalmente nao usa o termo tabu que so Frazer 
em 1885 come^ou a aplicar a grupos extra-polinesicos (25), e 
apenas na frase citada emprega veto. Ele, porem, circunscreve 
habilmente o fenomeno, dizendo que "a base ou a san^ao ^ 
tudo sao os agoiros". Todos estes tabus foram observados prin- 
cipalmente por Bastian (26) e tornaram-se bem conhecidos 
hoje. A proibicao de usar calgado pode ser devida ^ a^ao ma- 
gica atribuida aos n6s, como acontece em algumas sociedades 
(27), mas e mais provavel que se trate de uma proibiqao par- 
cial das mercadorias europeias: ''O rei de Cacango, na Africa 
ocidcntal nao podia ter, nem mesmo tocar, mercadorias euro- 
peias, com excegao de metais, armas e artigos de madeira ou 
marfim. Pessoas que usavam fazendas estrangeiras tomavam 
xnuito cuidado, mantendo-se longe da sua pessoa real, para 
nao a macular" (28). Estermann (29) tomou nota da seguin- 
te cangao em honra de um chefe, morto em combate contra 
tropas portuguesas e sulafricanas: 

Ovakwanyamn 'malai! —. \'oces, kAvanyamas, sin bobos! 
famvefele Naingo — abandonam o sobcrano, 
adalwa ko ina cwifa — Ole. nascido da sua raae como unico 
bemu'weda okakamhe — j)rovido dc um cavalo 

(24) A, Bastian: Die deutsche Expedition an der Loango-Kiiste (Jena, 
1874-75), I, p. 355. Cit. apiid James George Frazer; Tabou et 
les perils de I'ame, Paris, li*27 p. 7. (Trad do ingles). 

(25) Frazer, ib., p, VII. ^ v 
(26) Op. cit., citado apud Frazer, op. cit. p. 8. 102 etc 
(27) Cf. Frazer, op. cit., p. 260. 
(28) Id. ib., p. 96 (Baseado em diversos autores) 
(28) Pater C. Estermann, 1. c., p. 41. 
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n'outa wosalupenda 
Mandume himupe ombedi 
himupe nwnde kanini 
adalxva ko ina ewifa, 
semuveda okakambe 
n'outa wosalupenda 
Ohamla yokayalambadwa 

yokapekwa ya Melulo 

na Ndilokelwa sime 
Oindele kiipe omeva 
Hiipe nande m'ohmindo 
yetudipaela ofimu 
yetudipaela ohamha 
ohamba yokayalambadwa 

yoka pekwa ya Melulo 

— e de um fuzil de repetigao. 
— Nao dou culpa a Mandume, 
— nem um poueo, 
— ele, unico filho de sua mae, 
— provide de um cavalo 
— e de um fuzil de repetigao, 
— o chefe, a quern se estendem peles 

por baixo 
— o irmao de Melulo, envolvido em 

farrapos, 
— e da nobre Ndilokelwa. 
—■ Nao dou agua aos brancos. 
— nao o dou na cabaga, 
— mataram-nos o soberano, 
— mataram-nos o chefe, 
— o chefe, a quern se estendem peles 

por baixo 
— o irmao de Melulo, envolvido em 

farrapos. 

Para explicar a contradigao originada pela citagao de far- 
rapos numa cangao de louvor, este padre fala da "inconse- 
quencia proverbial da alma dos negros" e admite a coinciden- 
cia dos seguintes fatores: 

a) Mandume, quando era jovem, andava mal vestido, 
para poder-se misturar ao povo. 

b) A finalidade disso era provocar seus companheiros 
com insultos, para poder castiga-los depois severa- 
mente. 

c) Nao se trata de cangao popular mas de uraa expressao 
de saudade da classe nobre. 

Mesmo levando-se em conta estes argumentos, nao sera 
muito mais plausivel considerar os farrapos como verdadeiro 
titulo de bonra, como devidos a um destes tabus? 

As referencias aos agoiros talvez constituam a parte mais 
interessante neste trabalho, porque revelam uma compreensao 
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dos fenomenos culturais que so em nossos tempos foi definida 
e exigida pelos aderentes do funcionalismo. Assim, Antonio 
Gil (pp. 52 e 53) descreve detalhadaraente as chamados ritos 
de Cassanje que sempre terminavam na matan^a e posterior 
consumagao de um homem, dizendo deles que 

"se nao fossem mais do que isto, nao passariam de 
uma triste e nefanda barbaridade, que nao Valeria 
a pena de referir-seM. 

e continuando: 
"Mas o principal destes ritos era cousa muito 

diversa, e a vitima havia de ir voluntaria para o 
sacrificio; e ainda mais, havia de ir contente e gos- 
tosa, e sem isso os ritos nao prestavam, ou antes em 
vez de feliz, eram funesto agoiro  E de outra 
maneira o nao matam, ainda que estivesse uns 
poucos de anos, porque seria a maior calamidade e 
um agoiro terrivel para o estado." 

O que pois importa para Antonio Gil e o tabu, imposto a 
vitima, enquanto que esta nao se mostrasse serena e satisfei- 
ta. Nunca poderiamos ter tirado esta conclusao de um simples 
relatorio descritivo, sem mengao das sangoes que pairam sobre 
a comunidade, em caso de nao-observancia. Alias, tambem 
os tupinambas tratavam bem as suas vltimas, ate dando-lhes 
mulheres, para que se sentissem alegres, antes de serem mor- 
tas (30). Com pouca fantasia podemos agora tambem aqui 
entrever um tabu. 

Outro agoiro e aquele que se refere a morte natural dos 
sobas: 

"Dizem que se morrer deste modo leva o estado 
consigo para a cova e e um agoiro terrivel. Rodeado 
dos Macotas, ou sujeitos de outro nome semelhante 
segundo as diversas nagoes, que sao os seus conse- 
Iheiros e ministros e magnatas da sua corte, quando 

(30) Cf. Jean de Lery: Viagem a Terra do Brasil (S. Paulo 1941), 
p. 176 e seg. 
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enferma gravemente, e se a eles parece que nao esca- 
pa, acabam-no ali de matar as maos deles para que 
nao morra por si, o que e uma calamidade publica 
e agoiro dos maiores." (p. 39) 

Nao e original esta observagao, pois ja a encontramos em 
Labat (31), mas Arthur Ramos (32), informando-nos em cita- 
gao de Luiz Figueira do "costume de nao deixar o soba morrer 
de morte natural" nao nos da aquela informagao importantis- 
sima, que relaciona o costume com a vitalidade politica do grupo. 
De fato, este tabii. se baseia na crenga da ligagao intima entre a 
vida do soberano e a existencia do mundo, de tal modo que a 
minima irregularidade involuntaria de sua parte pode causar 
gravissimos perigos para a comunidade toda (33). 

Outros tabus referem-se as relagoes sexuais durante o 
periodo de gestagao e de amamentagao (cf. p. 34). Urn tabu 
de incesto que chamou a atengao do autor, provavelmente 
porque nao se baseia em parentesco consanguineo, refere-se 
a irma da moga com a qual um homem mantem relagoes. 
Como sancao em caso de nao-observancia acredita-se na morte 
de um dos tres, a nao ser que se invoque a assistencia dos 
milongueiros (feiticeiros). Tao arraigado era este tabu, que 
mesmo com mulatas valia. De explicagao mais dificil e o tabu 
que, segundo a opiniao do autor, impedia que uma escrava 
entrasse em relagoes com seu senhor. Mas em vista desta in- 
terpenetragao racial, podemos supor que tambem aqui se trate 
de uma relagao "incestuosa", baseada na exogamia do "elumbo" 
entre os indigenas independentes, onde tambem existe uma 
classe de escravos (34). 

Todos os autores assinalam o culto dos antepassados en- 
tre os bantus e outros africanos. Este e nitidamente matri- 
Jinear na descrigao de Antonio Gil: 

"Vai-se-lhe deste mundo filha ou neta — e 
sempre a alma da mae ou da avo falecidas que a 

(31) J. B. Labat'; Relation historique de I'Ethiopie occidentale (Paris 
1732), I, p. 254 e seg., cit. apud Frazer, op. cit. p. 4. 

(32) Op. cit. p. 455. 
(33) Cf. Frazer, op. cit., pp. 5/6. 
(34) Cf. Arthur Ramos, op. cit., p. 450. 
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vieram buscar ou mataram, porque se Ihes faltou a 
alguma solenidade funeraria ou por outra qualquer 
razao." (p. 32). 

No entanto, um autor do renome de Seligmann (35) 
afirma, que o culto dos antepassados e patrilinear entre todos 
os bantus. 

Mais interessantes para os estudos afro-brasileiros sao 
as referencias ao fetichismo. A p. 33 lemos sobre o poder 
defensive dos idolos e as pp. 35 e 44 sobre a mistura de bebi- 
das magicas. Ja em Angola cxistia sincretismo religiose e o 
autor nos conta que viu muitos brancos, especialmente mulhe- 
res, que se converteram as crengas dos pretos (cf. p. 35). 
Do ponto de vista da histdria das teorias etnoldgicas, e inte- 
ressante verificar que Antonio Gil aqui se mostra um precur- 
sor dos evolucionistas, pois considera o fetichismo "o primei- 
ro passo dado pelo genero humano no caminho da religiao." 
(p. 32). (Taylor publicou sua "Primitive Culture" em 1871). 

Para a explicagao do pape] que o espiritismo consegue 
desempenhar no Brasil, pode contribuir uma observagao a 
p. 36, tratando destas praticas entre os angolcnses, que ainda 
e curiosa porque foi feita antes da sua "introdugao oficial" 
na cultura ocidental, em 1848, e escrita depois desta data. 

Um outro ponto observado por Antonio Gil refere-se si 
responsabilidade coletiva em caso de crime: 

"F6de-se quase dizer que nao ha crimes indivi- 
duais, porque julgando-se todos comprometidos e res- 
ponsaveis, cada um trata e tern interesse de os es- 
torvar ou punir para livrar a sua pele. o sistema 
da mutua vigilancia, a que nao ha nada entre nos 
que se compare, com quanto a agao popular, hoje 
restrita a peita, peculate e concussao tenha alguma 
semelhanga mui fraca." (p. 45), 

(35) C. G. Seligroann: Les Races de 1'Afrique, Paris 1935, p. 172. 
(Trad, do ingles). 
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Este s-entimento alto de responsabilidade e tambem comum 
a outras tribos bantus. Assim relata Stayt (36) dos Muven- 
da, que todas as aqoes anti-sociais maculam o ofensor e que 
este, ate que esteja de fato limpo, constitui um perigo para sua 
sociedade. Certos crimes graves sao considerados antes cri- 
mes contra a sociedade do que contra o individuo. Embora o 
furto nao pertenga a esta categoria ele tambem involve um 
interesse publico, pois parte da multa e dada ao chefe. Quan- 
do a multa nao era paga, a comunidade antigamente aplicava 
sangnes muito graves. Em vista destes fatos, torna-se duvi- 
dosa a afirmagao generalizante de Thurnwald; 

"Em todos os casos o furto e considerado uma 
questao privada, a ser resolvida pessoalmente entre 
o prejudicado e o deliquente. Falta a nogao de um 
ato anti-social, um crime" (37). 

Tambem entre os Dayaks de Borneo ha uma reagao pu- 
blica, em caso de furto. Quando nao se descobre o ladrao, 
eleva-se um monumento de galhos no caminho, para enver- 
gonha-lo, e todos os passantes contribuem, para torna-lo mais 
alto, a ponto de chegar a ser "um monumentum aere perennius, 
de que se fala nas vizinhangas." (38). 

Antonio Gil nao era somente um teorico; tambem fez esfor- 
50s para tratar os indigenas de acordo com a sua mentalidade^ 
para assim chegar a um bom entendimento, com vantagens 
para ambos os lados. Mas em vao; seus compenheiros no Con- 
selho nao queriam ouvi-lo (cf. pp. 40-41). Nesta mesma epoca, 
um funcionario da administragao colonial holandesa, Eduard 
Douwes Dekker, mais conhecido sob o pseudonimo de Mul- 
tatuli, lutou contra seus superiores, para melhorar 0 trata- 
mento dos javaneses. Tambem em vao; so os posteriores o 

(36) H. A. Stayt: The Bavenda, Oxford University Press, 1931, 
pp. 218-224. Citado apud William I. Thomas; Primitive Beha- 
viour. New York 1937, pp. 547-551. 

(37) Richard Thurnwald. Werden, Wandel und Gestaltung des Rech- 
tes im Lichte der Volkerforschung:, Berlin & Leipzig 1934, p. 101. 

