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Os Kyaka de Angola

Mesquitela Lima *

A etnia Kyaka do grande grupo etnico dos Ovimbundu , localizad a em
Angola, como indica a carta anexa, constitui 0 objecto deste estudo.

Quando se nos ofereceu a ocasiao de escrever uma tese de Estado
(es-Letres) na Universidad e de Paris X (Nanterre), pensamos imediat amente continuar
os nossos estudos sobre os Tchokwe, por virtude do conhecimento que possuimos sobre
a etnia: vivemos cerca de oito anos junto dela, 0 que nos levou a publicar varies livros e ar- .
tigos, tanto em portugues como em frances, Pensamos mesmo em escrever uma monogra
fia, obra que, ate 0 presente, nao foi feita, embora os Tchokwe constituam 0 povo de .
Angola mais estudado por varies autores portugueses, belgas, alemaes e americanos. Em
todo 0 caso, trata-se de estudos parcelares, abordando pontos bern precisos. De qualquer
das formas nao 0 fizemos porquant o, se juntasse todos os nossos escritos sob re os
Tchokwe, 0 resultado seria, por certo , uma monografia.

Como responsavel que fomos por urn Departamento oficial de pesquis a an
tropologica, percorremos Angola de les-a- les, pals com cerca de 1 200 000 km2 consti
tuindo urn mosaico de culturas. vivendo em quadros geograficos uns dos outros, algumas
dessas etnias, habitando mesmo em verdadeiros nichos ecol6gicos. Ao mesmo tempo que
per corrfamos 0 pals observando grupo s etnicos ou simples minorias etnicas (como 0 caso
dos povos nao-Bantos), mergulhavarnos na leitur a de qualquer documento, escrito ou de
outra natureza, que nos poderi a indicar vias, pistas ou sendas, que permitissem apr eender
a razao desse mosaico: em Angola existem, pelo menos, onze grupos etnicos, totalizando
apro ximadamente 93 etnias, para nao fazer referencia a certas minorias que constituem
verdadeiras ilhas culturais (1). Foi assim que reparamos nos Kyaka, cujo nome nos intri
gava ha muito tempo. Evidentemente, a escolha da etnia nao foi feita ao acaso. A ideia
nasceu das nossas preocupacoes sobre a origem dos celebres Jaga , de que muito se tern
falado (tanto por viajantes, missionaries, comerciantes, Iuncionarios, etc.), desde a chega
da dos Portugueses aemboca dura do Rio Zaire , em 1482. Os chamados Jaga, como se
sabe, tal qual urn turbilh ao, submeteram quase todos os povos do Nort e de Angola.

Porque razao esses gucrreiros foram denorninados Jaga e quais poderiam
ter sido as suas relacoes com os Yaka do Cuango (2) e os Kyaka do planalto central? Os
Jaga fizeram ja correr rios de tinta sem que se chegue a uma conclusao plausfvel (3). Uma
coisa ecert a (e hoje, a maior parte dos investigadores esta de acordo sobre este ponto):
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os Jaga a que se referem as obras a partir do sec. XVI, nao const ituem uma etnia. Q uais
serao, entao, os seus limites com os Yaka do Kwangu e os Kyaka? Q uan to aos primeiros,
Plancqu aert ap re sentou-nos urn quadro historico aceitavel, ma s as lacun as permanecem
e a sua profunda e brilhante analise nao e probatoria; Miller, por sua vez, ao brindar-nos
com 0 seu requiem - considera os Jaga urn "cadaver" - nao e, igua lmente, conven cedor.
Em relacao aos segundos - os Kyaka - 0 campo era quase virgem: existiam referencias
esparsas, nao somente em obras de segunda metade do sec. XIX, mas tambem em est u
dos mais recentes de Bastos, Brandao, Childs, Edwards, Hambly, Haue nstein, Shonberg
Lo tholz. Sabiamos, alem disso que esta etnia tinha ligacoes historicas com a Baixa de
Kasanji, especie de no, ponto importante para 0 conhecimento e compreensao da Histo
ria de Angola, incluindo tambem os do Kongo. Parecia-nos que, se chegassernos a estu
dar a referida Baixa , talvez reso lvessernos 0 problema dos primeiros habitantes da regiao
que, seg undo dad os recolhidos ate ao presente, seri am povos de metalu rgicos e de fer
rei ros, e talvez mesmo os construtores dos monumentos de pedra - os am uralha dos , os tu
mulos e os megalitos - qu e polvilham todo 0 territorio. Joseph Mi ller , estava a est udar os
Imbagala, Karl Hopfer (4) (p rematuramente falec ido), orientado por nos, empreendia 0

mesmo entre os Songo, outra importante etnia da Baixa em questao, a articulacao destes
dais estudos, mais outros realizados sobre a Kongo, com as que havfamos ja conclufdo
sobre 0 No rdeste de Angola (onde se cantonam os Tchokwe) e, enfim, com os Kyaka,
tudo isso po deria ajudar a rever a Etno-historia de Ango la qu e, ate ao mome nto, foi sern

pre elaborada a partir de documentacao colo nial. Parecia-nos que, somente urn estudo
do inter ior da situ acao soc io-cu ltura is, poderia trazer-nos escla reci me nto sobre pontos
ainda muito obscuros.

