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Africa c. por excelencia, 0 Continente das mascaras c Ioi no Oeste Aln
cano que a cultura do. mascara encontrou 0 seu verdadeiro clima. Ai, atingiu,
tambern, it expressao artistica mais elevada,

O segundo grande centro situa-se no ambito das escolas de arte equa
toriais.

Como seria logico esperar, as mais importantes regioes de mascaras coin
cidcm com as melhores escolas de arte da escultura africana.

o dominic das mascaras coudiz, tambem, corn as zonas de mais intensos
.ritos. Daqui, vcrificar-sc c SCI' exacto a cultura cia mascara nutrir-se de duas
fontes primordiais: 0 rito c a arte.

Tarnbem e verdade que 0 culto da mascara tcvc sornpre lugar importante
no. maior parte das rcgiocs primitivas.

Nos aspectos primordiais que caraclerizam a existeucia da mascara, assu
mem vulto os seguintes: a sua universalidadc, antiguidade e perseverance no

AfrlC:tl. Continent .. dus 'ttl·carl~

As Mll~ctirti~ nu Antil!(ul,ln(lp
~8 Ma8curl~~no Oriente, ;\l\I"'rlc~

GENERALIDADES ACERCA DO USO DAS MASCARAS
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AS MASCARAS AFRICANAS
(ES804';0)

Por Jose Redlnha
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Na hist6ria antiga, a mascara desempenha papel importaante. Os monu
mentos egipcios, gregos e romanos figuram-nos repetidamente. Baixos-relevos

As Mascaras no Antiguidade

tempo. Notavel, a diversidade de significacoes de que a mascara e susceptivel
nas diversas modalidades e ainda a sua iafluencia psicologica sobre 0 homem.

~Ien:c}desta multiplicidadc de aspectos. a mascara tern interessado socio
logos, artistas, historiadores e etn6logos.

o valor da mascara, como elemento de simbolo e ritual. excede a sua
funcdo intrinscca de p~ para acobertar 0 rosto Realmente, ha mascaras
amuleto. minusculas, e ha-as tambern agigantada .., inaplicavcis - como as
grandes mascaras dogons, que dormern na sombra de cavernas sagradas, sim
bolizando her6is c genies.

Existe, scm duvida, urn culto da cabcca, e, dai, talvez, a mascara assu
mir urn valor rapital, preponderante.

It notoria a importancia que a cabeca toma nas esculturas des negros,
tanto que. em alguns casos, tronco e mernbros tem apcnas uma fun<;aoCOIll
plemcntar.

As cabecas trofeu ou cabecas dissecadas de que nos dao bons exemplares
alguns indios do Brasil, povos arnericanos, zelandescs e outros do Pacifico.
devem enquadrar-se dentro dcsta tendencia.

E a cia nao foge, decerto, a pintura e adorno de caveiras de culto da
.1\0\'3 Bretanha. Certos modelos de olhos embutidos, grandes e esfericos, arra
zados de espanto, parecern ter influido nas mascara ...da vizinha Nova Trlanda.
Dal poder dizer-se que a caveira adomada e ainda a projl'c!:iic da mascara na
moru-, 0 seu i.ltirno pa,so a carninho da eternidade,

A cabeca, centro e motor do saber humano, e a fisionornia, fulcra da
cxpressao do homern, ter-se-au imposto a urn culto qut' a mascara traduziu
por expre ...soes rcbuscadas.

o rosto pintado seria 0 seu antecessor.
Fosse, porem. como Iosse, a observacao dos primitives actuais atirma-nos

que as religioes primevas encontraram na mascara urn podcroso aliado, Com
o rosto coberto, urn maior misterio se alcancava e certa dualidade humane
-divina mais propicia a suscitacao do sobrenatura1.

Africa e, por excelencia, 0 Continente da mascara, rna!' 0 domlnio da
mascara apresenta-se, como se disse, universal e remoto.

o Ieiticeiro ou homem mascarado de bisiio de Ariege; os persouagcns
mascarados ou espiritos do Abri :Mege de Dordogne e Les Cornbarcllcs colo
cam ja longe, nos costumes dos homens, 0 de cohrir 0 rosto com mascaras.

II'
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No Oriente, a mascara impoe igualmcnLc 0 seu domlnio, Os Japoneses
usararn mascaras liuirgicas talhadas em largos movimentos fisionornicos e
com grande poder de cxpressao.

Hi-as de tipo ornitornorfo e zoomorfo, providas tie chavelhos e grandes
canines. Algumas aprcscntam enormcs 01h05 dilatados - elementos estes que
tambern encontrarnos entre as mascaras africanas.

As Mascaras no Oriente, America e Pacifico

assfrios dao-nos mascarados curiosos como aquele «sacerdote-agua» do rito da
fecundidade das palmeiras.

No Egipto e em ~[iccnes foram achadas mumias de reis com 0 rosto
cobcrto por mascaras de ouro.

Segundo historiadores da antiguidade, entre eles Diodoro da Sicilia, os
reis do Egipto. em certas solenidades, cobriam a face com mascaras. repre
senlando figuras de leao, lobo e leopardo. As «mascaras funcrarias» 4UC

cobrem as mumias sao algumas vezes deste genero,
Em tumulos punicos foram tarnbem achadas mascaras mortuarias, iden

ticas as do Egipto.
Os Gregos possuiam grande variedade de mascaras. que correspondiam

a deuses, deusas, herois, reis e rainhas, sacerdotes, jovens, velhos. bruxos,
escravos, cortcsas, etc., e as bacantes cobriam a cara com mascaras de casca
de arvore,

Os Romanos herdararn as mascaras dOR Gregos e fizerarn dolas grande
uso, dcpois do ~r("llio II cia nossa era. Na antiguidade destes POV()S, a mas
cara era parte essencial c1a indumentaria dos acton's. Com elas suscitavam
pcrson(lgl'ns e permitlarn-lhes reforcar a V07..

Ainda no srcul0 XVTI, a cornedia italiana fez largo uso de mascaras e,
na Inglaterra, aplicavam-nas em divertimentos drarnaticos, alegoricos 011 mito
logicos.

E tcve ouuas e diversas funtrUe::.: no seculo XfV SCIviu a mascara como
disfarce e para PlbCI var a pintura das damas; no seculo XVI Ioi moda as
damas de classe sairem mascaradas: no fim do seculo XVII, a mascara era
ainda de uso corrente.