(38) Eric Mjoberg: Borneo, L'Ue des Chasseurs de Tetes. Paris, 1934, 
p. 210. (Tradu^ao do sueco). 
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compreeiideram e melhoraram as condigoes do vida dos in- 
digenas naquelas ilhas. Hoje ja se cumega o tratamento de 
grupos naturals sob bases etnologicas — o primeiro curso de 
antropologia aplicada foi dado por Radclifffc-Brown em 1922, 
na Universidade da Cidade do Cabo —, mas muito resta ainda 
a fazer. Se Antonio Gil nao publicou as outras prometidas 
Memorias, pensamos que isso pode ser atribuido a atitude des- 
favoravel dos seus contemporaneos. Ainda em anos bem pos- 
teriores escreveram-se e leram-se relatorios como os das de- 
cantadas expedigoes de Capello e Ivens, nos quais o etnocen- 
trismo e trunfo. Mesmo hoje, como provam muitos dos con- 
ceitos emitidos no ja citado Catdlogo da Exposi$do Historica, 
o chauvinismo parece ser mais forte em Portugal do que a 
etnologia objetiva e cientifica. As opinioes de Antonio Gil 
quase sempre sao livres destas maculas, e quando nao foi possi- 
vel apoia-las na ciencia, sao baseadas no bom senso. Para de- 
monstrar isso, basta uma pequena comparagao: 

Antonio Gil 
Estatura quase agigantada, se- 
melhando os tempos heroicos e 
beleza de formas que era nada 
cede a raea caucasiana... . 
(P. 30) 

Mas seudo assim como sao as 
mulheres africanas, e pensan- 
do-se ali como se pensa, uao 
cuidem que em Loanda ha 
prostitutas. Elas seguem o cos- 
tume da sua terra e a moda 
do pais e conservam a sua 
honra, e da parte dos euro- 
peus e que esta a imoralidade 
(P. 46) 

Capello-Ivens (39) 
... a coluna vertebral extre- 
mamente curva para a frente, 
logo acima da bacia, parecendo 
tal conformagao prestar-se mais 
a marcha sdbre quatro pes! 
(P. 314) 

... as mulheres por aqui sao 
bastante imorais, usam os mais 
exquisites penteados, ... (p. 
219) 

. .. estao nestas inteiramente 
adormecidos os mais elementa- 
res sentimentos de dignidade, 
pois consideram o adulterio 
como um negocio... (p. 99) 

(39) H. Capello — R. Ivens: De Angola a contra-costa. Lisboa 
(Imprensa Nacional) 1886, vol. I. 
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Faz-se a tiradia de carregado- 
res a pretexto de servigo real. 
Se o pobre preto se nao apre- 
senta 6 como se fosse um 
desertor e os filhos e as mu- 
iheres e quem o pagam que 
vai tudo para a cadeia, e ele 
fica considerado como rebelde. 
(p. 49) 

Mais fieis a, sua triste bandeira 
do que na Buropa os soldados 
depois de entregue o arma- 
mento, nenhum preto depois 
de reeeber a earga deserta, e 
se ha alguma excegao e raris- 
sima. Mas como em ehegando 
as feiras para onde vao ape- 
nados, tern o servigo aeabado 
e podem ir-se, e o feirante 
quer ainda feita a barraea : 
para que nao abalem, depois 
do servigo feito, costumam por- 
Ihe machos aos pes!! (p. 49) 

0 companheiro negro, verda- 
deira gazella voluvel, espirito 
irrequieto e vicioso, carater 
frouxo e em extreme timido, 
dificilmente compreendendo as 
necessarias obrigagoes a que 
o liga um contrato, e nao aere- 
ditando de modo algum nos 
altos interesses e questoes desta 
ordem, prepara a todo o mo- 
mento, com uma inconeieneia 
pueril, a sua perda nos mais 
singelos atos. (p. 86) 

A ingratidao e a perfidia, essas 
torpes faeuldades tao comuns 
nas inteligeneias rudimentares, 
formam o trago earacteristico 
do negro, (p. 87) 

Antonio Gil escreveu ainda o seguinte folheto: 

Brevisshnas reflexoes sohre o titulo do livro unico 
da primeira parte do projeto do Codigo Civil 
portugues. 
Lisboa. Imprensa Nacional, 1859. 8.° 16 p. (40) 

Nao pudemos verificar de que se trata, Alem disso existe 
uma nota de sua autoria na versao, feita por Castilho, dos 

(40) Citado apud Innocencio Francisco da Silva, op. cit., tomo 8 
(Lisboa 1867), pp. 155/156. 
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Fastoa de Ovidio (41), a qual nao e destituida de interesse 
etnologico. Trata-se de uma explicagao do culto de Vesta, que 
o autor relaciona com a necessidade primitiva de guardar o 
fogo, enquanto o homem nao soube produzl-lo. 

Apesar de sua produgao literaria ser reduzida e das fa- 
Ihas que, certamente, tambem se poderiam apontar nesta Me- 
moria, esperamos ter demonstrado que Antonio Gil e um graiv 
de pioneiro, que nao merece ser esquecido pclos etndlogos. 

Sao Paulo, Junho de 1945. 
J. PHILIPSON 

(41) Fastos de Publico Ovidio Nasao com tradu^ao em verso portugues 
por Antonio Feliciano de Castilho, seguidos de copiosas Anotacoes 
por quasi todos os Escritores Portugueses contemporaneos. (Lis- 
boa 1862). 
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CONSIDERAgoBS 

SOBRE ATHENS PONTOS MAIS IMPORT ANTES DA 
MORAL RELIGIOSA B SISTEMA DE JURISPRUDENCIA 
DOS PRETOS DO CONTINENTE DA AFRICA OCIDENTAL 
PORTUGUfiSA ALEM DO EQUADOR, TENDENTES A DAR 
ALGUMA IDLIA DO CARATER PECULIAR DAS SUAS 

INSTITUigoES PRIMITIVAS. 

Avia... peragro loca. nullius ante 
Trita solo  

Lucr. lib. 1.° 

Kecebido no seio da Academia e na classe das ciencias morais 
e politicas e seccao de jurisprudencia pelo voto honroso de varoes 
benem^ritos, e obrigado pelos Estatntos da Casa a apresentar den- 
tro do bienio uma Memoria sobre um ponto qualquer da classe e 
sec^ao a que pertengo, e prezando eu a honra de academico mais 
que nenhuma outra, faltaria a um dupiice dever, se deixasse de 
ciunprlr com a lei. 

Venho tarde, mas espero achar desculpa, nao tanto no genero 
de ocupagao da minha vida3 interrompida a atengao a cada bora 
do dia por objetos quasi sempre de natureza diversa, como na bon- 
dade de meus distintos consdcios, que nao ignoram que secessum 
scribentis et otia carmina gucrerunt. Verdade 6 que na minha vida 
piiblica, do foro e da imprensa, como advogado e como jornalista, 
ocorrem a cada passo altas questoes de praxe e dc direito, muitas 
delas importantissimas, e dificeis de resolver; mas passam tao 
rapidamenle como nas vistas de um panorama, e ainda bem nao 
ha tempo de ter fixado nelas a aten^ao, v£m outras ocupardhe o 
iugar numa sucessao interminavel. 
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H^nse de ressentir, creio eu, deste estado o trabalho que pudd 
elaborar sobre materia tao vasta e quase ignota, e o que inais e, 
imperfeitamente conhccida daquele me«mo, que se abalanfa a tra- 
li-ia sem outros eleraentos mais que as fugitivas reminiscencias de 
ha dez anos. 

Tendo aportado is praias da Africa ocidental, residi por alguus 
anos, mui poucos, na capital do antigo reino, hoje provincia de 
Angola, cursando o foro judicial. Ncsse trato vi muitas cousas, 
uraas que se me ofereciam aos ollios, e outras que procurei inda- 
gar, mais por simples curiosidade, que por verdadciro espirito de 
investigacao. Porera mais costumado a pensar do que a escrever, 
nao tomei infelizmente apontamcntos alguns das cousas estranhas 
que observava, atraves do cambiante mcio por que as via, numa 
das ra^as humanas a mais infeliz de todas e porventura mais mal 
avaliada. Mas atravessando o oceano, dilatara-se o men espirito 
com a contemplacao daquele quadro, que nada iguala, e parte das 
considera^oes que entao fiz debaixo da zona torrida, e ;i sombra 
do coqueiro, nas avenidas da cidade africana ao perpassarem-me 
longas enfiadas de pretos, uns do sertao portugues, e outros do 
gentio independente, e que a memoria pode conservar ate hoje, 
6 o que vou entregar a escrita, apresentando aos vossos olhos um 
painel que apesar de toscamente esbo^ado, mere^a a vossa atenfao, 
ao mcnos pcla novidade. 

Vou falar da rafa preta indigena das nussas possessoes do con- 
tinente da Africa ocidental dalem do equador, e gentio indepen- 
dente que entesla com ela na direcao do sul ate alturas do Bie, 
que todos falam os varies dialetos da lingua bunda. Direi o mais 
importante daquilo que me lembrar dos costumes que pude obser- 
var destas genles, aondc tudo e costumciro, quanta sirva para mos- 
trar que eles tern um sistema de moral religiosa c de direito pii- 
blico e jurisprudencia civil. Mas direi so o que for comura as 
diversas na?6es ou tribos, parte ainda hoje independentes, e parte 
sujeitas ao nosso impirio, dentro do espago que tenho limitado, e 
debaixo de um ponto de vista geral c filosofico. 

Ha muita cousa escrita por viaj antes, a raaior parte naturalis- 
tas, a respeito dos negros desta, que os nossos antigos chamaram 
Etiopia ocidental, mas o aspecto debaixo do qual os encaro e di- 
verso, e que a mira me parece novo. Os tra?os que hei de lan^ar 
aqui sobre materia quase inesgotavel, mas com a rapidez que com- 
porta este trabalho, ainda que sem liga?ao aparente^ e o meu in- 
tento que forraem uma figura distinta, que possa ver-se com os 
olhos do entendimento. E' uma civilizacao, perdoe o raundo civi- 
lizado este nome, 6 uma civiliza^ao talvez incompleta e mutilada, 
mas e a civilizagao dos negros de que cu vou apresentar o bos- 
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quejo, ousando contrapo-la em alguns pontos a tao apregoada civi- 
lizagao da ra^a branca. 

Talvez o meu programa nao fique assim bem definido, e o 
corpo desta Memoria peque por falta de metodo — mas eu nao 
prometo senao tra^os e ligeiros toques, que desenhem uma figura, 
so perceptivel aos olhos da alma, e que demonstre nos limites que 
tenho tragado, as felloes principals do carater religioso, moral, 
politico e civil de nao pequena por^ao de uma das ra?as humanas, 
que destaca de todas as outras pela cor negra ou fula da sua tez e 
pela la da cabega, e que tendo adquirido uma civilizacao imper- 
feita ou incompleta, ficou, ninguem sabe desde quando, e tem ja- 
zido estacionaria ate aqui. Considerarei pois a ra^a de que falo, 
no longo trato de terra que Ihe medi para campo das minhas con- 
sidera^oes, debaixo do ponto de vista da sua religiao, da sua moral, 
da sua constitui<;ao politica e com especialidade da sua jurispru- 
dencia, de que nos ocuparemos principalmente, segundo e nossa 
obriga?ao e proposito. A narragao dos fatos ira misturada com 
as considera^oes filosoficas e juridicas, que suscitarem, no ponto 
de vista transcendente em que nos temos colocado, como aquele 
que sobe ao monte para desenhar o panorama que avista. As im- 
perfeigoes do desenho ja eu pedi se relevassem. 

Entro sem mais deten^a na materia, que farei todavia preceder 
de algumas poucas considera^oes gerais. 

O conbecimento destas na^des pertencentes a raga de que me 
ocupo data da dpoca dos nossos gloriosos descobrimentos. Nao 
quero com isto por em diivida a circunavegaijao dos antigos. Mas 
se tal tradifao e verdadeira, ela se limita ao mero fato e e muda 
a respeito de tudo o mais. 

A unidade da origem da especie humana tem sido vindicada 
por ilustres filosofos, e repousa no fundamento eterno do Genesis. 
Mas donde veio esta gente? qual e a razao da sua cor e da la que 
tem na cabe^a, aonde as outras ragas 'humanas tem cabelo? Nem 
a historia, nem a ciencia por ora sabem dar a solu^ao cabal destes 
quesitos. A experiencia desde os tempos historicos, e muito curta 
na vida da humanidade, para que possa dizer-nos alguma cousa de 
certo a respeito destes fatos, que muito provavelmente vao buscar 
a sua origem aos confins da vida do genero humano, desde a sua 
misteriosa apari^ao sobre a terra. E' certo que o fenomeno da 
mudan^a de cor, se isso existe pelo efeito do clima, tem passado 
desapercebido, e desde que o espirito humano se aplica a estas 
indaga^oes, nao ha suficiente experiencia para resolver a questao 
por um modo indubitAvel. 
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Data a origem desta gente desde a dispersao dos homens na 
grande florcsta da terra? Comunicaram porventura com outro 
povo, de cujo contacto procedesse a civiliza^ao que apresentam ou 
civilizaram-se cles a si proprios, se podemos falar assim do cstado 
imperfeito em que se acham? Q germe da civilizaeao trazem-no os 
homens consigo ou e uma cousa que vcm de fora, como a semcnte 
do trigo que a natureza nao cria espontaneo em parte alguma da 
terra, e que ninguem sabe quern o inventou ou donde veio? 