Em resumo, vejamos as razoes que motivaram a obra sobre os Kyaka:

I - a questao dos Jaga, de que fizemos referencia anteriormente;

II - e existencia de instituicoes culturais similares entre os Jaga, Tchokwe, Kyaka e todos
os antigos habitantes da Baixa de Kasanji;

111 - 0 termo "Kyaka", bern como a relacao de or dem historica entre esta etnia e a baixa
.de Kasanji, particularmente com os Ngola e os Njinga (5) (vide capitulo sobre a Historia) :
alem disso, na tradicao historica dos Tchokwe, existe 0 dad o (6) que refere a precedencia
de Ngol a Tchilwanji sobre Tchinguli , irrnao de Lweji e fundador doestado Imbangala,
considerado como urn dos antepassados Kyaka; .

IV - a semelhanca do termo jaga com diversos outros, nomeadamente, as que designa m
de ter minadas etnias da Baixa de Kasanji, como as Hako e as Yaka, bern assim a ligacao
historico-polftica destes ultimos com a organizacao politica dos Lunda (0 imperado r dos
Lunda chamava-se Muatchyanvua e a rei dos Ya ka, Kyanvu, sendo este vassalo do primei 
ro) :
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v - 0 Iacto de de fendcrrnos a lese de que a fundacao do imperio lunda e do estado
tchokwe (7) dcvera rccuar dos secs.Xv l e XVII para 0 see. VIII (8), contrariamente ao
que pensa a maioria dos histor iadores, Parcce exitir uma relacao entre os celebres Jagas
e as hordas lund a e lchokwe, muito part icularmente com estes ultimos, "que vinham do
Leste e do Nordeste", tend o atr avessad o 0 Kasai e 0 Kuango (9) ; os Jaga procederarn de
mod o identi co (pe lo menos assim 0 conside ra a maioria dos historiadores, exceptuando a
tese da original meridional de Plancquaert, 0 que nao invalida as nossas afirm acoes sobre
os Jaga, os Yaka, os Tchokwe, os Lunda e os Kyaka). A acresccnta r a tud o isso, temos as
relacoes hist6ricas de todos estes povos com os Imb angala (10), cujo fundador foi
Tehinguli, irrnao de Lweji - mulher de Ilunga, her6i civilizado r dos Lunda e dos pre
Tehokwe - parecern-no s bast ant e evidentes. Sabemos tamb em que os Imbangala foram
uma das etnias que dominaram a Baixa de Kasanji (11), ja habit ada pelos Libolo e
Kisama, provavelmente os primitivos habitantes da regiao, eximios metalurgicos e ferrei
ros.

Se Iorern aceit es tod os estes dados da Etno-hi st6ri a (e parece-nos que
deverao se-lo porque a confirmacao das hip6teses reside precisamente na reeolha de tra
C;OS e factos culturais em regioes tao afastadas e em etnias tao diferentes) , pode igual
men te adrnitir-se que a fixacao dos kyaka no seu actual tcrritorio, e muito ant erior ao
sec . XVII. Comparando os modclos rnftico-historicos, cons truidos a partir da analise da
Hist6ria e da culLura da maioria das etnias que habit am alern Kwango e Kasai, verifica-sc
qu e:

a) 0 aparecimento do her oi civilizador Ilunga tern como consequencia uma
rernod elacao na soc ieda de tubungu (12) . 0 parri cidio rea l, na origem da etnia Tchokwe,
implica a passagem de patrilinearidade amatrilinearidade: cntronizada Lweji, todas as
etnias dominad as pelos Lunda se torn aram de filiacao ambilate ra l, ainda que a matr ili
near idade permaneca mais aberta quant o ao crit eri o de recrutamento das linhagens. No
entanto, no referente ao pod er politico, e dominante a patrilinhagem . Con sequen
ternente, pod emos estabe lecer a hipotese de que a recusa da matrilinearidade, bern
como a rejeica o da realeza sagrada , imposta por aqu ele her 6i estrangeiro, que respeita
a vonlad e de urn pai assassinado pelos pr6p rios filhos, sao a causa de exodo dos Tchokwe
e dos pre-T chokwe que , desd e entao, se lr ansformam num povo errante e guerreiro, em
busca da Terra Prometida. Alem disso, podemos ainda reforcar este argumento com al
guns outros: esse mesmo her6i introduziu a caca , numa civilizacao cujos detentores con 
heciam 0 ferro , embora desconhecessern a tecnica da extraccao, bern como a sua mais efi
caz utilizacao: os Tubungu utilizavam a funda . Houve, portanto, uma importante transfor
maca e no seio da sociedade, 0 que vcio invert er as antigas estruturas. Esta transforrnacao
provocou uma cisao politica, da qual emergiu a etni a Tchokwe. Estes, tornando-se erneri
tos cacadores, partiram a conquista (partida sem regr esso) das regioes onde provinha a
materi a-prima necessaria asua sobrevivencia: 0 ferro para 0 fabri co das armas de caca.
Sab emos, atraves das tradicoes dos povos do medi o Kwango e do Kasai, que os primitivos
ocupantes da regiao eram povos de metahirgicos (13). Esta hipotese e confirmada
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pe las recentes descobertas, em Angola, de antigas industrias do ferro situad as em
regioes onde se fixaram estas etnias.

b) Considera mos, portanto, que os celeb res pre-Tchokwe, coma nda dos
pelo nao menos afamado Ngola Tchilwanji, se tra nsformaram em Amb undu (14). Ade
mais , se tivermos em consideracao os modelos mfticos-historicos, que pod erem os consta
tar? Na verdade, contern uma.especie de "recusa" da matrilinearidade: ainda que a socie
dade se encontre dividida em duas linhas bern dist intas - ko-luse e ko-lwina - a primeira e
dominante, funcionando como a via preferida na maioria dos sectores e act ivida des cul
turais . T alvez dev essemos adoptar, em vez de "recusa", a ideia da pers iste nc ia ou
manutencao da patrilinearidade. 0 her6i nacional kyaka Tchilulu afirrna-o: "os meus
filhos jamais terao 0 poder", transmitindo-o ao seu irm ao Katutu. Verifica-se , pois a per
sistencia da patrilinearida de . Por conseguinte, conside ramos haver uma atitude seme
lhante adoptada por Tchinguli (Imbagala), Tchinyama (Lwena) e por Tchilulu (Kyaka) .
Os dais primeiros grupos recusam a entronizacao de uma mulher e, como conse que ncia,
afastam -se; 0 terceiro, afasta os seus filhos e nomeia 0 seu irrnao como herd eiro do trono.
Podem os considerar, como hip6tese, que a morte do cao (ou do irrnao) en tre os Kyaka,
corresponde amorte do pai entre os Tubungu: no sistema de parentesco, 0 irmao e0 pri 
meiro suc essor do pai.

Todas estas questoes levaram-nos a estudar os Kyaka no seu pr6 prio meio,
apresent ando a obra como resultado da nossa investigacao.

Este trabalho envolve 3 volumes, constituindo 0 1Q a Abertura e a H ist6 ria
dos Kyaka: 020. ededicado ao Sistema de parentesco e 030.aOrganizacao pol itica e ter
ritorial.

Determinadas ideias-problema nos surgiram durante a realizacao do est u-
do.