Entre os PO\·o:-. europeus, as mascaras forarn executadas em Iolhas e entre
cascas. tela, madeira. veludo, seda, papel e outros materiais.

Dada tarnanha divulgacdo, as mascaras foram ainda rmportante elernento
decorative na arquitectura, nos m6veis, na ceramica, etc. E hoje cm dia que
C a caracterizarilo dos actores e dos clowns senao uma rernimscencia all persis
tt!ncia da mascara no remoto drama da antiguidade?

I
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Ccr tas mascaras japonesas dos seculos IX e X revelam urn facies maori.
0:. javaneses usaram mascaras, muitas delas com fendas palpebrais, des

locadas para a base cia orbita. para permitirem a visao sern prejudicarem a
pintura C 0 ofeito expressive da pupila. No Oeste africano e no Congo encon
tram-se mascaras com identica disposicao.

Os actorcs hindus cobriram-se com mascaras ornadas e pintadas (0, como
estes, muitos outros POVOS orientais.

Passando a America e aos seus povos remotos, como os Incas (Peru),
encontram-se «mascaras de mumias» de ouro e de prata, a serm-lhanca de
eglpcios, micenas e punicos.

Nos Azetecas do ~Iexico, a civilizacao Teotihuacan deixou mascaras fune
rarias, algumas de cobre fundido.

No Alasca, M mascaras esquimos de madeira, pintadas de vcrmelho com
Iendas palpebrais I'm forma de arnendoa 011 em forma de meia lua, de pontas
para baixo. Ern algumas, urn troco de madeira atravessa 0 septa nasal - modo
de adoruo tambem comum em Africa.

Nos Indios da Columbia Britanica, existcrn mascaras de soberba cxpres
sao. dum suave e irreal naturalismo, traduzido em madeira policromada.
Outras figuram animals e desempenham, nas dancas, signiticados totemicos.

Ainda na Columbia, algumas mascaras apresentam, suspensas do septo
nasal, placas adornativas, Xa mesma regiao, certas mascaras esquimos escan
cararn ris(l~ern bocas ra-gada ...de dentes irnbricados, sern incisivos, afirmando
a existencia de hom humor sob 0 Circulo Polar Artico, Em rertas dancas,
entre os Indios do Brasil, tambern se usam as mascaras, improvisadas de urn
casco de cabaca.

Atraves do Pacifico, 0 dominio da mascara subsistc. Xa Papuasia. hi
mascaras de olhos tubularcs, nariz reprimido e boca em CICSCcntc no jelto do
riso. Outras tern olbos mamilares, contornados por circulos em relevo e umas
bocas de peixe, guarnecidas por meio cento de dentes afiados,

Alguns modelos sao ovaloides, oblongos, com narizes de ave de rapina
e olhos encovados em 6rbitas convencionais. Bordaduras decorativas omam
o rosto, e 0 perfil do quei..xo, serrilhado, simula a barba.

0" Papuas, rotemistas e veneradores dos antepassados usarn grandes
mascaras de danca, mais omamentais que plasticas, t'spede dr. escudos
pintados,

Para alem do Mar do Coral, nas Xovas Hebridas, M mascaras de Iibras
corn longas barbas e cabeleiras, e outras, de madeira, pintadas de azul e ver
melho.

Xa Nova Caledonia. encontram-se mascaras excentricas de narizes mOIlS
truosos c rises rasgados de polichinelo.
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A Africa nao sc escapa a estas leis fundamentais,
Notam-se, por toda a parte, Africa incluida, convergencias e semelhancas

de diversa ordem.
o homem rnascarado de bisao de Ariege projecta-se do fundo da pre

-historia para as povos actuais africanos, onde ::I mascara zoornorfa suhsiste
intensamente.

Os reforcadores ou modificadores de voz de velhas mascaras europcias
encontram certa aproximacao na existencia de modificadores ria voz usados
pelo .. africanos,

0" olhos, ora ern fenda ora dilarados, de algumas mascnrns japonesas;
de Ienda palpebral deslocada, permitindo a visao sem prejudicar a exprcssao
da pupila, ao modo javanes: tubulares e mamilares CUI algumas mascaras 00
Pacifico; convcncionais ou naturallsticos por divcrsas partes, tarnbcm sc cncon
tram nas mascaras africanas, 0 mesmo sc diga dos adornos do scpto nasal de
mascaras da Columbia Britanica, Alasca e outras regi3e::;. A aplicaciio de
cornos e grandcs caninos cncontra-se nas mascaras de diversos contincntcs,
Africa incluida. 0::. narizes adW1COSdas mascaras da Papuasia tambern encon
tram congeneres em mascaras da Guine Francesa.

Estas aproximacoes registam-se a titulo de curiosidade. Procurando -as,
encontrar-sc-iam imcnsas. Porem, 0 facto de inumcros povos, por iruimcros
seculos, incidirem sabre a palma quadrado do rosto humane, reproduzindo-o
I' estilizando-o rebuscadarnente e 0 suficiente para explicar multas semclhancas
independontrs de copia on contacto,

Existern, e certo, influencias de origem por vezes longiuqua. Contudo,
ocupar-uos-emos apenas de algumas semelhancas de estilos e siguificados com
rcla~a() as mascaras africanas.

A valorizacao cia mascara da agigantada cabeca da esfillge de Giscp,
ja Ioi notada como urn resultado do culto pela Iisiouornia, palm te lIU Con
tinentc Africano.

Africa Continente das Mascaras

No Hawai, mascaras de deuses da guerra, dir-sc-iam inspiradas em mons
tros marinhos: bocas desmedidas com uma centena de dentes afiados e grandes
discos claros, simulando olhos, aos Iados do nariz acidental. Uma malha fi
brosa, endurecida, constitui a materia da mascara.

A criacao da mascara e de facto urn fen6meno universal. Dos traces gerais
delineados, verifica-se realmente a notavel diversidade de modelos e signi
iicac;oC'sde que c susceptivel, e, como nao podia deixar de ser, certos cstilos
peculiares ao caracter das culturas dos diversos povos e a influencia do
ambiente.
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Todavia, a pobreza dos matenais ernpregados por outras escolas nao
podI'm arrasrar 0 valor intrinsecamente artlstico das pecas de arte. Para. mars,
acontece que, em Africa, pode dizer-se, 0 material sagrado e a madeira. che
gando mesmo a verificar-se que a rusticidade das materias coincide, muitas
vczcs, com uma maior riqueza de ideias Seja porque a valorizarilo artistica
da mascara a ILve a abandonar UID pouco a" signific')oe~ primitivas, seja
porque 0 afinarncnto tecnico, corrcspondendo a urn pa..;.,ocultural superior,
deixou urn pouco para tras as tradicocs da intcusa vida ritualista <las civili
za~oes mais estacionarias.