Se este germe da civilizaeao e insito a natureza humana. por- 
que e que estes povos africanos ficaram assim parados no caminho 
do progrcsso desde tempos que ninguem sabe, a espera dessa invi- 
sivcl centelha vivificante, scm cujo impulso imediato parece nao 
poderem progrcdir? Parece que um poder magico ou talisma po- 
deroso Ihes tcm opresssas e adonnecidas as faculdades operativas 
do cntendiraenlo. E' um anatcma, ou e porquc ainda nao chegou 
o sen tempo nos dccretos da Providencia? A minha razao se perde 
no meio da escuridao dcstas qucstoes, cuja solueao esta envolta ou 
nas trcvas do futuro ou na noite do passado. Qualquer que seja a 
causa determinante do cstado de inercia ou imobilidade intelcctual 
em que estes povos foram achados e se conservam, e certo que elcs 
nao puderam chcgar a elevar-se ao culto externo da Divindade ncm 
ao conhecimento da escrita em nenhuma das suas fases. Seria por- 
que a arte de escrevcr e o culto piiblico sejam apanagio exclusivo 
uos povos agricultores? Mas elcs ja tinEam o milho, unico cereal 
que cultivam e a isto se reduzia toda a sua agricultura ao tempo 
do descobrimento, com quanto a sua feigao caractcristica seja a 
de povos cacadores, e por isso talvez nao colha esta razao que da 
Court de Gebelin, o autor do Mundo primilivo. Por que e que 
nalguns pontos que tcremos ocasiao de assinalar, fizeram tao avan- 
tajados progresses, que neles pode see cnconlre a Europa civiliza- 
da alguma cousa que imite, e noutros mal se diferen^am dos brutos? 
Nao falo dos pretos da nossa jurisdi^ao, porque esses o nosso con- 
tacto parece tern dcturpado no moral como no fisico. Falo do 
prcto geniio que vem comerciar a cidadc, e mormcnte dos Bies, 
que apresentam o tipo originario na sua maior pureza. Mens sana 
in corpore sano — Estatura quase agigantada, semclhando os tem- 
pos heroicos e bcleza de formas que em nada cede a ra^a cauca- 
siana, sobrepujando a do varao a da femea, como parece ser a lei 
da natureza. E o mesmo e em moral, que com poucas excetoes 
conforma com este fisico, segundo havemos ter ocasiao de raostrar. 



PRIMEIRA PARTE 

DO SISTEMA RELIGIOSO E MORAL DfiSTES POVOS 
JA NO TOCANTE A SUA VIDA DOMESTICA E JA 
PRINCIPALMENTE NAS SUAS RELACOES 1NTIMAS 
E INDISSOLUVEIS COM O SEU SISTEMA DE INSTI- 

TUigOES POLlTICAS E CIVIS. 

Qual e a religiao destes povos? A quern adoram? Nao sera facil 
dize-lo. E dai muita gente ha concluido que eles nao tem ideia de 
Dens nem religiao. E na verdade a primeira vista, pelo menos, 
assim parece. Em parte alguma da regiao, de que falo, se acham 
tcmpios, nem altares, nem sacerdotes — sinal nenhum de culto ex- 
terno, pelo menos, publico. Ouvi falar em Loanda que havia ate 
pessoas da cidade, gente da terra, que tinham idolos em casa, no 
mais secreto dela, e com mocamba ou aia destinada a servi-los. 
Nao acredito. Se os houvesse escondidos em Loanda ou em Ben- 
guela, havia de have-los publicamente no sertao entre o gentio. 
Nem eu creio, pelo que vi, que o chamado Fetichismo seja religiao 
alguma, pelo menos com relaqao aos lugares e pessoas de que trato. 
Desta palavra Fetiche julgo que deriva a nossa de feitigo, e ainda 
ninguem asseverou entre nos que a cren^a ou pratica da feiticaria 
formasse uma religiao a parte, de que os chamados feiticeiros sejam 
os sacerdotes e divindade o diabo ou outros quaisquer espiritos. 

Mas a Europa, a esta Europa civilizada, aonde ainda se con- 
servam, e nao somente entre a plehe rude e ignorante, as crencas 
e praticas dos feiticos, quem faria este presenle? Os povos bar- 
baros que se diz seguem a chamada religiao do Fetichismo? Nin- 
guem o acreditara por cerfo. Seriam estas as crencas primitivas do 
genero 'humano, isto e, daquela parte, que nao soube guardar o 
deposito da revelacao, como tudo obriga a crer o principio da uni- 
dade, a respeito da origem do homem? O que nao pode negar-se 
e que em todo o raundo existem reliquias disto a que chamamos 
feiticeria, relegada pela luz da civilizaqao para as camadas inferio- 
res da sociedade, sendo uma cousa, ao que parece, ingenita ao 
genero humano, visto que se ve por toda a parte, e com o ca- 
rater, se tal se Ihe pode chamar, de religiao domestica, subsis- 
tindo com todas as outras religioes, e girando, por assim dizer, 
numa orbita concentrica. A mesma Igreja Crista reconhece posi- 
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tivamente esta crenfa do coraercio dos homens ou possibilidade 
dSle com os espiritos raaus, que todavia condena e o influxo destes 
no mundo moral, posto que com permissao divina e nos limites 
que o Onipotente Ihe tem assinalado. E nera o povo escolhido de 
Deus foi alheio a cstas cren^as, pois ai vemos a feiticeira de Endor 
invocando a alma de Samuel a instancias de Saul; sendo que a re- 
ligiao judaica, estabelecida pelo verdadeiro Deus, parece te-lo sido 
sobre a proscrifao da arte divinatdria, bem como sobre a dos idolos. 

Foram pois estes os rudimentos que precederam toda a mitolo- 
gia paga, e o primeiro passo dado pelo genero huraano no caminho 
da religiao, excetuado um povo unico, e serao estas as reliquias do 
mundo primitivo nesta parte, existentes ainda hoje no mundo mo- 
derno? E o que parece mais provavel. 

O primeiro rebombo do trovao que rolou nos ares depois da 
apari^ao do homem, e a primeira ccntelha de raio que ele viu des- 
pedir das nuvens aglomeradas, e o primeiro roncar dos ventos que 
ouviu desencadeados, deram-lhe infalivelmente a ideia de uma ou 
mais potencias superiores, cuja presen^a o aterrou. — Et ecce coe- 
perunt audiri tonitrua el micare fulgura et nubes densissima ope- 
riri montem. — Dai nasceu por ventura a primeira crenca dos 
espiritos e do outro mundo e a cogitacao dos meios de se aplaca- 
rem, antes que se dhegasse a ideia consoladora da Divindade beni- 
gna e que se Ihe rendcsse culto de amor. Nesta religiao primitiva, 
se assim se pode chamar, todos cram sacerdotes, tanto homens como 
mulheres. Depois com a invcn^ao ou introdugao da agricultura e 
com os progresses da sociedade civil e inven^ao da escrilura sim- 
bolica, silabica ou alfabetica, e que se chegou ou subiu, sem que 
ninguem saiba por que meio, a nao ser o da revela^ao, ao mais 
perfeito conhecimento da Divindade, ao dos destinos futures do 
homem e ao de urn culto externo e piiblico. 

Os pretos de que tratamos parece terem ficado naquele estado 
rudimental que pressupoe cren^as religiosas e a ideia de Deus, com 
quanto eles paregam nao reconhecer nem dar culto senao as poten- 
cias maleficas. Mas e notavel que estas potencias maleficas com 
relaQao ^queles de que trato, sejam, pelo menos na maior parte, as 
almas dos mortos e com especialidade as dos conjuntos. Esta infe- 
licisslma cren^a acha-se ate arraigada em Loanda. 

Os funerals solenes sao a mais frisante prova, que o genero 
humano tem dado, da crenga da outra vida. E com efeito estas 
gentes acreditam nas almas, para eles objeto sempre de horror e 
□unca jamais de saudade. Vai-se-lhe deste mundo filha ou neta 
— 6 sempre a alma da mae ou da av6 falecidas que a vieram buscar 
ou matarara, porque se Ihes faltou a alguma solenidade funeraria, 
ou por outra qualquer razao. Aterrados com estas ideias cuidaram 
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em procurar preservativos contra a crueldade das almas ou de 
outras potencias malfazejas. Sao estes em grande parte os feitigos, 
dc que usam, e muitos deles tamb^m para fazer mal — sao amu- 
letos ou talismas e alguns figurando pequenos idolos, que guardam 
cuidadosamente, mas a que nao dao culto nenhum. 

Conheci em Loanda urn preto de Cabinda que trazia a cintura 
um semelhante idolo ou figurinha tovsca de menino, Perguntando- 
Ihe pelo que aquilo significava, disse-rae que tendo nascido gemeo 
nao podia deixar de traze-lo consigo, e que no raomento em que o 
perdesse, morria. Eis de que geralmente servem os idolos Fetiches 
ou feitigos entre os negros. Sao defensives e nada mais. 

Nao ouviram pois estes povos soar ainda a voz da revelagao 
ou nao chegaram a um estado de perfei^ao social capaz de criar os 
poetas ou os vates, que nos primitives tempos ensinaram ou prega- 
ram a religiao, com quanto ela nao seja invento humano, porque e 
a tinica cousa que a civilizacao nao aperfeigoa? 

Se o progresso, como ja disse, 6 congenito a natureza bumana, 
quern sustaria estes povos no sen caminho? Receberiam eles de 
outros, ainda assim, este estado posto que tao imperfeito? Sera 
este o estado primitivo ou secundario? Se fosse primitivo, seria 
entao verdadeira a respeito dele a sentenga de que — primus in 
orbe Dens fecit timor? — Porem se e falso o principio de que o 
temor fizesse os deuses, parecera talvez indubit^vel por tudo o que 
temos dito, que ele produzisse os feiti^os — o feitichismo; que no 
sentido generico, em que o tomamos, parece ter sido algum tempo 
o estado quase universal. A estas consideragoes levam principal- 
mente as id^ias que ambos. Court de Gebelin e Jodo Vico, trataram 
no seu mundo primitivo, aquele com relacao a origem das linguas, 
e este na sua Scienza nuova que respeita a origem das institui^oes 
humanas, ou das id^ias da humanidade, e que foi tratado por ele 
debaixo do ponto de vista do mais puro racionalismo. Mas eles 
nao trataram desta questao, que e uma das mais importantes para 
os conhecimentos do que sera possivel saber-se dos primordios do 
genero humano. 

E certo por outro lado que este estado imperfeito ou antes rudi- 
mental de religiao serve de fundamento a moral destes povos — e 
ousamos dizer tambem, de fundamento mais eficaz talvez que o de 
religioes mais perfeitas. Todas estas amea^ara com os castigos do 
outro mundo, que s6 vem os olhos da f6. Mas aquela ameaga pelo 
contrario, com castigos neste mundo, parecendo ate nem cogitar da 
outra vida. Vimos em Loanda uma escrava andar presa com um 
grilhao porque nao quiz sujeitar-se fis infames propostas do seu 
senhor. Seria por querer guardar castidade ou fidelidade ao bar- 
regao? Nao por certo. E porque ela provavelmente se acharia 



debaixo do imperio dc algum feitico para quc nao comunicasse com 
outro homem, e comunicando, a morte seria certa. Outro cxemplo. 
Se ura homcm toma araores com uraa preta ou mulata c pretende 
tc-los ao mesmo tempo com a irma desta, a isto chamam clas agoiro 
ou quejilia, dondc parece ter-nos vindo o vocabulo de quesilia, e 
a razao e porque um dos tres ha de morrer dentro do ano; 
exceto se fizerem feitifos ou remedios que na lingua da terra cha- 
mam milongos, os quais xo os feiticeiros ou milongueiros sahem 
fazer, que xirvam de defensive. A pureza das ra^as, e a conserva- 
9ao, nao so do fruto da uniao dos dois sexos, mas ate mesmo a dos 
seus germes acham-se tambem protegidas por principios salutares. 
K com efeito e quejilia a mistura dos sangues e o coito durante 
a gesta?ao do feto, e enquanto e amamentada a crianca, ou pelo 
menos durante o primeiro ano de ieite. A vida humana escusado 
sera dizer que se acha tambem garantida pelo medo da alma do 
que e morto. Assim e que os crimes a nao ser no estado de ern- 
briaguez, sao muito mais raros entre eles do que entre nos. 