A primeira questao qu e se coloca, e a das hipoteticas relacoes culturais dos
Kyaka com a cultura dita zimbabwense. Se esta hip6tese puder ser demonstrada, de la de
correria uma segunda: fixacao da etnia na regiao em que se acantonou ha seculos, que nao
necessitarfamos de provar. Sabe-se que 0 apogeu da civilizacao do grande Zimbawe data
do sec. XII e que, depois desta epoca, entrou em decadencia . Pensa-se, igualmente, que
ela se expandiu por toda a Africa Ce ntral, ate abacia do Zair e (15) . Todos os teste
munhos do quadro arqueol6gico da reg iao dos Kyaka, be rn como os do plana lto centra l,
provam-nos: os recintos amuralhados (16), os monumentos megalfticos, os tumulos utili
zados ate aos nossos dias, a mumificacao dos chefes e a conservacao dos cranios. Os re
cintos, ainda hoje, sao utilizados como sant uarios; os Ovimbund u guardam ai os cranios
dos chefes mortos; antigamente, as referidas muralhas eram locais onde se erguiam al
deias inteiras, servindo ainda de abrigo em caso de guerra com as etnias vizinhas, em pa r
ticular , com os povo s pastores do SuI de Angola. R efira-se, igualmente, que se encon
tram, qu er na Lunda e na Baixa do Kasanji, qu er no medio Kwangu, construcoes de
pedra, assinaladas por Redinha entre os Tc hokwe do Tchiboko e por Plancquaert entre
os Pende e os Hako; estas construcoes tinham as mesmas funcoes que as da regiao ovim
bundu. Todos estes dados nos conduzem a pe nsar que, na mesma epoca - a qu al nao po-
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dere mos datar com rigor, uma vez que nao possuimos dados que nos permitam faze-Io,
embora sejam suficientes para poder afirmar que elas seriam anteriores a chegada dos
Portugueses - teria havido, em quase toda Ango la, culturas do tipo zimbabwense, tendo
os seus pontos de fixacao na linha Baixa do Kasanji/Baixa do Kunene. Dizer que os Kyaka
ocuparam 0 mesmo local durante seculos, podera ser exagero, uma vez que os dados da
Pre-Historia e da Arqueologia nao sao suficientemente exactos para fazer recuar a sua
fixacao para uma data tao Iongfnqua, Contudo, afirmar que esta etnia (bern como outras
dos Ovimbundu) se instalou na regiao em epoca anterior ao seculo XVII, parece-nos
razoavel. A verdade surge quando se ajustaram os elementos historicos com os dados
provenientes da pratica social conternporanea: foram os pre ou proto-Ovimbundu que
construiram as muralhas, sendo igualmente provavel que ten ham sido eles os det entores
da cultura megalft ica. Seguramente, as muralhas nao sao influencia portuguesa. A maior
parte dos autores que afirma 0 contrario, para alem de se referirem genericamente aos
Ovimbundu - grupo etnico ao qual pertencem as Kyaka - apoiou- se em documentos de
origem colonial, que nos reenviam a personagens e individualidades da Historia local,
embora mais nao constituam do que modelos sociais mitico- historicos manipulados, de
forma nao consciente, pelos discursos dos informadores. Ter apenas estes discursos como
referencias, sem se fazer urn esforco para projectar na pratica social quotidiana, conduz
-nos a falsear a Historia e os facto s realmente vividos. Estes discursos estao, seguramente,
impregnados de uma ideologia individual ou de grupo, que reflecte apenas a ilusao de
determinada pratica social. Torna-se, pois, fundamental pro ceder .a uma veri ficacao,
Como fazer a verificacao em ciencias sociais e, sobretudo, em Historia e Etnologia? Esta
mos convictos de que ela nao eimpossfvel, nao obstante as opinioes contrarias, que insis
tern no facto de ela ser apenas praticavel no dominio das ciencias da natureza ou no das
ditas exact as. E certo que a analise historica nos remete a urn facto do passado, mas, por
outro lado, reenvia-nos igualmente para urn facto situado num futuro , relativamente a
esse passado (17). Assim sendo, quando se projectam os dados da Mitologi a ou os da
Etno- Historia, na pratica concreta e quotidiana de urn det erminad o contexto, alca nca
mos, de qualquer modo, este mesmo futuro . Nao nos sera permitido falar de verificacao?
Se assim se nao procede, teremos sempre que contar com os perigos provenientes dos es
tudos feitos unicamente em funcao dos dados da Historia dita colon ial e mesmo dos que
se recolhem, directamente, dos informadores. Todas estas quest6es nos merecem muita
atencao. Daf 0 facto de urn dos capitulos de estudo se intitular "Historia real, ideia de His
toria e modelo historico dos Kyaka". Ser-nos-a licito duvidar dos dados que foram dire
ctamente recolhidos dos informadores da sociedade estudada? Deveremos ace ita-los
como fidedignos? A estas interrogacoes, poderfamos responder com uma outra: quem,
melhor, do que estes mesmos informadores, estaria capacitado para contar a sua pro pria
Hist6ria? Evidentemente, eles sao arquivos vivos da sociedade, constituem uma especie
de memoria colectiva ou, se quisermos, de palavra historica, Nao estamos perant e dados
escritos. Contudo, afirmamos que esta memoria implica uma certa ilusao da pratica so
cial, nao sera menos verdade. Em todo a caso, os elementos forn ecidos pelos inforrna
dores sao preciosos, devendo, no entanto, ser confrontados com outros dados ainda que