Nos Dogons, estabelecidos entre 0 ~iger e a Guint· Portuguesa, (' que
falavarn, em principio, uma lingua aparentada aos mandigas, encoutra-se urn
vasto uso da mascara de madeira, intimamcntc rclacionado COIIl a rcligiao,
Esta e. sobretudo, feita do culto dos antepassados, As suas mascaras acusam,
tambem, seg-undo ~1. Griaule. UID intense complexo toternisra, E ainda
Griaule quem informa que a instituicao das mascaras dogons nasceu do culto

Mascaras D090"S

Esta tendencia atingiu a sua mais alta expressao formal no Oeste Afri
cauo, cuja civilizacao e por isso designada por Grande Civilizacao das M;i:.
caras. Foi ai, rcalmente, que a mascara alcancon 0 maximo esplendor, estabe
leccndo verdadeiro imperio em uma vasta zona limitada a Xorte pelos curses
do Senegal e do Xiger, e, dar, ao longo da costa atlantica at~ .i:; margens do
Zaire, comprecndcndo 0'; territories das Guines, Senegarnbia, Serra Leoa, Li
beria, Costa do Marfim, Achanti na Costa do Ouro, Togo. Dahome, Xigfri1
e Camaroes.

Xa Nigeria se situam a,; Iamosas escolas de He e de Benin, notavcis pclas
cabecas e mascaras de bronze. pelo processo de cera perdida. A_.., mascaras de
marfirn de Benin e as cabecas de bronze de He contam-se entre 0::. mais realis
tieos exemplos da artc oeste africana. A similaridadc do cstilo de ICe com u
classico grego e romano e com 0 egipcio tern sugcrido varias hipotcscs, cstando
adrnitida uma forte influencia do exterior, transportada por mar na opiniiio
de uns e atraves do continente segundo as razdes mais provaveis de outros
averiguadores, sem exclusao de se vir adrnitindo uma origem rnais proxima.

Algumas desras obras vern sendo dadas no seculo II e a cpocas anteriores,
Pclos motives expostos, 0 trabalho destas escolas muitas vezes agrupadas,

genericamcntc, sob 0 nome de Benin, ocupa um lugar de elevada perfei~ao
tecnica e artistica, no conjunto das mascaras africanas, 0 ernprego de mate
dais rnais nobres dao tambem uma classe particular a,; realizaroe-, destes
centres,
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votado a urn fundador do clan. Esse Iundador foi 0 prirnciro mortal num
povo qut' anteriormente era constituido por imortais. Segundo a crcnca na
tiva, depois da sua morte, transformou-sc em serpente, e uma mascara dogon
apresenta-o sob essa forma.

Realmcnte, nos dogons, as mascaras tomam caracteristicas estranhas,
revelando luna certa imagina~ao religiosa, e tambem artistica, nestes povos
do Sudan Frances. Este culto abarca nao apenas 0 campo religiose propria
mente dito, mas tam hem 0 folcl6rico. Dada a Intima relacao da mascara
com os csplritos, esta chega a receber culto, ela mesma, em altares especiais.

As raizcs dcstc culto vern de longe, facto bern testemunhado nas pinturas
rupestres da Jl·giiio, povoadas por inumeras figuras de bailarinos mascarados.
Acrescente-se a existencia de cavernas-templo de mascaras gigantcs, situadas
nas proximidades das compactas povoacfies dogons. Algumas mascaras gi
gantes cujos modelos rematarn sernpre por longas extremidades C"J.llr Ihes
coro am as rab('~ ...s, chegarn a. dezena de metros. Uma delas, a mascara GogoZi,
dorrno sobre urn lcito de crsnios. Outras rcpousam em abrigos rochosos M.
mais de dois seculos.

A par destas grandes mascaras, outras coexistern de dimensoes normais,
Iigurando sores humanos ou humauoides dol" dois sexes e diferentes idadcs.
Tomam importancia especial as que sao votadas ao culto des antepassados.
o equipamcnto de mascaras dogons prolonga-se em muitos outros e divcrsos
significados, figurando antllopcs, bovldios, lcbrcs, macacos, Ielinos, hienas,
saurios, cegonhas, avestruzes, galinhas selvagcns, patos, mochos, c outros
assuntos omitomorfos. Finalmente, encontrarn-se mascaras sirnbolizando surdos
-mudos, profissees, guerreiros e cacadores, e con tam ainda outras de signifi
cado moderno, suscitando figuras europeias.

Alinham mascaras de evocacao bist6rica. Uma delas recorda 0 conquis
tador Peul que ocupou l3andiaga.

H{I cornplicadas mascaras de curandeiros sobremontadas por figuras e
M-as decoradas com quantidades de caurins [Cyprea moneta L.) dispostos
em conjuntos grom~lriros de valor decorative.

Reatada ao culto da mascara e do homem mascarado, encontra-se uma
corte de usos, costumes e ritos complementares traduzidos por bailados, can
los, mimicas e ropresentacdes de vario significado.

Alguns mascarados dogons exibem-se crnpoleirados sobre elevadas andas.
Dum modo gcral, cntcndc-se nestas praticas mascaradas uma tcntativa

de conciliar os concursos benefices, ou neutralizar, mais ou rnenos, a forca
sobrenatural que anima os mortos. Estes podem ser homens on animais,
Neste ultimo caso, visa-se a evitar a vinganca dos animais mortos na caca.
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e triangular de perfil convexo, malares proeminentes, bigodes de pontas em
pincel, descaidos, boca entreaberta, lingua distendida , e a particularidade
«rara em Africa» (Baumann) de ter 0 queixo inferior movel. Ha na expressao
violenta desta mascara urn bramido de eslorco.

A existencia de chifres, alto toucado e olhos procmincntcs, caractcrlsticas
estas distintivas de classe, indicam que esta mascara dove rcpresentar bee6i
ou gCIlio, ao monos urn antepassado de categoria.