Quase insensivelmente passamos do que chamam a religiao 
destes povos para a xua moral, que neles esta confundida, assim 
como com o direito, como tern sido sempre a principio em toda 
a parte. E nao excetuaremos Roma nem Atenas, nem nenhum 
daqueles povos, que tendo vivido provavelmente por largos seculos 
a maneira destes, come^ararn de novo por uma institui^ao politica, 
formados cm corpo dc leis e na?ao, com um la^o federative mais 
ou menos indissoiuvcl, e templo, sinhedrio ou arebpago comuns. 
Isto prova a origem remota destas cidades. que vemos surgir dc 
siibito e por cncanto, como Palas, armada e pronta da cabe?a dc 
Jupiter, com quanto nao possamos cnxcrgar o fenomcno, a que 6 
devida a mudanca. 

Incerto se havemos de colocar os fciticos, que sao por assim 
dizer quase o todo da parte rcligiosa dos pretos, nesta ou se na 
moral, tao estreitamente unidas se acham elas, diremos alguma 
cousa tambem da adivinhacao e dos agoiros, que formam o comple- 
mento deste sistema, quo tem raizes cm toda a parte, que ainda 
nao puderam exlirpar-se. Mas estc carater de univcrsalidade, que 
ninguem pode ncgar-lhe, deve tcr algum fundamento, ou na nossa 
natureza, se acaso e criatura nossa, ou entao fora de nos. Mas nos 
alem daquilo que aprouve a sabedoria divina ensinar-nos por via 
da revelafao, sabemos tao pouco das leis do mundo moral, princi- 
palmente depois dos cspantosos fenbmcnos do magnetismo animal, 
que nenhum pensador ousara afoitar-se a aventurar um juizo abso- 
lute ou pro ou contra em semelhantes materias. O entendimento 
mais despreocupado nas ocasioes ordinarias da vida teme os agoiros 
dadas certas circunstancias, e interroga a sua sorte. Sera porque 



bebeu com o leite estas ideias, ou porque o entendimento enfraque^a 
nas siiua^oes mais arriscadas? Nao admira por tanto que o preto 
creia era agoiros, e que consulte os adivinhos. E' porem um fato 
presenciado por mim nos anos da rainha residencia em Loanda, 
numa epoca ainda de descrenga, oue nao vi preto convertido as 
ideias e pcnsar do branco, mas vi convertidos muitos brancos as 
crengas e praticas dos pretos, principalmente mulheres. Os agoiros 
com rela^ao ao ponto que nos ocupa, sao, em parte aquilo a que 
nos damos o mesmo norae, e era parie o que os pretos chamam 
quejilia, e de que acima ja demos uma ideia, cumprindo notar, que 
o que em nos nao passa de mera supersticao, e neles de certo modo 
um sistema de moral. Alem de agoiros tern os pretos tambem 
auspicios ou ritos de que falaremos noutra parte. Agora diremos 
dos adivinhos que em Angola chamam chinguiladores. Tambem se 
adivinha pelo ferro em brasa e pelo chamado juramento de Indua 
tao afamado, que e uma especie de juizo de Deus de que abaixo 
falaremos. Tudo isto tem o carater de sacerdocio domestico ou 
privado, com quanto para servico do piiblico, hem como os cirur- 
gioes ou boticarios. Ainda que o de feiticeiro ou milongueiro, que 
sao os que preparam com a casca de Indua ou Incassa a bebida 
chamada o juramento, de que depois falarei, seja como uma especie 
de oficio, nao e assim a respeito dos que chinguilam, que parece e 
um dom ou privilegio de fainilia, que se transmite por herancja com 
certas solenidades. Dizem que os chinguiladores trazem na cabega 
um sinal do cabelo que os naturais do pais mui bem con'hecem e 
que eu nunca pude perceber, sem embargo de ter sido defensor 
judicial de alguns deles, acusados por essa causa de cumplices em 
delilos, perpetrados por motivo dos tais chinguilamentos. 

Contarei dois casos que provam isto — um presenciado da 
minha casa no quintal de um meu visinho europeu, e outro passado 
em juizo e processo crime, de que eu era advogado oficioso dos 
reos. 0 tal caso de quintal e como segue. Estava doente um meu 
vizinho, que era um sertanejo europeu e nao sei se degradado. 
(Jansado dos remedios da botica, recorreu finalmente aos milongos, 
talvez porque acreditasse mais nestes. Tinha vindo do sertao, su- 
ponho que expressamente para o efeito, uma corapanhia de pretos, 
trazendo consigo uma pretinha que mostrava idade de dez anos. 
Era esta a chinguiladeira, a quem todos respeitavam e que operava 
o sortilegio. 0 pobre homem estava no quintal sentado, pintada 
no rosto a doenga e sdbre uma cousa alta ao pe dele a negrinha 
e os pretos fazendo roda. Deram-lhe a e!a uma espada, com que 
cortou os ares em todas as direcocs em voita da cabega do paciente, 
acompanhando esta operagao de palavras que eu infelizmente nao 
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entendia porque nunca soube o ambundo, nein tinba ali quem me 
explicasse. 

Quanto ao ambundo, que assim se chama em Angola a lingua 
bunda, noutra parte notei que ela 6 a lingua fundamental de todas 
estas tribos e na^ocs diversissimas, e diferenle so nos dialetos. 
Deve de ser formosa e«ta lingua, por que e mui rica de vogais e 
segue a ordem inversa, que dizem ser a natural. E com efeito do 
quadro da cxpressao a palavra mais frisante e aquela que o preto 
sempre aprescnta primciro: se se manda buscar pao por exemplo, 
ele nao diz como nds — nao ha. pao —; por^m sempre — pao nao 
hd -— bolo cand. — Manejam eles a sua lingua com uma facilidade 
espantosa, e eu vi num juizo de paz uma mulata, citada por sua 
mae e irma pretas para vir desnegar-se de irma e filba delas, de 
que parece de soberba, em razao da cor, envergonhar-se, que falava 
com tal verbosidade e impeto de eloqiiencia, ao que se via e quanto 
era dado conjeturar pelo gesto, que nunca vi dcpois orador num 
tal grau de entusiasmo. 

0 caso da pequena chinguiladora talvez nao prove completa- 
menle a hereditariedade do oficio, sendo isto porventura uma reli- 
quia do sacerdocio familiar primitive de que cm quase todas as 
na^ocs houve cxemplos, mas o outro que vou contar tira todas as 
duvidas a tal respeito. 

Ealecera no distrito dc Ambaca on no Golungo alto um preto 
chmguilador que deixou filhos c mulheres. O norae dcste preto 
ja me nao lerabra. Mas 6 certo que ali se acharam tambcm uns 
sobrinhos ou chamados expressamente ou por acaso. Segundo o 
sistema dos africanos, pelo menos nas plagas de que tenho noticia, 
a succssao nao passa em linha reta, mas vai do pai aos sobrinhos, 
filhos de irma. Este ponto da sucessao hci de eu tratar largamente 
noutra parte. Por ora basta saber que os filbos nao herdam dos 
pais. A virtude de chinguilar, ou o espirito, que, ao que parece, 
tinba o defunto na cabe^a, devia passar aos sobrinhos, como passou 
com efeito, quero dizer como crerani eles ter passado por meio de 
certas solenidades ou ritos praticados com o defunto. 

Esta supcrsliciosa crenga de mulheres ou homens que tern 
espirito que fala neles e adivinha e de gente de virtude, nao 6 alheia 
a nossa terra, e lembro-me de ter visto ainda em rapaz uma destas, 
que diziam, com verdade ou sem ela, nao ter comido ha semanas. 
Pareceu-me num estado de sobrenatural excitamento, e uma voz fora 
do comum quando falava o espirito. Era magnetismo ou histerismo, 
ou o que era? A boa gente, as mulheres, acreditavam que era ver- 
dade. Os padres e os que campavam de espertos, diziam que era 
tudo mentiras e fingimento, e assim com eles dizia eu nessa dpoca 
do meu tempo da gram^itica, mas agora nao digo nada. A16m de 
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que, depois disso, as cren^as amortecidas tornaram a reanimar-se, 
e o mundo moral, com o novo impulse dado na Alemanha e na 
Franga idtimamente, ainda quc incerto nos sens passos, caminha 
evidenteraente na dire^ao do espiritualismo. 

Mas voltemos a nossa historia, e sem sabermos dizer se eram 
muitos, ou se so um o espirito do defunto chinguilador, nera, nesta 
ultima hipolese, como e que ele se dividia por dois e certo que 
esta heranga passou intacta aos sobrinhos, e que os fiilios do de- 
funto querendo dela tirar proveito, propuseram aqueles estrear o 
dom recebido, adivinhando qual foi o motive da morte. 

E de saber que em Angola ninguem tem licen^a de morrer da 
morte que Deus Ibe deu. Morre porque algu^m o matou com fei- 
tifos. Procede daqui a m4 fama da terra, porque nos de ordinArio 
tomamos por veneno os milongos que na lingua do pais significam 
tambem feitigos, venenos e remedies promiscuamente. Ouvi IA 
falar muitas vezes em venenos, mas nunca vi os envenenadores, nera 
prova disso em juizo, ou fora dele. E sobre isto ainda hei de con- 
tar um caso. 

Os lilhos do tal defunto eram ladinos de Ambaca, mas os pri- 
mos, sobrinbos deste, nunca vi pretos mais simples. Eram a boga- 
lidade ou a inocencia em pessoa. Este defunto tinha um intimo 
amigo. E como ele oferecera durante o obito um pouco de tabaco 
as viuvas, entenderam os pretos bogais que o autor da morte do 
tio nao podia ser outro senao ele. Daqui, da infeliz experiencia 
surgiu uraa cena de horror que deu motivo ao processo, de que 
acima tenho falado. Crentes naquilo, como se fosse no Evangelho, 
os de Ambaca, filhos do finado chinguilador, pegaram no pobre 
homem, e amarrando-o, acenderam uma fogueira por baixo dele 
para queimar-lhe as paries pudendas, origem do delito na mente 
deles, e o fizeram expirar nos tormentos. 

Vindo todos presos para Loanda em virtude da promiucia, fui 
eu nomeado defensor. Os filhos, principals criminosos, negaram, 
como gente mais esperta; mas os sobrinhos confessaram ingenua- 
mente haver assistido ao suplicio, em que tiveram alguma parte 
fustigando com varas o infeliz. Todavia, afirraando ser verdade o 
que tinham adivinhado, vieram com a coarctada de que nao foram 
eles que bateram mas fora o bango ou espirito, se a memoria me 
nao falha, quern o tinha castigado. Porem espirito ou alma diz-se 
zumbi na lingua bunda e bango parece quer dizer cousa diferente. 
Mas a esta gente prcta, quando se Ihe pede explica^ao, e raalhar era 
ferro frio, nao dizera nada. 

Parece-me que tenho provado suficientemente por estes fatos, 
que o tal dom de adivinhar se transmite por heranfa, e nao pode 
exercer o oficio ai quern quer. 
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A respeito de venenos tambem pronieti contar um caso qua 
prova a ininha opiniao, dc que os negros sao antes credulos, como 
toda a gente ignorante, mas nao envenenadores, como se Ihe atribui 
falsamentc. 

Estava cu um dia na audiencia, e cis que aparece um prcto 
muxiloanda que tanto vale como natural ou habitante da ilha de 
Loanda, que sao todos pcscadores, trazido ao correcional pelo quei- 
xoso que o acusava de Ihe tcr feito ndlongos em um copo de aguar- 
dente. () juiz de direito cuidava que aquilo era vcneno e tratava 
de indagar sbbre o ponto da bebida. O escrivao que chamavam o 
mUw Alvaro nao soubc explicar o negocio. Mas o delegado inte- 
rino a esse tempo, homem da terra c espertissimo e advogado de 
provisao, entcndeu logo o que era, e explicou ao juiz que o quei- 
xoso nao se queixava de cousa alguma que Ibe dessem na aguar- 
dente que Ihe fez mal, mas sim do dinheiro que Ihe o reu dera, 
meia macula suponho. com que comprara a aguardente. 0 juiz 
raandou que o reu fosse em paz e melessem o queixoso na cadeia, 
e julgou ter feito justica. Mas eu encaro a questao de outro raodo 
e julgo que a parte acusadora tinha mais de ignorancia que de 
malicia. 

Vi muitas vezes, em Loanda gente aterrada por causa de uns 
riscos toscos feitos diante da sua porta, ou por um embrulho de 
trapos ou cousa seraelhante. 