54 Mesquitela Lima

provenientes de outros informadores, em situacoes diferentes. E, igualmente evidente
que toda a memoria implica 0 inevitavel esquecimento e que, de algum modo, esta memo
ria colectiva, que poderemos designar por memoria historica, suscita, por sua vez, proble
mas de mcdificacao individual ou de grupo, que pode dificultar 0 ajustamento dos factos
recolhidos com a analise etnologica. Todavia, estas perdas de memoria ou mcdificacoes,
nao constituem sempre actos conscientes (no sentido empregado por Levi-Strauss)
destes "arquivos"; pelo contrario, sao mais frequentemente condicionadas ou determina
das por condicoes ou situacoes historicas ou sociais, que deverao ser detectadas pelo
etnologo, dado serem reflexos dessas mesmas situaco es. Por conseguinte, estes esque
cimentos ou modificacoes, ainda que sejam conscientes no momento em que se presta a
inforrnacao, sao comportamentos nao-conscientes, uma especie de modelos que refle
ctem uma ideologia, que 0 investigador deve estudar. Deste modo, os relatos orais, as bio
grafias, as inforrnacoes, as entrevistas individuais, bern como as relatos escritos por infor
madores letrados, fornecem-nos matrizes que nos conduzem a essencia da ideologia
dominante, nao so a nivel de determinados patamares individuais ou de grupo, mas igual
mente no ambito da sociedade global. Do outro lado da "barricada", encontra-se a etno
logo, com a sua observacao, a sua experiencia de vida no seio da sociedade, as suas con
cepco es, de acordo com a sua formacao. Tudo aquila que observa, articulado com a tra
tamento estatfstico de determinados dados (as metodos quantitativos nao devem ser mar
ginalizados), fornece-nos urn retrato da pratica social efectiva, pratica essa que , na maior
parte dos casos, se op6e a ideologia dominante que, como sabemos, chega, mesmo a in
versao dos factos.

Empregamos, frequenternente, a expressao "dados cia socieclacle concreta"
ihic et nunci .Torna-se evidente que sao estes os que mais interessam ao etnologo, Porern ,
.no que respeita a Etno-Historia da Africa, devemos interrogar-nos se, de facto, sao estes
os unicos elementos validos para a compreensiio das situacoes historicas. E por dernais
evidente que se torna impensavel fazer Etno-Historia, au simplesmente, Historia da
Africa sem 0 apoio da tradicao oral-Sera esta a razao porque, no estudo, privilegiamos as
fontes orais dos Kyaka para a reconstituicao da sua Historia? Sem duvida, embora seja
necessaria dizer que fomos mais longe na colecta de materiais: ultra passamos 0 proprio
cenario cultural dos Kyaka, para atingirmos as das etnias vizinhas. Como se pode verifi
car, tentamos articular os dados relativos aos Kyaka com os da Historia dos Ovimbundu.
Poderemos ser acusados de ter privilegiado as fontes indigenas - a tradicao oral - que nao
nos fornecem uma cronologia segura. Talvez seja este 0 nosso "calcanhar" de Aquiles e a
"quid" da questao, E certo que, saberno-lo todos , a palavra sofre uma especie de corrosao,
ou melhor, de erosao, em funcao do tempo passado, mas, pergunta-se, de que modo
diverso se pode fazer a Historia em Africa? Deverao, em contrapartida, ser aceites sem
reservas as fontes de origem colonial, pelo menos no referente as datacoes absolutas?
Relativamente aos acontecimentos que dizem respeito aos Europeus, nao sed. legitime
desconfiar das datacoes apresentadas pelos viajantes, cronistas, comerciantes, adrninis
tradores, militares e outros, mas quando estes mesmos autores falam da Historia africana
propriamente dita, produzindo extrapolacoes baseadas em nomes, personagens ou ge-
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nealogias estudadas quase ao acaso, pensamos que 0 etnologo devera mostrar bastante
reserva quanta a veracidade das inforrnacoes obtidas . E certo que as fontes orais, tal