As mascaras da Liberia incJuem pecas grandes talhadas num s6 bloco de
madeira. Sao usnalmente coloridas e, nao raro, muito pcsadas. Segundo Leon
Underwood, as anrigas cores eram as seguintes: vermelho (pigrnento vegetal),
amarclo, cere, brauco (caulim}, negro fuligem e indigo.

Na Costa do Marfim, que confronta a Liberia pelo lcstc, encontram-se
nil.sua zona norte, entre os senu/os, mascaras cornutas de concepcao arrojada,
tatuadas a primer. Executam outras. antropom6rficas, de diferentes signifi
cades. Uma mascara deste grupo apresenta as palpebras descaldas. Sono?
Mort!'?

Tarnbem entre os baules, afastados para leste, M mascaras dr docura
Ierniuina, e de frontes elevadas e nobres, coroadas de trancas, qUI parecern
dormir cmbaladas IlUlIl sereno sono Ieiticista.

Outras mascaras, masculinas, dcstc tipo, aprescutam barba ern forma de
leque e apendices barbiformes. Abrem fendas palpebrais falsas nas palpebras
supcriores da mascara, para cfeito de visao do bailarino, enquauto 0 verda
deiro trace de encontro das palpebras, bern nitido, se mostra cerrado. A mas
cara parece realmente significar urn adormecido ou um defunto.

A existencia de fendas para a visao afirma que estas mascaras sao
envergadas por bailarinos ou personagens mascarados. Que significam elas?
56 um conhecimento conveniente do povo e do \1.."-0 pode trazer a explicacao.
Sern ele, nesre como em muitos outros cases, POllC'O c;epode aV:ln~ar alem da
rnorfologia e das significacoes de grande generalidade.

Na Costa do Marlim, ainda entre baules, yeern-::.emascaras de ousada
exprcssao, algumas vczes humauoides e. coujuutameute, mascaras zoornorfas
cornutas. Nas primciras ha-as de Iinhas simples, convencionadas, semi
-naturalistic as, que lernbram bastantc algumas mascaras angolanas de Lunda.

Possuem os battles, no ambito da sua escola realista, uma curiosa indus
tria de pequenas mascaras de Duro fundido, das quais COli tam dezcnas de
modelos. 0 processo de fabricacao emprcgado code cera pcrdida dos bronzes
de Benin. Estas mascaras nao representam deuses ou genies como as de ma
deira do Alto-Volta. Guine e Dahome. Sao dum sentido comernorativo, de
pequenas dimensoes, e representam fisionomias de chefes vivos ou mortos.
Figuram tambem inimigos valorosos, vencidos, e destinam-se de algum modo

ARQUIV
O L

. L
ARA



Na vizinha Costa do Ouro, aparecem-nos mascaras de anirnais, providas
de trernendas dentucas, contrastando com modelos inspirados nas formas do
rosto humane. Todavia, encontram-se mascaras antropomorficas, de hocas
escancaradas, armadas de dentes metalicos ameacadores. Identicos modelos
se encontram na Costa no Marfim, na tribo dos gueres.

Xo Dahome, entre a Costa do Ouro e a Nigeria, a grande riviliza<;ao das
mascaras nile sofre descontinuidade. Ha-as de expressao hurnanizada e outras
de Icic;ao decorativa, onde as contas coloridas e as conchas caurins -ao ele
mento prcdominantc. Na mesma regiao, entre os 101ls bailarn estrauhos mas
carados com cabecas bovidias, sobrcpujadas por Iiguras e cabecas humanas,
Em algumas destas mascaras, nota-so a particularidadc lC1Ia <.10 qucixo infe
rior movel.

Na Nigeria. hi mascaras de cabeca completa, duplas (biface). de ma
deira pintada e expressao incisiva. Em alguns casos as pupilas sao de metal.
Ai se cncontram tambern mascaras pintadas de branco, com os olhos con
tornados a vermelho.

Tanto nos dentes metalicos das mascaras da Costa do Ouro e da Costa
do :'Ifarfim, como nas pupilas de metal das mascaras da Nigeria enos olhos
con tornados a verrnelho, usados nesta mesma regiao, verifica-se 0 intuito de
imprimir as mascaras efeitos dramaticos, atemorizantes, capazes de impres
sionar o cspcctador.

Nos idjos do sul da Nigeria, nas aguas do delta, surge-nos 11m tipo de
mascara pouco vulgar: c provido de urn cabo, tendo uas linhas gerais a forma
de uma palmat6ria. Entre os maiacas do rio Cuango (Angola), varnos I;!I1r.OI\

trar mascaras dcste geuero, as quais eram exibidas em punho, em modo de
ernblema, durante convcrsacocs com outras tribes. E possivel que a sua afim
dos idjos tenha identica aplicacao. Ainda nesta ultima tribo eucoulramos

Do Costa do Ouro a Nigeria

a. comunicar ao vencedor a torca do vencido. Sao. por vezes, filigranados
como os objectos anti-islarnicos de Rao e a maior parte das joias senegalesas
actuais. Estas pequenas mascaras de ouro, parle delas zoomorfas, ligarn-se ao
culto da fecundidade t' desempeuham urn papcl no animismo dos baules. Sao
relativarnente modemas, uma vcz que os battles, fundados por uma raiuha-mae
dos dakos, tribo dos achaniis, datam de 1750. Nos proprios achanlis sc encon
tram mascaras de ouro. Uma delas do tesouro do rei achanti Calculi tern
17Sftom de altura. 0 estilo da mascara e fortemente naturalistico.

A oeste dos baules, na tribo dos uobes, ha mascaras de olhos vasados,
'grandes e circularcs, usadas nos rites da tribe.
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mascaras de audacioso lance e flagrante expressao, obtidas pelos escultores,
duma peca (mica, com grande economia de linhas. As mascara!' deste povo
apresentam certa distincao das dos povos em redor. Atirados para os charcos
do delta. pela pressao dos iorubas e benins invasores, C possivcl que certa
independencia de arte e costumes seja rcsultada da resistencia aos usos dos
antigos inirnigos, Influencia do meio sera ainda 0 uso entre os idjos de urnas
mascaras quc reproduzern cabecas de hipopotamos, altamente estilizadas. e
que figurarn nas daneas em honra dos espiritos das agua::.. Contam estes idjos,
ainda, outras mascaras zoomorfas, entre elas uma de expressao simiesca. des
tinada a cerimonias de fertilidade. Um moddo identico se encontra entre os
guros, lilt Costa do Marfirn.