Eis os milongos da costa da Africa, que sao parte dos feiti?os 
— vocabulo que sempre ou quase semprc se toma em mau sentido, 
e nao ha injuria maior em Angola do quo chamar a alguem feiti- 
ceiro. Ao pe de uma injuria destas tao grande, ficam a perder de 
vista as que se dizem aos europeus mais afrontosas. E isto tern 
conseqiiencias gravissimas, porque se acaso o infeliz apodado de 
teiticeiro se nao justifica, o mcnos que Ihe acontece e pegarem-lhe 
fogo a cabala. (1). Deve entao recorrer para purgar-se da mancha 
a prova terrivel do juramento de Indua em que se vai jogar a 
vula. Mas nunca pude resolvcr este juiz, sem embargo do que levo 
dito, a considcrar injuria atroz a afronta do nome de feiticeiro. 
E uma lacuna que deve ser preenchida quando haja de fazer-se 
legislacao especial para a Africa. 

Temos pois lan^ado alguns tra?os que dao talvez uma pequena 
ideia fugitiva do estado religioso e moral desta ra?a ou destes povos, 
sobre parte dos quais nos dominamos, estando em contacto pelo 
comcrcio com os outros, que pode ser venham mais tarde a avassa- 
lar-se sem ser por meio de conquista, quando alguem der impulso 

(1) Chamam em Loanda e em toda a provincia de Angola cubatas as 
casas dos pretos, feitas de barro e canas, e cobertas de palha. 
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eficaz as coisas de Africa, e que no entanto reputam o nosso poder 
decaido como se fosse o mesrao de outras eras. 

Contarei dois outros casos que o comprovam. Mas antes disso 
farei uma ligeira observacao. Ao Rei de Portugal chamara eles 
Muaniput — pai ou rei dos Portugueses. — E e tao grande a ideia 
que formam do seu poder no interior, que julgam seus filhos ou 
vassalos todos os brancos, chamando ao reino o Put grande, e as 
outrora possessoes e hoje imperio vastissimo do Brasil, Put pequeno. 
Dai se ve bem a opiniao que ainda hoje tem da nossa grandeza 
decaida. Entre eles e ditado que o Maniput tem os bra^os en- 
colhidos; mas que se acaso os estende nao ha ninguem que resista. 
E estas sao as ideias que vogam na gente popular dos presidios 
e por todo o sertao gentio ate aos confins da Lunda e dominios do 
Mathiamfo, que na opiniao comum e o mais poderoso potentado da 
Africa interior, viagem de quase dois anos. 

Vi pretos da Lunda em Loanda em casa de uma senhora que 
ao tempo era das que mais negociava para o sertao. Tinham vindo 
atraidos pela fama do seu negocio e supunham-na talvez uma 
grande princesa dos dominios de Moeniputo Contou-me que 
quando chegaram se haviam prostrado diante dela ao costume da 
sua terra, tributando-lhe uma especie de adorapao. Acrescentou 
que todos se reputavam escravos do seu dinasta, cujo poder e tao 
grande que nao pode jaraais sair do ambito da casa em que habita, 
e que provavelmente nao passa de vasta galeria de casas ou cuba- 
tas de palha, fechadas em torno. E uma cousa notavel que quanto 
maior e o poder destes regulos, que charaam Sobas, Dembos, Jagas 
etc. mais coarctada tem a liberdade. O Rei do Congo, como e 
sabido, nao pode chegar as suas praias nem ver o mar. E o 
Matianfo nao pode sair de casa. E uma especie de veto a moda 
deles, tendente ao que parece, a limitar-lhc o poder. Mas a base 
ou a sanpao de tudo sao os agoiros. 

E ja que falei em agoiros direi tambem, que e agoiro, e muito 
grande entre o preto gentio e independente morrer o Soba natural- 
mente. Dizem que se morrer deste modo leva o estado consigo 
para a cova e e um agoiro terrxvel. Rodeado dos Macotas, ou su- 
jeitos de outro nome semelhante segundo as diversas nacoes, que 
sao os seus conselheiros e ministros e magnates da sua corte, quando 
enferma gravemente, e se a eles parece que nao escapa, acabam-no 
ali de matar as maos deles para que nao morra por si, o que e 
uma calamidade publica e agoiro dos maiores. 

Dos ritos com que eles se inauguram, hei de falar noutra parte, 
e deles alguns terriveis, como o do Jaga ou Soba de Cassanje, que 
hoje se acha avassalado, tendo nos proscrito esse rito por um 
tratado — a^ao grande que nos honra, e que foi estipulada era 
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beneficio da humanidade. Lcmbrarei aqui de passagem que i um 
grande crime entre o gentio, e que tem pena de escravidao, dizer 
que o Soba raorreu, antes de se publicar oficialmente a sua morte. 
Parece que nas terras da nossa jurisdi^ao, como tive ocasiao de 
ver de um processo, se praticam ainda esses ritos secretamente na 
inaugura^ao dos Sobas, hoje raera sombra do que foram, e reduzi- 
dos ao maior aviltaraento. 

Quando cheguei a Loanda, um dos primeiros espetaculos que 
me fez impressao, foi ver um Soba, nao sei se calgado se des- 
caifo — porque e de saber que alguns Sobas nao podera andar cal- 
9ados, pmr ser agoiro ou contra o uso, que ai 6 lei. Vinha com 
seu chap6u de borlas, a maneira de capitao mor, e com seu capote 
de camelao e preso por uma corrente de ferro. Julguei que era 
algum facinoroso ou que se tinha rebelado contra nos. Nao era 
nem uma cousa nem outra. Tinha tido uma pequena briga com 
um soldado da terra que o ia citar ou nao sei que, e encabe^arara 
o crime em resistencia A justi^a. 

Mas voltemos a historia prometida para comprovar a ideia que 
ainda se faz do nosso poder 1A na Africa. Faz-rae isto lembrar o 
easo dos capitaes ou reis bArbaros no tempo da sua invasao que 
solicitavam do senado romano, a quern podiam ditar a lei com suas 
hordas, a honra de patricio ou tltulo de senador. No conselho 
do governo a que entao eu assistia como vogal na vacancia do 
governador, foi aprcscntada uma carta de um polentado do interior 
de mais de duzentas l^guas de distancia, de nome da terra que me 
nao lembra mas que em portugues queria dizer D. Cdiro de Elefante. 

Os Sobas de ordinario, em toda a Africa, aonde a fama do 
nome e usos de Portugal tern chegado, assim como os magnates do 
Congo, tomam dom a portuguesa e intitulam-se fidalgos. Vi preti- 
nhos e pretinhas de pe descal^o, e com um pano ou tanguinha a 
cobrir-lhes as vergonhas, e nuas no resto do corpo, que eles diziam 
— esta A fidalga. 

Pedia o tal D. Coiro de Elefante ao Maniputo, que assim cha- 
mam tarab^m ao capitao general, que Ihe houvesse de nomear secre- 
tArio ao portador da tal carta, que era um preto ladino, suponho 
que da nossa jurisdi^ao, que falava bem o portugues, dando-se-lhe 
ao mesmo tempo uma patente para poder vestir farda. Fiz as 
maiores diligencias para que se anuisse ao pedido, indo nisso pelo 
menos a nossa gloria, comprada a custo de uma cousa que para 
n6s era de nenhum tomo e subslancia. Mas a nada se moveram os 
meus colegas. Disseram que o Soba era algum bebado de qu© se 
nao devia fazer caso. Aleguei que era uma nomea^ao que faziamos 
para um pais estrangeiro independente, de que nos vinha o lucro 
imediato dos direitos do selo e feitio da carta e patente, e que 



— 41 — 

era uma honra mui grande e podia ser de interesse no futuro exer- 
citar direitos de soberania, numa na?ao ou tribo, posto que bdr- 
bara, independente e soberana, e o que mais era a pedido do pro- 
prio chefe ou soberano, o qual no ato, que praticava, de nos vir pe- 
dir a n6s que nomedssemos um secretario para o seu estado com uma 
patente que o habilitasse a usar de farda, reconhecia a nossa supre- 
macia, e nos prestava uma tal ou qual especie de homenagem, e 
podia ser talvez um principio de civiliza?ao. Foi vox clamantis 
in deserto. Ja me nao lembra se live algum voto a meu favor, mas 
e certo que fui vencido. 

O outro caso aconteceu por ocasiao, e durante a guerra que 
sustentamos contra o Qailuange QuictQamba, soba outrora sujeito ao 
Ginga, que o tinha como rebelde, e de cujos estados, que conquis- 
tamos, se formou o presidio Duque de Braganga. Nesta guerra 
que fez, sem diivida o pobre preto tinha razao contra nos, porque 
a tomadia no Hari, que e um cabado (1) da dependencia do nosso 
presidio de Ambaca, nao era mais que a represalia da tomadia ou 
roubo de fazendas, que na nossa jurisdi?ao se Ihe bavia feito. 
Agora por falar no cabado do Hari (ha Hari de baixo e de cima), 
que e lugar que, antigamente dava um conto e quinhentos de renda, 
iembra-me que de ordinario eram cabos tenentes coroneis ou majores 
sujeitos as mais das vezes a um alferes ou tenente que era o chefe 
do distrito, cujos eram subalternos. Durante o curso da guerra, 
que ao principio caminhou com varia sorte, foi-nos aprisionado 
um alferes e quase nos ia sendo tomada uma pega de artilheria de 
campanha. 

Ainda ai esta hoje em Lisboa o regente do presidio que coman- 
dou essa guerra, em que e fama, se fusilarem e venderem prisio- 
neiros! Este alferes suponho que hoje e major e tem o apelido de 
Bessa. O Quiloange nao sabendo o que fazer dele, cuja guarda o 
estorvava provavelmente nas suas operacoes, raandou-o para o inte- 
rior para ser guardado nas banzas dos Sobas seus aliados. Mas 
nenhum destes teve for^a e ousadia de conservar em custodia um 
oficial do Maniput, e mais era ele filho da terra e cor trigueira. 
Nao houve quem quisesse assumir a responsabilidade do feito, e o 
oficial veio embora nao ousando ninguem tomar-lhe o passo, 

Ao alferes do nosso exercito ninguem Ihe tocou com um dedo, 
nem ousaram rete-lo preso, pretos que chamamos barbaros, e nos, 
se e verdadeira a voz, que correu, fusilamos para exemplo dois ou 
tres sobas que aprisionamos, sequazes do Quiloange, que nao eram 
nossos vassalos, e a junta de fazenda mandou vender os prisioneiros 
era pra^a, e entre eles uma parenta do rei da Ginga que deu cui- 

(1) Parte de presidio ou distrito governado por um cabo sob a depen- 
dencia do chefe. 
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dado a resgatar ao distinto vice-almirante, visconde dc Santa Cruz, 
quando governou Angola. 

Creio que bastarao estas provas, a que ninguem parece ter 
atendido, para dar uma pequena ideia do respcito, que ali nos tem, 
e que puderamos converter em amor, se os que vao la governar 
levassem consigo o espirito do grandc amigo da civiliza?ao e dos 
pretos, o ilustre Sa da llandeira. 

Continuando ainda a tratar do sistema religioso dos pretcs, 
(juase indissoluvelmente concxo com o moral c juridico, a que nos 
vimos obrigados a restringir cste primeiro trabalho por nao sair 
dos limites de uma Memoria, falarcmos das mulheres, do casamento 
da terra, que ali chamam lembomento c da tao diversa iddia que 
ali se faz do quo chamamos honra feminina, e conscqiiencias mo- 
rais que resultani, tao diferentcs do que supomos. Isto entra tam- 
bem, corao ja disse, no dominio da religiao. Por fim tratarci dos 
ritos dc Cassanjc, deixando para outras Memorias o muito cjue ainda 
iesla a dizcr desta gente c das fcicdes morais que a caracterizam. 

A largueza do assunfo que me propus, e cujos horizontes se 
tem dilatado a medida que nclc vou fixando a atcn^ao, scrvira de 
desculpa ao desalinho e desconexao do trabalho, destinado a abran- 
ger uma area muito maior, que foi precise cncurtar interpolando-o 
a cada passo com digressoes, que fora talvez melhor por cm notas 
para nao. cortar o fio do discurso. 