como os documentos escritos de origem ocidental, sao compostos de signos. A escrita e
urn sistema que regista os acontecimentos ou factos ditos historicos . A linguagem fuca,
igualmente, num momenta preciso, par interrnedio de urn discurso, embora, como sabe
mos, a palavra mude a cada instante, mudanca essa que e devida ao individuo ou grupo
que a manipula. Porem, todo 0 signo e ambfguo e, por essa razao, tambem os documen
tos escritos mais nao sao do que producoes de indivfduos situados : sao, pois, urn reflexo
da pratica social real. Assim, existem riscos de ambos os lados. No entanto, para nos, os
dados do que se pode apelidar de sociedade concreta - a tradicao oral e a observacao do
quotidiano feita pelo etnologo - sao os mais importantes para atingir a Historia e a socie
dade, embora se nao devam desprezar, como e evidente, os dados da Pre- Historia e da
Arqueologia. Para a Historia de Africa, contudo (e insistimos neste ponto), nao podere
mos contar senao com estes elementos, ou seja, com os dados recolhidos no terreno, para
a compreensao das situacoes s6cio-culturais, por meio de urn sincronismo especffico afri
cano, associado a urn diacronismo de identica natureza? Na verdade, diriamos que, na
qualidade de etnologo, somos partidarios deste tipo de investigacao, que praticamos ha
muito, sem sermos, porem, totalmente funcionalista ou radcliffebrowniano radical. Para
Radcliffe- Brown, 0 diacronico (neste caso a Historia) constitui simplesmente urn "con
junto de conjecturas". Nesta conformidade, pensamos que os dados da Hist6ria colonial
nao deverao ser sobreestimados, devendo, antes, esclarecer os que sao fornecidos pelas
categorias citadas: a tradicao oral, as relatos, as opinioes dos informadores, e ainda, a
observacao pessoal do etnologo . Nao esquecamos que muitos autores, talvez inconscien
temente, criaram, frequentemente, a confusao em determinados pontos da Historia dos
povos africanos, particularmente entre as de Angola, dos quais nos ocupamos como etno
logo. A Historia do Ocidente elaborou-se atraves do documento escrito e, por essa razao,
os investigadores tent am aplicar as mesmos metodos as situacoes africanas, passando a
"pente fino" os arquivos coloniais e esquecendo que as relatos neles contidos (com as hon
rosas excepcoes), eram produtos de individuos sem formacao cientffica adequada. Na
maioria dos casos.nao possufam aparelhagem conceptual au mesmo conhecirnentos da
cultura local, que Ihes permitisse estabelecer categorias fundamentais, ou isolar estrutu
ras necessarias a compreensao, nao diremos global, mas de uma parte da sociedade a es
tudar (18). Embora exista urn determinado grupo de investigadores que se dedica a estas
fontes, menos por conviccao do que par impossibilidade, parece- nos que a problema se
encontra em vias de resolucao (pelo menos no que respeita a Angola), surgindo diversos
estudos que confirmam a nossa opiniao (19). Por todos estes motivos, tent amos apreen
der a ideologia profunda (ou as ideologias) dos Kyaka, atraves de uma analise da tradicao
oral, abarcando nao so 0 que pode ser apelidado de "Hist6ria", mas tambem outros
sectores do quotidiano da sociedade e da cultura, tais como a parentesco, a alianca, a or
ganizacao politica e a organizacao espacial. Para alem das comparacoes com as tradicoes
Ovimbundu, similares ou paralelas, au mesmo divergentes em alguns pontos, 0 nosso dis
curso escrito esta juncado de proverbios Kyaka, que consideramos serem boas fontes de
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Etno-Historia. Com 0 proposito de destacar determinadas intencoes escondidas, foi
necessario estar atentos a tim de que se pudesse distinguir , com nitidez, 0 que poderia ser
uma simples transposicao de linguagem ou uma metafora, dos discursos reais ou metoni
mias correntes.