~os ibos, 110 SuI da Nigeria, a norte do delta, mascaras de madeira de
nanzes tortes e abatidos c grandes dentes ernbricados dfio-nos ideia de mas
caras comicas, No Norte desta possessio. nos chambas, veern-se mascaras
cornutas de certo rcquinte estilistico.

Nos iblbios, um pouco a leste, mais mascaras cornutas "C cncontram,
coloridas, de talhe vigoroso, onde de novo encontramos a particularidade do
queixo movel, em alguns raros modelos,

Nos cijllgonii encontram-se mascaras de fibras de palrneira , entrancadas,
c por vczcs coloridas, reatadas a circuncisao.

~o:> iorubns. na grande regiao artistica dos benins, multiplicam-se os
estilos c as tecnlcas. Ha mascaras simples e compostas de vuriadas Iormas,
certas delas uma especie dc capacetes corniformes com grandcs olhos manses,
de expressao bovidia. a par de outras com cabecas humanas, sobrepujadas
por animals. Sao de grande beleza as mascaras de marfim desta regiao.

Em torno, correm as famosas escolas do bronze. onde a mascara se apeia
de pep ritual para cobrir 0 rosto e invade as artes, como motive particular
mente decorative. S:'io bern conhecidas, entre outras. as mascaras elmo de
Renin.

~O::' igalas, que terao tido uma origem comum com 0:0. iorubus, o seu
chefc Atagala, usava, como insignia da condiciio, uma mascara de lamanho
natural, suspcnsa do pescoco por colares (Seligman). Na Nigeria do Norte,
usam-sc mascaras de animais selvagens para ludibriar a caca. Parece tratar-se
dum sistema muito primitive. Alias, verifica-se este facto entre 05 bochimanes
do SuI de Angola.

E assirn notamos ncstes territories da ~igcria uma notavcl intcnsidade
do uso da mascara: ora a encontramos em aplicacoes praticas, primitivas, no
uso de cacadores, ora ostentada como simbolo no peito de chefes indigenas,
ou representada em obras de bronze, constituindo as mais altas expressoes da
arte da :\frica ~pgra.
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Nos Carnaroes de novo achamos 0 usa de mascaras zoomorfas em rites
de cacadores. Os bamenda, no Grassfield, no Nordeste do dominio, t~m mas
caras «specials para a danca da Ina nova, e outras para cerim6nias propicia
torias da caca. Na mcsma regiao, os bamuns, executam mascaras de feic;ao
naturalista, a p'ar de outras de caractcr demoniaco, de pesada e estranha esti
liza~ao. Sao-lhe atribuidas algumas mascaras de bronze do tipo daquelas de
c\'oca~ao classica, onde 0 talento plastico so aIirma catcgoricarnente. Nos
ecots entre outros modclos encontramos duplas mascaras ligadas pelas nucas,
as quais eram, em tempo, cobertas com pele hnmana. Ainda nos Camarces
os Ilaftms dao-nos mascaras que reproduzern cabecas de elefante.

Nos bamcssingues (segundo 0 parcccr dum colcctor daquela rcgiilo, H.
Himmclhcbcr ), as mascaras nao sao rcligiosas, scrvindo sociodadcs secrotas,
no intuito de espalharem temor entre os iniciados c as mulhcrcs. Rcgistu-so
ali uma mascara que sugere as formas do bufalo.

Nos balis dos Camaroes, uma mascara recolhida em I<)3S represen
tava urn cleiante numa estilizacao muito comum a assuntos de arte, e
Irequenti mente empregada no adomo de portas, trancas to marlins inscul
pidos.

Seguindo ao longo da costa atlantica, a mascara continua 0 scu dominic
no territ6rio do Gabfio, onde e cultivada entre os pongft~s, bacotas e outras
tribes, Em alguns mode-los os olhos sao simples intersticios, nao mostrando
tracos da hoca ou das orelhas, A par, outras incluern olhos, orbitas c pavi
lhces auriculares, perfcitamente marcados. Coexistem, tambem, pad roes sim
ples, apl nas do rosto, e outras de mascara mais completa, onde a cabeca e
valcrizada pOl altos toucados. Algumas mascaras dcsta Jcgiao sao ornadas
com tiras de cobre. Os pongues traduzem expressoes doces, ernolduradas em
toucados estilizados, Iantasiosos, de acabamento cuidado. Dfio-nos tarnbem
urnas mascaras POllCO comuns, de quatro faces, ligadas lateralmente, e opm,
tas duas a duas, talhadas em urn bloco COIDum.

Varno-nos alastando da grande zona das mascaras atlanticas ou das
grandes cscolas do oeste, mas de novo encontramos um importante centro de
mascaras na zona equatorial entre os povos congoleses.

Para suI, junto as aguas do Zaire e do Cuango e ao longo da fronteira
norte de Angola, as culturas da mascaras ainda se afirmam, assinalando-se
para 0 interior do territorio angolano ramificacfies irnportantes que constituem
os ultimo!'. prolongamentos austrais daquelas duas escolas ciladas, principal
rncutc da equatorial.

\
Dos Camaroes 00 Zaire
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o segundo grande centro da cultura. da mascara coincide COIll 0 dominio
das escolas de arte congolesas, cujos nuclcos mais importantcs sc situam no
territ6rio do Conzo Belga. A parte sui deste dominic c particularrnente rica
em mascaras em coincidencia com uma quantidade de associacoes inspiradas
no culto dos mortos,

Foi provavelmente entre os ,."a ou uaTllQ tribo situada nas proximidades
da extremidade norte do lago Tanganica que, no parecer de Rene Gaffe, se
terao instalado os centres de escultura mais valiosos,

Porern, a escultura congolesa estende-se a vast as dimensoes, a..sinaladas
por centro" arti ..ticos de marcado valor. Na grande curva do medio Zaire,
acantonados entre aquele curso e alguns do" seus afluentes irnportantes, esta
cionam 0" buchongos vulgarmente desiguados bacubas, Resistindo ao avanco
da colouizacao c a dcstribalizacao dos povos vizinhos, \ em mautcndo desdc
M seculos 0 scu padrao cultural. esmaltado por rcalizacocs notavcis, parti
cularmente no campo da escultura, onde a representacao da Iisionornia toma
importancia capital. E, assim, a par das estatuetas comemorativas dos seus
chefes, que os albuns de arte negra insistentemente reproduzem, talham sober
bas mascaras de diverso tipo. Sao deles as mascaras estilizadas representando
cabecas de pigmeus, caracterizadas por acentuada proerninencia frontal. E
ainda dos buchongos 0 celebrizado tipo de mascara, conhecido por Bombo,
Nos seus exernplares, encontramos a proeminencia frontal da mascara de
pigmeu, em alguns cases cobertos de entalhes. contas coloridas, caurins e
sementes lenhosas, senoras.