Na Africa, pelo menus naquela de que tenho noticia, nada ha 
raais infeliz ncm mais digno de do do que as mulheres, c ate talvez 
sem excegao dos escravos. Sao elas as que trabalham dc enxada 
para sustentar os filhos e o marido, que apenas tem obrigacao de 
as vestir, fiando c nao sei so tcccndo o pobrc pano de algodao 
que Hies cobre a nudez, em (juanto elas regam a terra com o suor 
do sou rosto. Quanto ao mais, os homens andam sempre no cami- 
nho, em dbilos, que ali fazem com grande solenidade, c visitas c 
funydes. A poligamia csta em uso, c eles tem tantas mulheres, nao 
quantas podem sustentar, porque sao elas que os sustentam a eles, 
mas quantas podem adquirir. Para se adquirirem e precise nego- 
ciar com os parentes, porque nenhuma mulher e sni juris, e a sua 
tutela parece e uerpctua como o era cntre os romanos. Sao sem- 
pre fil'has-familias e do poder do marido ou por morte ou por 
divorcio, recaem no poder dos parentes, nao sendo sous nem os 
fithos, que pertcnccm aos tios irmaos delas, cujos herdeiros sao. 
O casamento trata-se com os parentes da noiva, com quern se ajusta 
o dote, que se reparte por eles, e por ela, quero dizer, aplicando 
uma pequena parte para seu enxoval. Na cidade, cincoenta mil 
rcis, que chamam urn saco (de cobre) e o pre^o regular do dote 
para casamento. No interior, mcsmo nos nossos presidios, uma 
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ou duas pegas de fazenda de lei e quanto basta e um mago de mis- 
sanga, que vale como dinheiro, Escuso dizer que o noivo e que 
faz o dote a noiva como assim devia ser a vista do seu destino futu- 
ro e dao eles uraa razao que e plausivel. Dizem que um semelhante 
dote dado aos parentes e o preco dos incomodos da criagao da 
muiher, e parece ate certo ponto ser tambem o prego da virgindade, 
como era entre nos antigamente o dote por compra do corpo ou 
segundo foro de Espanha, pois que tacitamente se subentende a con- 
digao de estar virgem. A falta desta condicao, que nunca se da, 
porque seria uma desonra e vergon'ha, a que nenhuma se expoe, 
intoleravel para os parentes e para elas, e causa de repiidio para o 
marido e restituigao do dote para aqueles. No meu tempo deu-se la 
um caso grave sobre este ponto, creio que em S. Jose de Encoge, 
que embaragou de tal modo o chefe daquele distrito, que se julgou 
obrigado a consultar o Conseiho do Governo de que eu entao nao 
era membro. 

Um preto ajustou-se com os parentes da noiva, a qual levou 
para casa e depois tornou com ela dizendo que nao estava boa. A 
preta dizia que era verdade, porem que fora o marido ou barregao, 
como chamamos a estes assira casados, que a tinha antes desflorado, 
prometendo ir pedi-la aos parentes, quando tivesse ajuntado o dote 
que andava diligenciando. 

Isto passava perante o chefe, tendo a questao degenerado num 
pleito judicial. 0 preto nao negou ter tido comercio com a noiva 
antes de seu casamento, mas disse que quando o tivera, ja ela nao 
estava como devia. 

Na Europa um caso destes nao tinha solugao nenhuma possivel, 
mas entre os prelos e outra cousa. Ali fiado na carencia de pro- 
vas ninguem nega irapunemente a verdade. A pobre rapariga, na 
falta absoluta de provas e no meio da sua angustia, recorreu ao 
juizo de Deus, ao juramento de Induct. Este meio judicial e proi- 
bido por nossas leis ou costumes, e por isso o Chefe de Encoge, sem 
se saber resolver em tal apuro, consultara o Conseiho do Governo, 
que entao regia a provincia na falta do Governador. Nao sei o que 
o Conseiho decidiu. nem a decisao era facil. Mas cumpre-me dar 
uma ideia do que e o tal juramento. 

O juramento de Indua e um meio de prova judicial, uma espe- 
cie de juizo de Deus, quais se usaram na idade media. E uma 
bebida feita com a casca duma arvore que e um drastico fortissimo, 
e aqueles que o preparara chamam-se feiticeiros ou milongueiros, 
mas estes nao sao malvistos, como outros feiticeiros que enfeitigam, 
e nem isto propriaraente sao feitigos. Na nossa jurisdigao ha mi- 
longueiros ocultos, porque a justiga os persegue, e eu vi alguns cm 
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processo, mas entre o gentio independente sao publicos, e sao estes 
os mais conccituados. 

Cada um dos coatendores costuma ir acompanhado dos seus 
amigos e parentes, levando os dois partidos por capitao ou diretor 
um macota ou pessoa autorizada imparcial e estranha a contenda, 
que e quera vai procurar o feiticeiro, ficando os mais a espera, fora 
do povoado onde nao podem entrar. Dizem que nisto se cometem 
muitos abusos, e que o homem dos railongos vem de ordinario preve- 
nido em favor de um dos litigantes. Duvido muito. O preto mi- 
longueiro traz os preparativos para o ato e costuma aparecer uuma 
estranha figura com chavelhos na cabe^a e sarapintado ou de outra 
maneira ridicula, para infundir mais respeito. Em chegando trata 
de os conciliar primeiramente, dizendo-lhes que se componham e 
nao queiram experimentar a eficAcia dos seus remedios que e terri- 
vel, ou por mera formalidade ou prelcndendo por este modo tirar 
a responsabilidade de si. Como cada um julga ter por si o bom 
direito e nao vieram para outro fim insiste-se de parte a parte no 
proposito do juramento. Entao o juramenteiro procede as perguntas 
do estilo, para se saber orientar, ao que parece, e come^a a prepa- 
rar a vista de todos e com os brafos nus a bebida que ha de minis- 
trar aos contcndentes. Bebcm ambos igual por^ao, ficando um 
deles incolume e comegando o outro com ansias e agonias dai a 
pouco. E este o tao preconizado juramento. 

Aquele em quern a bebida faz efeito pcrdeu a causa, e fica 
havido por mcntiroso ou criminoso. Dizem que nas agonias da 
morte ele mesmo confessa a verdade ou o delito, e os prctos estao 
crentes neste fato que a nos parece impossivel. Falei com um 
sertanejo, que assistia a algum destes juramentos no sertao indepen- 
dente, e disse que o milongueiro mexia a beberagem com um pe 
de cabrito, ou outro animal semclhante. Pensava ele que o raiste- 
rio da tal bebida estava no mexer dela, e que o preto trazia ali 
no instrumento com que mexia, o vcneno que dava a morte, porque 
ele mexia primeiro e dava a um e depois tornava a mexer e dava 
a outro, bebendo talvez por ultimo o que ele reputava criminoso e 
em cuja beberagem deixaria cair algumas gotas. 

Para administrar a bebida levam eles muito pouco, pagando os 
litigantes ao meio. Mas para dar o contra veneno, que nao usam 
eles droga, a que o nao saibam, aquele em quern o raio caiu, nao 
pedem menos do que o valor de um escravo — 20, 30 e as vezes 
401000 rs. em fazenda. Cada um ja vai preparado para o evento, e 
se nao vai coitado dele, porque nao tem redencao. Se acaso se 
imputa um crime a qualquer e este sai bem da prova do juramento, 
o caluniador 6 obrigado a pagar-lhe grossas quantias e estas dividas 
pagam-se a risca. L4 no sertao nao se zomba como aqui com a 
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justifa. Nos temos ca o duelo, mas aquilo ia e mais serio, porque 
nao valem forgas nem habilidade e e jogar ali a vida a queima rou- 
pa. Nao conhe^o lei penal que tenha uma san^ao mais eficaz, nem 
ha trapa^as que a iludam. Suponho que a inocencia sera vitima 
muitas vezes, mas quando e um criminoso, que se quer ocultar a 
justi^a dos homens, atenta a cren^a dos negros, o juramento desco- 
bre-o. Eu nao quero defender a institui^ao, mas digo que ela e uma 
garantia tremenda da moralidade dos pretos. Provocado ao jura- 
mento, aquele, que nao aceita e reu confesso e convicto. Escusado 
sera dizer que entre os pretos, mbrmente os que vem bogais do ser- 
tao ha incomparavelmente mais verdade e moralidade que entre 
brancos, ainda os mais civilizados. E nao so o juramento e causa 
disto; ha tambem outras institui^oes que dao aquele resultado, 
sendo a principal delas a doutrina ou o sistema da responsabilidade 
solidaria da familia e parentes cm primeiro lugar, e logo depois da 
tribo ou na?ao, pelos fatos crirainosos de seus membros. Daqui 
resuita o que talvez custe a acreditar-se na Europa, que, principal- 
mente sendo mulher, que nao esta tao sujeita a cair era crimes ou 
quituxes, se atravessa a nossa Africa ocidental ate aos confins do 
sertao, pelo menos em certas diregoes, com mais seguran^a cem ve- 
zes, do que se atravessa o Alentejo. P6de-se quase dizer que nao ha 
crimes individuais, porque julgando-se todos comprometidos e res- 
ponsaveis, cada um trata e tem interesse de os estorvar ou punir 
para IiArrar a sua pele. E o sistema da mutua vigilancia, a que nao 
ha nada entre nos que se compare, com quanto a agao popular, boje 
restrita a peita, peculato e concussao tenha alguma semelhanca mui 
fraca. 

Os casamentos da terra, ao menos em Loanda e presidios mais 
proximos, nao sao ato religioso. No Congo parece ser pelo contra- 
rio e creio que o mesrao sera noutros lugares do gentio indepen- 
dente, porque as nupcias solenes, isto e, feitas com certos ritos 
religiosos sao uma pratica universal, e um dos caracteres distin- 
tivos da humanidade por toda a parte. Nas terras sujeitas ao rei 
do Congo e fama haver uma casa que chamam do uso, aonde a 
noiva, antes de se juntar com o marido, passa alguns dias, no exer- 
cicio de certas praticas tendentes provavelmente a livra-la dos maus 
espiritos, e para que seja feliz o consorcio. Sao talvez feitigos que 
Ihe fazem, porque os ha de boa e ma qualidade, e os bons sao, 
como defensive ou antidoto contra os espiritos malignos, que sao o 
terror daquela gente. 

Quais estas praticas sejam, pelo menos ao certo, nunca o soube. 
Os comissarios volantes, que tem barraca em Ambriz ou Cabinda, 
e que sao os que contam destes usos, tomam a cousa para o mal, 
como e de supor, e zombam dos cabindas por tal respcito, crendo 
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que os milongeiros abusam da honra das desposadas corao se conta 
do teraplo de Jactab, mas eu nao o creio. £les acreditara, nao ha 
duvida, no poder dos maleficios, e na influencia perniciosa dos 
espiritos invisiveis, mas nao consenteriam em torpezas ou zombaria 
que pudessem perceber. A16m de que eles temem os feiti^os, mas 
nao temem os feiticeiros; e quando algum Ihes cai nas raaos, dao 
cabo dele irremissivelmente, e tanto odio Ihes tern que nao podem 
os parentes tomar nojo, nem chora-los nem festejar-Ihe o enterro. 

Quanto a honra feminil, a id^ia que fazem dela parece ser 
muito diversa da que fazemos na Europa. Consideram-na assim a 
maneira dos gregos ou dos romanos. Mas esta ideia sublime e deli- 
cada da honra e pudor feminil, que parece recebemos dos tempos 
da cavalaria, em que se quase chegou a dar uma especie de culto as 
mulheres, cujo primeiro atributo divino era a honra e logo apos a 
formusura, e desconhecida cm Angola, nas ra?as de cor, se entende. 
No interior do sertao, oferecem-se as proprias filhas aos hospedes. 
Ouvi contar por ocasiao da infeliz jornada de um ilustre governa- 
dor, mo^o digno de melhor sorte pelas boas qualidades de sua alma, 
que um dos sobas da jurisdi^ao, cuja banza ou aldeia ele visitara, 
nao podendo cumprir com o costume Ihe dera uma satisfa^ao, 
dizendo que nao tinha filha nenhuma donzela, em termos de Ihe 
oferecer, pelo que pedia desculpa de sua incivilidade. Direi aqui 
de passagem, por nao ter talvez lugar mais proprio, que ha tambem 
sobetas femeas, que exercitam jurisdi^ao, — a triste jurisdi^ao 
odiosa que Ihe deixamos de nomear os carregadores que se Ihe 
pedem, e de que logo falaremos, e que me lembre ha uma pelo 
menos, dcpendente do Cabonco, grande soba, nosso vassalo, das 
margens do rio Coanza. 