Deste modo, relativamente aW parte do trabalho, chegamos a conclusoes
verdadeiramente interessantes: os Kyaka, os Ovimbundu e os Ambundu, sofreram aeon
tecimentos historicos quase identicos, isto e,sofreram "assaltos da Historia" semelhantes,
observacao que nos conduziu aelaboracao dos sub-capitulos "Historia real, ideia de His
toria e modelo historico dos Kyaka" e "Cornentarios", atraves dos quais verificamos que,
nesta regiao de Angola, existe, de facto, uma significativa unidade cultural. Mais uma vez
pudemos observar que a Historia e aquilo que designamos por "ideia de Historia", se en
contra, nestes povos, profundamente ligada ao dominio do poiftico. Demonstra-o 0

modelo teorico que tentamos destacar e construir naquele primeiro capitulo referido.
A resistencia apenetracao colonial - ocidental, e urn facto incontestavel: dis

tinguimo-la quando se analisa aHistoria Kyaka e sentimo-la quando nos dedicamos aos
principais sistemas sociais, particularmente no parentesco, na organizacao polftica, Por
urn lado, os Kyaka souberam dominar habilmente 0 meio-ambiente, "domesticando" a
cultura do milho mays e adaptando este cereal a terrenos que, determinados engenheiros
agr6nomos do Ocidente consideram improprios; por outro, as suas aldeias e sedes de
chefados (actualmente poucos) estao situados em locais que poderemos designar por "lu
gares de passagem obrigatoria'', no meio do seu grande vale e planalto, defendidos pelos
inselbergen que salpicam toda a regiao, A penetracao efectiva do territorio Kyaka, levada
a cabo pelos Portugueses, e relativamente recente. Aparte as tentativas do Governador
Sousa Coutinho no sec. XVIII, (1764/1772), os Kyaka permaneceram "livres"ate 0 come
C;O da construcao do caminho- de-ferro de Benguela, por volta de 1905/1907; no comeco
do seculo, ainda os Kyaka atemorizavam os seus vizinhos, sendo conhecidos par "ladroes
de gado". Assim, nao surpreende que esta etnia tenha podido manter, durante seculos,
uma certa coesao, unidade e originalidade culturais (nao obstante a sua localizacao geo
grafica, numa regiao de franja entre os povos agricultares e pastores de Angola, favoravel
aeclosao de conflitos intertribiais, e mesmo apenetracao e influencia europeias), contra
riamente ao sucedido com outras etnias vizinhas do grupo etnico dos Ambundu da Baixa
de Kasanji que, desde muito cedo, sofreram os efeitos do impacto colonial portugues.
Esta originalidade destaca-se facilmente quando comparamos a organizacao politica dos
antigos estados da Baixa de Kasanji com ados actuais Ovimbundu e Kyaka. Imobilizados
nas suas montanhas, os Kyaka puderam preservar 0 seu modo de producao economica: a
guerra de razzias e a agricultura de milho mays, associadas acaca que, nao obstante, de
sapareceu. Porem, como consequencia das circunstancias historicas decorrentes da pax
dita lusitana, a guerra de razzias foi substituida pela organizacao de caravanas e linhas de
cornercio a longa distancia, 0 modo de producao altera-se, permanecendo a ideologia
guerreira: os raids comerciais sao arganizados como raids guerreiros (veriticamos, ainda
hoje, a perrnanencia desta conduta-rnodelo em determinados conjuntos rituais).
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Pode colocar-se uma outra questao: por que razao nao apresentamos urn
capitulo sobre 0 modo de producao economica, uma vez que este trabalho e, em certa
medida, uma monografia? E uma questao pertinente, mas justificamo-nos . Quando
iniciamos, com a nossa equipa, 0 estudo da etnia, comecamos precisamente pelo modo de
producao economica, Porem, muitas barreiras se ergueram: era necessario, antes de
mais, conhecer a Historia. Uma vez conhecida, verificamos que sem urn conhecimento do
sistema de parentesco, nao poderfamos atingir 0 sistema de organizacao polftica e espa
cia!. Por conseguinte, dedicarno-nos, de imediato, ao sistema de parentesco e de aliancas.
Este estudo abrir-nos-ia a porta de todos os outros sistemas sociais dos Kyaka. Pelos
dados recolhidos e apresentados, pensamos que 0 parentesco kyaka e 0 pivot de todos os
out ros sistemas sociais. Eobvio que nao pretendemos afirmar que 0 economico nao e fun
damental, mas para que 0 alcancassemos, foi necessario urn "biais":0 parentesco. este nao
e mais do que uma complexa rede, juncada de circuitos, que nos conduziu as estruturas
economicas, Podemos mesmo afirmar que a estrutura profunda do sistema econornico da
etnia e 0 seu sistema de parentesco: os bens de producao e de consumo, bern como os
bens raros, que obrigatoriamente fazem parte dos dotes, circulam com as mulheres no
momento das aliancas matrimoniais. 0 estudo e a natureza das relacoes entre os diversos
elementos do sistema de parentesco e de aliancas, forneceu-nos a imagem e 0 retrato do
funcionamento do econ6mico. Consequentemente, 0 sistema economico ou 0 modo de
producao Kyaka contitui urn sistema conexo de parentesco. Por esta razao , e dada a sua
importancia, reservamos a descricao e analise do modo de producao econornico para
uma proxima ocasiao. Porem, a medida que se forem desenvolvendo os capitulos deste
trabalho, forneceremos elementos, julgados pertinentes, que nos clucidarn acerca do sis
tema economico Kyaka.

Outro dos dominies privilegiados, foi 0 sector relativo a justica e aos tribu
nais, visto ser atraves da adrninistracao da justica e que se vislumbram a circulacao, a
troca, a distribuicao e a redistribuicao de bens.

Confessemos que 0 estudo do parentesco nos colocou perante variadfssi
mos problemas, dificultando-nos 0 percurso e enredando-nos num labirinto de infor
macoes. Tendo recolhido, em primeiro lugar, as regras fornecidas pelos informadores,
por meio de entrevistas individuais, elaboramos as matrizes (esquemas) que apresenta
mos. Com a finalidade de verificar as inforrnacoes, foi necessario fazer, posteriormente,
urn recenseamento e pesquisas, organizadas de urn modo sistematico, acerca das uni
dades territoriais e dornesticas, aldeia por aldeia, casa a casa, cujo resultado permitiu a
elaboracao de determinados esquemas desta obra. Numa fase posterior, apos cuidada
analise do material recolhido, tentamos a elaboracao de modelos, muito frequentemente
lancando mao de metodos estatfsticos. Ao analisar as matrizes provenientes de do is tipos
de investigacao ja referidos, damo-nos conta das contradicoes existentes entre aquilo que
referiram os informadores e 0 que decorria, efectivamente, da nossa observacao, A ar
ticulacao dos dados recolhidos nestes dois niveis de pesquisa, perrnitiu-nos penetrar,
pouco a pouco, na ideologia do sistema de parentesco que, na pratica, nao e seguida com
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rigor. Encontrarn-se justificados, deste modo, os "Cornentarios'' no final do volume consa
grado ao parentesco.