AS ESCOLAS CONGOLESAS

MASCARAS DO CENTRO AFRICANO

.Ya~ClirA' HapPUlll'JI e i\n.ol(\nu.~

.\ Cuttura .UriCIlUll. J:\ 1{li~Cllra..
Area. tie DI~trl\)l1lcA.o

Evolucl.o. k·orma~. F:IllJlrl'go~ e
Slllnl(lca.cll~MlIa~ ~hiicnra.H

III

o nordeste de Angola, filia-se, sem duvida, nos estilos do Congo. No
norte, entre 0 Zaire e 0 Cuango, nos maiacas, em particular, prcdorninam
traces evidentes das escolas do Oeste.
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Outros modelos sao mais ricos: esmaltarn-se de conchas dispostas em
ordem quadripetala e de eontas coloridas, bordando conjuntos de perfeito
desenho geometrico.

Ha mascaras de olhos rectangulares, outras de olhos fendidos e ainda
tubulares, muitas vezes avivadas por pinturas a branco.

Proximo, encontrarn-se os ttarega, autores de celebrizadas mascaras de
marfirn e de varies rnodelos de madeira alguns deles pintados a cores. Acerca
de uma mascara de marfim dos uarega disse-nos 0 Prof Leon Kochnitzky
ter-lhe encontrado «urna expressao de serenidade e nirvana», unica entre as
mascaras congolesas. Algumas, bastante antigas, parece terem sido UO uso
duma seita.

Os balubas a. lcste do curse superior do rio Congo, cullivam, como os
buchongos, em larga cscala, as mascaras de madeira. Algumas delas de cabeca
completa, monobloco, traduzom na construcao 0 tipo das cabecas-elmo do
Oeste, asscrnelhando-sc a modelos gelede do centro de Lomba. ~ muito esti
mada uma mascara baluba enccntrada em I899. Supbe-se que retrate urn
chefe daquele povo. Talhada em madeira, em uma peca iutcirlca, aprcscnta
01h05 em fenda, estreitos c longos, e boca cntrcaberta. Da parte posterior da
cabcca, partcm dois chifres que cncurvam, passando pela parte de baixo das
orelhas, projcctando-sc para a frente, rentes aos malares,

Na nuca rnodela-se uma ave de asas abertas. 0 rebordo da mascara e
orlado por cordoes.

No vasto domlnio influenciado pela cultura baluba, persiste a existencia
de novas modclos entre diversas tribes. 0" bassonges criaram mascaras alta
mente estilizadas, onde alguns observadores julgam encontrar cvoca~ol''' do
geego classico, a semelhanca do que se verifica no" padroes culturais do Oeste,

Alguns modelos, raros, de mascaras circulares, parece traduzirem uma
representacao solar. Irnportada directarnente dos balubas, revcla, todavia,
reminiscencias de tecnica huchongo.

Originario deste povo, encontra-se, pOl' varias tribes, urn modelo de mas
cara losanguiformc, de face plana, surnaria ate it sintcse. Muitas delas osten
tam procminencias corniformes C ornatos no alto da Ironto, e, em alguns casos,
urna espccio de gladios desembainhados. Vamos cncontrar 0 modele entre os
baoende povo que contribuiu bastante para a divulgacao desta mascara no
territ6rio do Norte de Angola, entre 0 Cuango e 0 Cassai.

Os traces desta mascara recordam os estilos esquematicos do Oeste afri
cane, n5.o deixando entretanto de evocar particularrnente os da arte suda
nesa, na sua tendencia de geometrizar as formas, tendencia notoria desdc os
dog01IS ate ao norte da Nigeria, principalmente.

Os bena-lulua, detentores de uma importante escola de arte, alinham
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Os bapcndes actualmente acantonados no sul do Congo Belga, proxuno
as aguas do Djuma e Cuango, usarn uma mascara muito caracteristlca de rosto
curto, que se prolonga por 10Dga pala, em forma de barba. Os olhos, de dese
nho semelhante ao sinal ortografico til. sao muito cerrados, 0 nariz largo,
sobrancelhas largas, longas f: confluentes, boca pequena, orelhas triangulares
e fronte abaulada , Umas franjas de pallia formam uma romeira 011 duplicam
a ideia da barba. 0 toucado de tecido e fio de mabela imita urn penteado
tradicional do po\"o. Estas mascaras !'30, morfologicarnrnte, absolntamente
identicas a uma... outras pequenas, de marfim, usada ... como amuleto pelos
hornell" bapcndcs. Alguns observadores admitcm ueste uso uma influencia arabe.

0::. bapendes, povo de origem meridional. habitaram largos trcchos do
nordeste de Angola, antes de sc cstabclccercm no Congo para ondc sc reti
raram impelidos pclos fundadores do Estado dos Bangalas, no Cuango. no
principio do seculo XYIL Alguns rnicleos restaram no territorio angolano.
Merce das relacoes com os seus parentes foragidos dissiminaram-se pelo norte
de Angola. a lestc do curso do Rio Cuango, varies modelos de mascaras de
povos congoleses, dos quais restam ainda sobrevivencias.