Mas sendo assim como sao as mulheres africanas, e pensando- 
se ali como se pensa, nao cuidem que em Loanda ha prostitutas. 
Elas seguera o costume da sua terra e a moda do pais e conservara 
a sua honra, e da parte dos europeus e que esta a imoralidade. 
Admitindo a poligamia nao rejeitam homem casado, cuja mulher 
posto que recebida a face da igreja nao e para elas mais que 
uma combor^a. Parece, que segundo a id^ia que elas fazem do 
nosso casamento religiose, a diferen?a dele para o lembamento e 
a mesma que em Roma havia entre as nupcias e o concubinato, 
que era um casamento legal, mas menos solene. Entendem ali, me 
parece, que se a noiva e rica ou tem dote casa a moda portuguesa, 
e se e pobre a moda da terra. Parece que se considera de certo 
raodo o sacramento do matrimonio como um casamento nobre e 
solene, e o lembamento como um casamento plebeu. Quanto ao 
mais, praticam-se os raesmos usos, fazem-se as mesmas festas nas 
cubatas, e formam-se os mesmos parentescos. Se falece o barregao, 
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elas tomam o mesmo nojo ou Ihe fazera o mesmo obito que se 
fosse marido, encerrando-nse por trinta dias e fazendo tudo o mais 
que 6 cornpelente as viuvas. Ainda que o amigo esteja ausente, escu- 
sado e bater-lhe alguem a porta, porque elas prezam muito a sua 
honra e dizem logo na cara a qualquer, forraais palavras, — que ja 
tem dono, e <pje nao usam dono e fregues. Expostos e tambem cousa 
que la nao ha, e nem ate se faz ideia entre os pretos e mulatos. 
Quis uma vez convencer a uma destas que havia ca em Lisboa uir.a 
Santa Casa da Misericordia aonde se recolhiam as criangas aban- 
donadas. Foi debalde, porque nao acreditaram, dizendo que era 
impossivel haver mae que botasse ik rua o filho. — E com efeito 
a verba para expostos e cousa que la nao ha no orcamenlo da 
camara. 

Yalia a pena de examinar este ponto com os olhos da filoso- 
fia. Nem expostos, nem prostitutas! — Os dois maiores flagelos da 
Europa civilizada, se excetuarmos o pauperismo! Mas la tambem 
nao ha pobres no sentido restrito desta palavra. Sera a propria 
civilizacao, que alardeamos, a causa primaria destas tres pragas, que 
parece nao estar no poder humano extinguir? TVfas se elas proce- 
dem de vicio intrinseco das institui?6es, certo e que nao hao de 
poder debelar-se, porque o mal esta naquilo mesmo com que as 
pretendemos aniquilar. £ o reverso da raedalha. Assim e que a 
honra, a inflexivel divindade, tem o seu Minotauro, que devora as 
maes, e os filhos recemnascidos. Assim 6 que o refinamento da 
Industria dos povos mais adiantados na carreira do progresso, pa- 
rece ser a causa iraediata do pauperismo, que e quase desconhe- 
cido nas na^oes mais atrazadas! 

O desejo de ter filhos e o amor deles e uma das feicoes mais 
caracteristicas das mulheres da raca preta — e nelas um instinto 
insuperavel. Chegam quase a criar odio aos maridos ou barregaos 
que Ihos nao dao. E homem, que nao de ideia de os poder ter, 
nao o querera por pre<;o nenhum. Assim cuidam elas da sua edu- 
cagao em os tendo, que deve meter inveja as da Europa. Uma 
pobre preta descal^a quitandeira leva o seu filho a escola e parece 
nao viver senao para ele. Moureja para o trazer limpo e asseado 
e para Ihe dar toda a educa^ao que pode dar-se em Loanda. Um 
destes filhos de uma pobre preta descal?a sertaneja, cbegou a ser 
caixeiro duma casa de negocio das principals, e fazendo uma via- 
gem a Pernambuco para tomar ares, faleceu no caminho. Quando 
a pobre mae voltou do sertao e recebeu a noticia fatal, achava-me 
eu presente por acaso. Nunca vi dor mais sentida, nem maiores 
agonias. A triste velha rolava-se pela casa nas maiores contorsoes. 
Depois come^ou a chorar cantando, que e como ali se chora nas 
grandes dores, e e costume geral em toda Africa, e dizia sua canti- 
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lena. Soube que ela procurava consolar-se lerabrando—se do tempo 
em que levava o fiFho i escola e Ihe servia de pagem e recordando 
todos os atos da sua infancia e educagao. Era um espetaculo que 
sempre me lastimava quando sentia qualquer preta pela rua, ba- 
teudo numa panela de folha velha com que usara chamar a aten^ao 
do publico, e apregoando depots o que procuram. Era de ordina- 
rio mae a quera algum cruel marinheiro de algum navio de escravos 
roubara o filhinho para o ir vender no Brasil. Nao tenho dito nada 
da escravidao — do infame trafico de escravos, que com os carre- 
gadores e a feiticaria sao a lepra deste pais. Mas o seu lugar fica 
guardado. Os escravos em Angola nao servem para cousa nenhuma 
nem raesmo ^queles que os possuem. E o fado das Instituifoes 
pervcrsas, que arruinam aqucles mesmos que delas se qucrem 
aproveitar. 

E pois que falei nos casamentos de Angola, direi uma cousa 
que me esquecia, e que honra a memoria da nossa primeira Rainha 
reinante. Eu nunca vi o diploma. Diz-se porem que a Senhora 
D. Maria 1 concedera dom iks pretas que se casassem, recebendo-se 
a face da Igreja. 0 certo e que cm se vcndo alguma preta da terra 
usar de dom em requerimento que fa?a, deve logo concluir-se que 
ela e casada ou viuva. Sem embargo sao rarissimos os casamentos 
de ben^ao, exceto se a noiva tern dote, porque entao rejeita a oferta 
do lerabamento, e diz que tem dote para casar-se na Igreja. 

E pois que temos tratado dos casamentos da terra, oscusado 
sera dizer, concluindo esta materia, que em todo o sertao sao tidos 
como unioes licitas e legitimas, quando sao estipulados e contraidos 
com as solenidades do costume ou direito consuctudinario do pais, 
isto e„ sendo pedida a noiva aos parentes e concertando-se o noivo 
com eles sobre a quantidade do dote, entregue aos mesmos no ato 
do recebimento. Nos porem, os Portugueses da Europa e autorida- 
des eclesiasticas e gente fina da terra, nao reconheceraos, como e 
bem de supor, efeitos alguns juridicos em semclhantes consorcios. 
Mas sem embargo, rauitos chefes de presidios, na maior parte ofi- 
ciais militares, que sao quem ali administra justi^a, conhecem das 
questoes de adultcrio, que na lingua do pais chamam upandas. 
Estas questoes propoe-se e decidem-se as mais das vezes verbalmen- 
te a maneira dos julgamentos gentios, advogando cada uma das 
partes ou seus parentes, o seu direito de viva voz. Todavia algu- 
mas vezes se usa de requerimento, em processo verbal por escrito 
em ar de a?ao de portacolo, com especialidade os pretos de Ambaca 
os quais sao grandes requerentes. E e de saber, que toda esta 
gente preta do sertao tem grande tendencia para a oratdria, como 
julgo ter ja dito noutra parte. Escrevem requerimentos com suma 
facilidade os pretos da nossa jurisdigao, e o que parecerd quase 
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impossivel, todo o homein livre de Ambaca sabe ler e escrevcr, 
mormente lelra de mao. E o que raais e, usaxn da linguagem fo- 
rense em quaisquer negocios que falem ainda nas conversas mais 
triviais, e por exemplo se pedem que se Ihe mostre alguma cousa 
dizem assim; — que se Ibe fa^a com vista — usando por esta forma 
na locu^ao familiar de muitos vocabulos que nos so empregamos 
no foro. 

Mas ja que falei acima da feiti^aria, escravidao e carregadores, 
como das tres maiores pragas daquele pais, tao sem razao desdi- 
loso, jusio e que de a razao do raeu dito. 

Da praga dos carregadores somos nos a causa unica, sem em- 
bargo dos esfor9os e bons desejos do nosso grande patriota, de que 
ja falei noutra parte. Carregadores quer dizer pretos livres da 
jurisdifao, que se pedem ao regente ou chefe do distrito com o 
especioso titulo de auxilio do comercio, e que o dito regente con- 
cede ao negociador do sertao que os requisita, mediante certa pro- 
pina por cada um, que varia segundo a procura do genero, che- 
gando as vezes a pagar-se 31000 rs. e mais de emolumento por cada 
carregador. O desgra^ado soba, a quem vai expedida a ordem da 
tiradia e quem tem o triste privilegio de fazer o lanfamento desta 
odiosa coleta, e nas peitas que recebe daqui suponho eu que con- 
siste a melhor parte das gages e percal^os desta miseravel autori- 
dade. Faz-se a tiradia de carregadores a pretexto de servi^o real. 
Se o pobre preto se nao apresenta e corao se fosse um desertor e 
os fiihos e as mliiheres e quem o pagam que vai tudo para a cadeia, 
e ele fica considerado corao rebelde. As vezes os sobas nao dao 
todos os carregadores que se Ihe pedem, e dao-nos entao em dona- 
tive que e por cada um que nao dao, certa quantia em fazenda, 
que de ordinario e o dobro da paga mesquinha que eles houveram 
de ir ganhar, e estes donativos pertencem ao chefe, que nao sei se 
os reparte com mais alguem. Entrega-se entao a carga ao pobre 
carregador com ordem de a levar ao sen destino, como por exemplo 
a feira de Cassanje, ou a outro lugar. Mais fieis a sua triste ban- 
deira do que na Europa os soldados depois de entregue o arma- 
mento, nenhum preto depois de receber a carga deserta, e se ha 
alguma exce^ao e rarissima. Mas como em chegando as feiras para 
onde vao apenados, tem o servigo acabado e podem ir-se, e o fei- 
rante quer ainda feita a barraca; para que nao abalera, depois do 
servifo feito, costumam por-lhe machos aos pes!! Nos, que o temos 
consentido por tantos anos, havemos de pagar tudo isto ou nao ha 
justifa na terra. O que se costuma dar a cada carregador segundo 
certa tarifa e, de ordinario, cousa tao pouca, atentos os dias que 
gastam de ida e volta, que nao chega muitas vezes nem para a me- 
tade do scu viatico. Escusado sera dizer, que alem do atentado que 
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se comete contra a liberdade dos pretos, extorsao e concussao, em 
quanto houver carregadores nao e possivel que se propaguem os 
aniraais de carga, porque a estes e preciso conduzi-los e sustenta- 
los, e nenhuns ficam tao baratos. Alera de que se a besta morre 
e por conta do dono da carga, supondo-a propria, e se o preto 
carregador sucumbe ^ fome ou a fadiga e por sua conta dele 
particular. 

Ha tambem outra especie de obrigados ao servi^o, k semelhan^a 
dos carregadores, e estes pedem-se a autoridade com o pretexto 
igualmente especioso de auxilio para a agricultura. £ gente ape- 
nada da mesma forma para trabalhar nos Arimos ou Fazendas por 
certo soldo ou jornal segundo tambem 0 antigo costume. Diz-se 
que de outra maneira os pretos nao trabalham, e e falso. E se o 
trabalho ali e cousa vil, nos soraos os mais culpados, que toleraraos 
a escravidao, que avilta o homem e o trabalho. Mas e facil de 
conhecer que neste estado de cousas e impossivel a agricultura. 
As mulheres tem por6m o privilegio de nao serem apenadas para 
carregar ou para o servi?©; e e o que vale k provincia porque elas 
e que cultivam e ganham para os homens se sustentarem. 

E como estou, segundo se diz vulgarmente, com a mao na 
massa, falarei doutra enormidade, que nao e tao geral, mas que 
tambem se pratica ou praticava nalguns distritos, com quanto a 
ord. do reino Ihe pon'ha a pena de morte. Costuma-se pedir auxi- 
lio de um impacasseiro que e uma especie de soldado do mato 
para ir a compra de mantimentos ou comedorias. Vai-se com tal 
auxilio comprar a forca, milho, azeite, galinhas e outras cousas 
comestiveis, e paga-se nao pelo preeo que pede a dona, mas por 
uma taxa costumada. Ja se sabe, cada um esconde o que tern e 
daqui segucm-se contendas e visitas doraicili^rias e quantas violen- 
cias e atropelamentos se podem bem imaginar. E diga-se depois 
disto se ^ possivel que as cousas da Africa prosperem! No meu 
tempo o Conselho do Governo, de que eu tinha a honra entao de 
ser membro, proibiu tudo isto, e o governo da metropole de que 
fazia parte aquele tempo o ilustre Sa de Bandeira elogiou-nos era 
nome da Rainha, confirmando a proibicao de carregadores era uma 
Portaria de que mandou muitos centos de exemplares para distri- 
buir na provincia. Mas passado pouco tempo o cancro tornou a 
lavrar, ainda que nao com tanta forga. 

Quanto a bedionda, a imitil escravidao em Angola, e cousa de 
si tao clara que ela e um cancro roedor, nao s6 da provincia, mas 
dos proprios a quem na aparencia aproveita, que bem ocioso seria 
quanto se houvesse de dizer para prova. 

E pois que o trabalho ja vai longo, e o rauito que ainda fica 
por dizer dara materia ks Memorias que seguirem, diremos so como 
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^ que a feiticaria e uma das raaiores calamidades ou pragas que 
assolam a Africa inteira, e depois passaremos aos ritos de Cassanje 
que prometemos, ficando, com a sua narrativa e reflexoes adequa- 
das esta primeira Memoria concluida. 