A organizacao politica mostrou-se urn dornfnio de penetracao mais Iacil,
apos urn conhecimento mais aprofundado e da relativa Iamiliarizaeao com as redes de
parentesco e de alianca. No entanto, 0 caracter fixo e rigido, as coincidencias de determi
nadas geneologias polfticas (salvo algumas excepcoes), as reticencias de varios informa
dores acerca das dinastias, particularmente a recusa de deterrninados chefes politicos em
emitirem qualquer opiniao, a nao ser na presenca de notaveis, tomou-nos muito tempo.
Todavia, como ja referimos anteriormente, 0 maior problema surgido decorreu das cro
nologias genealogicas. Foi, na verdade, urn trabalho arduo, quase scm resultados, razao
pela qual estimamos a duracao media de urn reinado em cerca de 25/30 anos . E provavel
que tenhamos sido induzidos em erro, mas esta era a (mica saida possfvel,

U rna leitura atenta das tres partes dcdicadas aHistoria, ao parentesco e a
organizacao politica, permite verificar que, em certa mcdida, chegamos a matrizes simi
lares para 0 conjunto destes sectores. Os elementos dcstes modelos ou matrizes encon
trarn-se em sintonia. No plano da Historia, 0 heroi civilizador Kyaka provem de uma lin
hagem materna, de urn cia de metalurgicos, cujo chefe e, provavelmente, 0 irmao da mae
do heroi: este eafastado por ter levado consigo uma das mulheres do tio, a qual engravi
dou. Este afastamento esta na origem do Estado, que se consolida pela conquista de urn
territorio ocupado por povos pastores: a actual sociedade Kyaka e patrilinear e a suces
sao politica processa-se de irrnao para irrnao, passando depois para 0 filho. Uma explica
cao possfvel para esta pratica, pode, provavelmente, situar-sena Historia ou no mito: 0

heroi nacional deserda os seus filhos, porque eles haviam "comido" urn dos seus caes fa
voritos. No plano do parentesco, verificamos que a relacao mais importante se estabelece
entre 0 tio materno/sobrinho, digamos mesmo, uma estrutura fundamental que pereniza
a sociedade; 0 tio pertence ao grupo dos dadores, 0 sobrinho ao dos recebedores de mul
heres. Tratar-se-a de uma coincidencia com a estrutura mftico-historica? Ou sera apenas
a repeticao de uma cosmogonia? Ou ainda dar -se-a 0 caso de a estrutura mitico-historica
ser simplesmente a justificacao e explicacao de uma pratica social? Sao validas todas as
respostas afirmativas a estas quetoes. Quando atingimos este ponto da nossa investigacao,
interrogamo-nos acerca da possfvel excessiva influencia que, sobre nos, tera exercido 0

modelo historico, que nos levou ao estabelecimento de urn modelo de parentesco seme
Ihante, pelo menos , sob 0 ponto de vista ideologico. Naturalmente devemos desconfiar
das construcoes tcoricas, ainda que estas se fundamentem em elementos positivos que
provenham de uma pratica, muito embora fornecamos os dados que dela decorrem, para
que outros possam julgar e controlar. Todos estes motivos nos conduziram aintroducao
de dificuldades nos esquemas explicativos que tinhamos construido. Por todos os meios
disponfveis, tentamos controlar os dados fornecidos pelos informadores,controlando-nos
simultaneamente: e fundamental que recordemos que 0 etnologo, antes de mais, alem de
cientista e urn homem que manipula, de forma nao consciente, urn sistema de valores in
tcriorizado, que traduz em pensamento totalmente diverse do que decorre do objecto de
estudo. Ainda que pretenda 0 maior cientificismo na abordagem, 0 etnologo 6, por vezes,



Os Kyaka de Angola 59

condicionado por teorias dominantes, ou mesmo em moda, no seu meio cientffico, Estes,
sao os perigos frequent es, quand o nao existe 0 "self controle". Alern disso, devemos for
necer elementos a fim de que os outros possam contro lar a nossa invest igacao . De facto
entende rnos que a epoca em que 0 etn61ogo produzia uma afirrnacao, sendo esta total
mente accit e e sern discussao, sc encontra ultr apassada. Para alern destas explicacoes,
caber-Ihe-a ainda Iorn ccer 0 maior numero possivel de elementos que venha a obter. Eis
a razao fund amental porque grande part e do trabalho sobre 0 sistema de parentesco, se
encontra juncado de esquema e dados, aparentemente sem conexao com 0 assunto prin
cipal.
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