Ao longo das agua!' do Cnango, no trecho em que 0 curso forma a Iron
terra Luso-Belga, vive, repartida par Angola e Congo, a tribo dos maiacas,
notaveis pelas mascaras de madeira que executam e usam. Como forca inte
rior de expressao e arrojo de forma, estas mascaras incluem-se no mimero dos
bons exernplares africanos. Este estilo prolonga-se a alguns povos do Congo
Portugues. Alguns modelos das mascaras maiacas apresentarn olhos bolbosos,
rises cscancarados e names enormes em forma de cabide. DiIicil distinguir
nestas obras a Irontcira entre 0 cornice e 0 tragico. Aplica~ocs de cores divcrsas

varies modelos de mascaras que influiram bastante em muitos povos do micleo
dos balubisados e outros. estranhos a esses grupos, como os quiocos. Sao
varies os modelos de madeira. Repetidamente, pinturas de cores vivas, traces
bran cos contornando 05 olhos realcam 0 efeito dramatico das expressoes

Encontramos DOS baboa umas mascaras de madeira. pinradas, bastante
originais, providas de grandes orelhas circnlares. Os canioca praticam igual
mente esta arte. Uma das snas mascaras, de grande simplificarao de linhas,
apre-enta conrorno redondo e fronte proeminente prolougaudo-se pcla parte de
baixo e a meio por urn nariz simples em forma dt' cuuha , Tres aberturas cir
culares formam os olhos e a boca.

A mascaras congolesas envolvem uma larga trddic;ao. De algumas se diz
terem ido in\'en~ao 0(': reis indtgenas. Urna dela ...e atribuida a uma mulhcr.

Mascaras Bapendes e Angolanas
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realcam 0 podcr expressive destas mascaras. Armacoes de madeira e tecidos
de ralia formam os toucados e chapeus, Com estas fibras de rafia formam
tambem longas romeiras ou barbas que emolduram 0 rosto das mascaras.
Esta arte dos maiilcas acusa influencias nitidas do oeste africano. Inclusive,
encontra-se cntre eles a mascara com empunbadura que registamos no SuI da
Nigeria. 0 modelo encontra-se tambem entre os lundas de :Suatiflnvua, certa
mente por mtermedio dos maiacas.

Entre 0:0 quiocos, no nordeste de Angola, cultiva-se intensamente a fac
LUra e uso das mascaras, Iundarnentalmente reatadas ao cuito da circuncisao.
A mascara npo do antigo padrao quioco era armada em varas de madeira,
forrada ele enrrr-cascas Po coberta de resina modelada , Sobrepos-se a cste mo
delo 0 da mascara de madeira ao modo congoles. As maio; vulgares repro
duzcm rostos <1(. mulheres, traduzidos, morfologicarnente, por forma'> onde se
enlacarn estilos entre convencionais e natura listicos. 0 nome da mascara pre
dominante, muaua-puo, traduz-se por rapariga.

Entre us ltl('110S, no Alto Zarnbeze, Sui da Lunda c Moxico, um ideutico
modele de madeira caracteriza 0 uso.

A maiuria das mascaras que corrcm pclo centro de Angola, ao lunge dos
gallgurlas. :.ao provenientes dos artistas ou das cscolas daquelcs povos quiocos
ou iuenas.

Ainda na Lunda, na Zona nordeste, subsistiam pad roc:; de mascaras de
madeira mais ou men os alterados, provenientes de antigos povos do grupo
bacongo. que habitaram em tempo a Lunda e que os quiocos repelirarn para
norte. quando invadiram a rcgiao. Os derradeiros modelos destas mascaras
foram recolhidos hi uma dezena de anos pelo Museu do Dundo. onde figuram.
0" car:mrgu.~, no rio Cassai, mantem 0 usc de uma mascara de face lozangui
forme c nariz espcsso, desproporcionado. em forma de cunha. cujo estilo se
reata ao equatorial directarnaente.

Nil Lunda Central encontrei, em 193i, uma mascara de varioloso. Nao
foi possfvel rnncluir sc acaso t('r~ rpla<;iio rom as mascaras elm: Gabdos, usadas
ern dancas esconjuratorias cia variola, registadas por Pedrals. E fora de duvida
que uurnerosos Iios ligam 0 sul do Congo ao su1 da Nigeria, atraves do Gahao.
Pur sua vcz, 0 sul do Congo tern iutimos coutactos com 0 norte de Angola.
I Nos ouimbunaos, no interior de Benguela, cncornram-se alguns modelos
de mascaras de madeira que se reatam pelos scus cstilos, ao norte e ao nor
deste.

Daqui para sul, 0 dominic da mascara ao longo Uti Costa Atlantica,
comeca a cxtinguir-sc.

POllCO alem, a cultura pastoral camitizada faz barreira, inclusive. a arte
da escultura.
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A cultura da mascara assinala-se, portanto, na Costa Oeste,' desde as
aguas do Senegal ate SuI das agnas do Cuanza. ~ decerto 0 suficiente para
caracterizar a cnltnra atlantica africana, Diga-sc cntao, em slntcsc, que a
AIrica, culturalmente, vista do Atlantico, e uma mascara irncnsa. Por detras
dela, abrigam-se imimeros padroes de vida, onde 0 rito religiose e a arte,
consorciando-se, constituem traces fundamentals das suas complexas estru
turas,

Para 0 coracao africano, tao longe como 0;; lagos interiores, cncontramos
a mascara na mao dos artistas equatoriais, Para 0 sui, nos St.bias do medic
Zambczc, cxistem mascaras de boca; procmincntcs, guarnecidas de dentucas
afiadas, cujo modelo evoca intluencias septentrionais. Para Norte, no Sudao
Oriental, entre os cluluques, nil6ticos e incircuncisos, urnas mascaras rudi
mcntares Ieitas de cabecas caricaturaram ° leopardo. A iucxistencla de cir
cuncisdo C quase semprc acompanhada de urn decrescimo de uso de mascaras,

Fmalrncnte, na costa oriental. junto ao Indico encontram-se algumas
mascaras relacionadas com 0$ ritos da juventude. Dal 0 uso de mascaras de
mulhcr, com scios artificiais, entre 0:. rouumas. Pur ai, os macondes sau tidos
como propagadores das mascaras no genero ocidcntal.

Fechando I'..te e500<;0 de distribuicao de mascaras africanas. disposto por
um largo metodo geografico. verificamos que a cultura da mascara, que e
na Costa Atlantica 11m facto predorninante e na Costa indica 11m incidente.