Temos largamente falado dos feiti9os que se usam por toda 
Africa, e que tao nomeados sao. Mas ainda nao desenhamos a 
mais horrenda feigao da sua feia catadura. fi de saber, como ja 
disse, que os pretos tanto das possessoes como gentios abominam os 
feiticeiros, e nao ha nada no mundo de que se mais arreceiem que 
de feitigos. O fazer feitifos a alguem ou fazer mal a alguem por 
feitigos — em suma o sen feiticeiro, e o mais horroroso crime aos 
olhos deles. A pena entre o gentio independente para um seme- 
Thante delito e a morte que irremissivelmente se aplica, pois nao 
ha resgate possivel neste caso, quando alias em todos os mais deli- 
tos se resgata o criminoso por dinheiro, isto e, por fazenda que 
corre como tal, porque em parte alguma do sertao, fora das nossas 
fronteiras, esta era uso a moeda. Nao e verdadeiramente o siste- 
raa de permutacao; 6 uma cousa intermedia, ou antes 6 compra e 
venda, mas a fazenda ou avelorio faz as vezes de dinheiro. Porem 
tornando a feiti^aria ou magia, era muitas na^oes gentias, e nao so 
a morte afrontosa do criminoso, mas tarabem a escravidao de to- 
dos os seus parentes. 

E' o maior se nao unico beneficio, que temos feito na Africa, 
oferecer no territorio sujeito ao nosso imperio um asilo, ordina- 
riamente seguro contra os abusos e consequencias de tao funesta 
e horrivel crenga. Supomos que algumas familias ou geragoes gen- 
tias se tem vindo acoitar ao nosso abrigo fugindo i cruel perse- 
guigao. E na verdade, se qualquer preto prospera ou em saude 
ou negocios, e o vizinho ao lado dele adoece ou vai para tras, a 
inveja iraputa-lhe logo feitigos e suspeita-o de feiticeiro. O des- 
gracado que tem ainda um recurso, nao ha duvida, que e apelar para 
o juramento, com quanto va jogar a vida e a sorte de todos os 
seus. Ao leitor portugues escusado sera dizer-lhe quao fr^gil e 
quao falivel e essa taboa unica de salvagao. Mas se o terror destas 
crengas e o medo que tem cada um de que Ihe caia o raio em casa, 
faz invejar a muitos destas gontes a seguranga e descanso que a tal 
respeito se desfruta nos dominios do Moeniputo, por outro lado des- 
viam-nos de procurar o nosso amparo, a sujeigao ao servigo de carre- 
gadores, que e uma especie de servidao que mais se estranha em 
pulsos que nunca sofreram cadeias. 

Os chefes superiores das diversas tribos ou nagoes que povoam 
a Africa de que temos noticia, tem varios nomes, porem o mais 
geral e o de Soba. Ha tambem outros que chamam Dembos, nas 
fronteiras do Congo, e o de Cassanje tem nome Jaga. Todos estes 
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se inaugurara com certos ritos, e as vezes bastantcmente barbaros 
ou crueis, os quais parece Ihcs impriraem carater a maneira do sa- 
cerdbcio e e esta uma das mais importantcs fei^oes do seu di- 
reito publico. 

Creio ter dito ja noutra parte que nas nossas mesraas pos- 
sessoes ha ritos crueis na iuaugura<;ao dos sobas, com quanto se 
pratiquem cm segredo. Lembra-me ter sido nomeado defensor 
oficioso em Loanda a um reu acusado de ter cortado a cabe?a a 
um preto para com ela celebrar os ritos do Estado. O reu parece 
era macota ou ministro do tal Estado e as testemunhas depunham 
de o ter visto levar consigo a cabe^a, que todos mui bem sabiam 
para que scrvia. Mas dc todos os mais falados e curiosos sao os 
ritos de Cassanje. Nao ha ningucm pequeno ou grande que os nao 
conhe^a ou nao tenlia ouvido falar deles numa redondeza de cem 
ou mais leguas, 

Em Cassanje havia uma feira, que ainda hoje ha, tao nomeada 
ou mais que a do Bi6, aonde tinhamos um diretor, oficial ou pai- 
sano, especie de consul ou nosso rcpresentante junto ao Jaga, 
exercendo certa jurisdicao sobre os nossos que a dita feira con- 
correm. Depois da min'ha saida de Loanda as nossas rela^oes 
tern mudado a este respeito, porque de hospedes nos tornamos do- 
minadores, tendo-se avassalado o novo Jaga a quern protegemos 
com armas no litigio e conquista dos sens direitos sucumbindo o 
sen contendor, estipulando nos no contrato de vassalagem a abo- 
licao de tao odiosos ritos. 

Consistiam pois estes ritos cm se ir a ca^a de um preto, ou 
miseravel ou pertencente a alguma nagao vizinha mais fraca e 
mata-lo depois para sobre o seu cadaver ou cavidade toracica 
passar o Jaga um regato, o que ali se chama — passd-Io em barca 
tiumana — banqueteando-sc eles com a carne da vitima, de que 
usavam mandar uma por?ao ao diretor da feira como presente 
de grande estima. Escusado sera dizer que os diretores rejeita- 
vam ou abominavam a dadiva. 

E sao estes os faraosos ritos de Cassanje sem os quais nenhum 
Jaga se podia julgar legitimo, e se nao fossem mais do que isto, 
nao passariam de uma triste e nefanda barbaridade, que nao Vale- 
ria a pena de rcferir-se. Mas o principal destes ritos era cousa 
muito diversa, e a vitima havia de ir voluntaria para o sacrificio; 
e ainda mais, havia de ir contente e gostosa, e sem isso os ritos 
nao prestavam, ou antes em vez de feliz, eram funcsto agoiro. E 
note-se cjue todos que sao agarrados sabem a sorte infalivel que os 
espera e por isso tralam de fugir tcmendo o perigo que os ameaca 
em ocasioes semelhantes, e duram estas cacadas muitos dias, ate 
que algum infeliz, ou por menos acaulelado ou por outra qualquer 
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razao cai na red€. Mas caindo, nao ignora o seu destino porque 
e uma cousa q«e nao M um so que nao saiba em toda a terra 
africana donde pode vir gente a Cassanje. 

O desgra^ado que agarram vem torvado e a tremer, e poem-no 
a bom recado para que nao fuja. Mas dessa bora por diante co- 
mega uma nagao toda, interessada como e de supor no bom exito 
dos auspicios a engand-lo e persuadi-lo do contrario do que ele 
sabe perfeitamente. Dizera-lhe e persuadem-no por todos os rao- 
dos imaginaveis que ele 6 o que est^ escolhido para Jaga e que 
os seus medos sao vaos. E como aqullo que queremos ficilmente 
acreditamos, e todos estao apostados a embai-lo, o homem primei- 
ro vacila ate que chega em fim a persuadir-se do engano, com 
quanto uma ou outra bora Ihe venbam duvidas. Chegado a este 
estado deixam-no em completa liberdade, e aqui comega ele a fazer 
experiencias para certificar-se, que todas julga certas e infaliveis, 
que como a conspiragao para o iludir e geral, cada vez fica mais 
crente na sua suposta ventura. Nao encontra vigias nem estorvos 
a sua fuga, e todos que passam ii vista dele ainda que em larga 
distancia fazem o sinal de respeito costumado, como se ele fosse 
ou bouvesse de ser o Jaga. Quando p misero ja nao tem duvidas 
e se acha fora de si de prazer e no auge da felicidade, metem-lhe 
a espada no coragao. E de outra maneira o nao matam, ainda que 
estivesse uns poucos de anos, porque seria a maior calamidade e 
um agoiro terrivel para o estado. Eis o que e o espirito humano! 
Nao consta que por falta de vitima deixasse em Cassanje de haver 
Jaga. Tal ^ o poder da sedugao em nossa alma, se se empregam 
nossas paixoes para vencer-nos, ou a mais forte de todas, que 6 a 
ambicao. 

Terminarei aqui esta primeira Memoria, que servira, a bem 
dizer, de preambulo as outras que hao de seguir-se e que tenciono 
consagrar ao estudo desta raca africana. O interesse que nos dal 
pode resultar e evidente. Era este um intrdito necessario talvez 
para podermos entrar melbor no conhecimento ou estudo da sua 
jurisprudencia, que fara o objdto exclusivo da seguinte Memoria 
ou segunda parte da presente. Ai trataremos da questao do de- 
gredo, tao importante nos nossos dias, e que um nosso distinto 
consocio tomou a peito, ocupando-se dela no seio da representagao 
nacional. 





APENDICE 

Alguns dados sobre o trafego de escravos 
(clandestino e legal) na costa de Angola, na 

l.a metade do seeulo XIX. 

1815/1817 Pelo tratado de Viena e conven<jao adicional de 
1817 ficou estabelecida a proibigao do trafego de 
escravos na Africa portuguesa, ao norte do Equa- 
dor por completo, e ao sul atenuada, permitin- 
do-se o seu embarque para o Brasil em navios 
com bandeira portuguesa. (1) 

1817/1819 A m§dia anual de exporta?ao de escravos de An- 
gola para o Brasil e avaliada em 22.000. (2) 

1835 Peia portaria de 19 de dezembro de 1835 reco- 
mendou-se aos governadores de Angola, Cabo 
Verde e S, Tome toda a vigilancia para que ces- 
sasse de vez o trafego da escravatura. (3) 

1836 Pelo decreto de 10 de dezembro de 1836, o mar- 
ques de Sa da Bandeira proibiu a exportaQao de es- 
cravos, quer por mar, quer por terra, em todas as 
colonias portuguesas, fossem elas situadas ao nor- 
te ou ao sul do Equador. Este decreto nao se 
executava e o trafego continuou prosperando. (1) 

1837 Pela portaria de 17 de maio de 1837 procurou-se 
impedir que navios estrangeiros com bandeira 
portuguesa se ocupassem no trafego. (3) 
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1838 Reforgo do decreto de 1836, pelas instrugoes de 
4 de outubro de 1838, do marques de Sd da Ban- 
deira ao Governador Gerai, vice-almirante No- 
ronha. (1) 

1839 Apesar da cessagao legal do trafego, ainda em 
1839 sairam 35 carregagoes de escravos por An- 
gola. (2) 
No mesmo ano os negreiros urdiram um concluio 
para um mavimento separatista das provincias de 
Angola e Mogambique. (3) 

1840 Dizia o Duque de Palmela no Senado: "Os 200 
navios de escravatura aprestados em 1839 erara 
quasi todos estrangeiros". (3) 

1842 Pelo acordo anglo-luso de 3 de julho de 1842, es- 
tabeleceram-se cruzeiros navais reciprocos e cria- 
ram-se comissoes mixtas para julgamento das 
questoes correlativas. Pelo decreto de 25 de ju- 
lho de 1842 estabeleceu-se a pena que se deve 
aplicar ao crime de trafego da escravatura. (3) 

1855 Ocupagao, a forga, do Ambriz pelo governador de 
Angola, Major Coelho do Amaral. (3) 

(1) Cf. Alfredo de Albuquerque Felner: Angola — Apontamentos 
sobre a colonizafao dos planaltos e litoral do sul de Angola, Lisboe 
(Agenda Geral das Colonias) 1940, vol. I, pp. 129/130. 

(2) M. de Sa: O trabalho rural africano, dt. apud J. P. Oliveira 
Martins — O Brasil e as Colonias portuguesas. 2.a ed., Lisboa 
1881. p. 53. 

(3) Catalogo da Exposi?ao Historica da Ocupacao, Lisboa (Agenda 
Geral das Colonias) 1937, vol. II, pp. 157/158. 



SUMMARY 

This publication contains a reprint of a paper 
on Bantu customs, by Antonio Gil (1802-1879), a 
Portuguese lawyer, who spent several years in An- 
gola. Although it was published by the Royal Aca- 
demy of Sciences at Lisbon, it has not been men- 
tioned by any africanist, known to the commentator. 
Mr. Philips07i considers it of interest for afro-brazi- 
lian studies, as relating to a time, at which slave- 
trade still was flourishing, but sees in it principally a 
precious document for the history of Portuguese co- 
lonial ethnology. Antonio Gil deliberately excluded 
from his text all references on material culture and 
warded to call the attention of his contemporaries 
to some new points. Among these, the description 
of avuncular relations remained incomplete, as the 
author intended to publish further material in pos- 
terior papers, which however do not seem to have 
been printed. The most interesting observations 
are those ivhich refer to the widely extended taboo- 
system of the Angolese. Also colonial administra- 
tion entered into his scope of interest, and he did 
not refrain from sharply attacking Portuguese co- 
lonial policy. Antonio Gil shows himself supe7-ior 
to later Portuguese authors and thus should be re- 
membered as one of the pioneers of scientific 
thought in ethnology. 
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