Urn trabalho de classificacao das mascaras africanas apresenta dimensocs
e problemas invulgares. Realmente, 05 caracteres morfologicos e as escolas
artisticas. a par dos significados ora totemicos ora animistas e ainda outros
mirologicos e historicos, ronstituem urna vasra materia de anali-e. Se depois
Sf' considerarern as interligacoe« de estilos, ora naturalisticos ora esquematicos.
algumas vezcs sinteticos e a interpenetracao dos povos com toda a serie de
influencias, rnais complexa St apresenta a classificacao das mascaras afri
canas, a qual assume. por esse motive, 0 caracter dum trabalho absoluta
mente especial. 0 extenso dominio das mascaras na Costa Ocidental da
ideia da sua grandeza. Esta zona fica compreendida, aproxirnadamente, no
cicio Paleo-Matriarcal ou das mascaras, e neo-matriarcal de Montandon. Em
Baumann. corresponde a uma maior subdivisao, distribuindo-se pelos ciclos
Atlfintlco Ocidental, Atlanrico Oriental, Semitico Oriental Congo Norte, Congo
Sui f' Zarnbeze-Angola, ao longo do mar, e a outros na zona do Sudiio
Ocidental.

Tambern as dilerencas entre estes dois sistemas de divisao cultural nos

A Cultura Africana da Mascara. Area de Distribui~iio
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Em Africa a cvolucdo da mascara de madeira para mascarados parece
desenvolver sc do seguinte modo. Primeira fast': uma face cortada do alto
cia fronte ao queixo pela frente da orelha. Este modclo apresenta , na grOlnoe
marona, 11mpavilhao auricular surnario, destinado, quase, a suspender ador
nos. Na segunda fase desenvolve-se a cabera, ligada ao rosto e a face que
se toma rnais arnpla, aprcsentando pavilhoes auriculares mais desenvolvidos.
Na tcrccira, tcmos face, cabcca e a manga que forma ° pcscoco, moddo que
parece achar-se consagrado nas mascaras de bronze, decorativas, de Benin.
Nesta terccira Iase, a orelha, acompanhando ° progresso plastico toma irnpor
t§.ucia c dcscuvolvirncnto uormal. Em alguns casos, tcnde ao exagcro, em
contrastc com 0 pavilhao incipicntc da primeira fase. A obscrvacao de algumas
centenas de mascaras angolanas sugere esta classificacao que, contudo, 56
moderadamente desejo generalizar.

As mascaras african as, sem considerarmos o ' seu fim e aplicacdo, sao
manufacturadas com diversos materiais. Depois da madeira, 0 material por
excelsncia, encontram-se mascaras de folhas secas, resina, Iibras vegetais,
entrecascas, poles de anirnais, cobre, bronze, ouro, marfim e panes, ornadas
com elementos diversos, como metais, contaria e conchas. Muitas vezes sao
pintadas de cores variadas.

Relativarnente ao porte das mascaras, como se viu, em Africa, alem das
verdadeiras mascaras pela flln~ao, ou mascaras para mascarar, existem mas-

Evolu~ao, Formas, Empregos e Significa~oes das Mascaras

mostrarn a mnltiplicidade de aspectos que 0 cstudo das mascaras pode acar
retar, levado a uma base de sistematizacao.

As dirncnsoes do assunto, consideradas no seu aspecto universal levariam
mcsmo ao c"labclcciml'nto de leis.

Uma dclas seria esse fen6meno gf'ral de mutacao da personalidade, qu~
constitui 0 fim irncdiato do uso da mascara. Realmente, a mascara e sempre
o rosto do outro, seja ele homem, genio. her6i ou divindade. Pode ser ainda
a cxprcssao do animal e a significacao de coisas. 0 homem, enfim, 115011 a
mascara para deixar de ser ele proprio (excep<;ao ao facto de sc adrnitir a
existencia de algumas mascaras funerarias que representariam a face dos
mortos). No uso da mascara africana essa lei gcral subsiste.

Das mascaras, pode dizer-se, tarnbem, ser csscncial a cxistcncia de orbltas
rasgadas par;:! visao 00 bailariuo, Iacto que lhc afirma Ul11acxistencia fun
cional de objecto para cobrir 0 rosto e permitir 0 usa dos diversos bailados,
rites e ccrimonias. As proprius mascaras de punho, se apresentarem olhos
vasados, dcvem provir de uma origem de rito mascarado,
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caras arnuleto. como as de ouro dos battles e achantis (Costa 0(1 Marfim},
de marfim nos bapendes (Congo Belga e Angola) e outras, sao idcutificadas
por agora.

Ha mascaras munidas de empunhadura para levar em mao I Nigerianos,
)laiacas e Lundas). Outras, sem punho, servcm ao mesmo fim (mascaras de
marfim dos Uarcga, no Cougo Bclga). c ha mascaras para culto, enormes,
inadaptavcis it condicao de cobrir 0 rosto. como aquelas gigantes dos dOg011S

(Sudiio Ocidental),
Quanto a morfologia, hiS. mascaras simples, duplas ou biface, triplas,

quadruplas (pongues-gabao}, sobrepostas, cornpostas com grupos de homcns
ou animals ou ambos os elementos (epas no Ioruba}: mascaras de face sim
ples, com toucado ou de tipo elmo; mascaras antropomorfas, zoomorfas, orni
tomorfas e outras. Ha-as que ostcntam ccnas da vida, como partes (nos maia
mas) ~ tarnnbem de dimensoes identicas, inferiores e superiores :\0 natural.

Oscilando rom 0:; estilos, ora plasticos ora decorativos, encontramos mas
caras totulmente resolvidas pelo trabalho do escultor c outras cJc elcmento"
aplicados, como olhos posticos, bigodes, toucados, barbas e cabeleiras, algumas
vezes de cabelos naturals como nos dans da Costa do Marfim. Mascaras exis
tirnrn qlH' ';1' recobriarn de pele humana (ccois). Existem tambem mascaras
-rnaucquim. cnorrncs carcacas, rcpresentando, no volume, corpos completes.
Encontrarn-se ern Angola, na Lunda, entre os quiocos e 0':; (acuIICos.

Relativarnente a aplicaeao e significado, evocacao e poderes das mas
caras, virno-las Iigurar nas cerimonias da circuncisao. 110 culto de autcpas
sados, no afastamento de males, em cerimonias de seitas, em dancas propi
ciatorias da caca (bamendas nos Camaroes C outrosj : em assemblcias c entre
vistas politicas e em actos de seguranca social. sao usadas ainda como amu
leto e insignia. no logro da caca (~i~eria). em dances mas de agressao ritual,
em bailados comicos, e em ritos diversos, animistas e totemiccs (0" toiens sao
muita ... vezes incorporados nas mascaras como nos bambara, dans, baules,
[ones e iorubas).

Finalmente, a~ mascaras africanas significam homcns, mulhcres, algumas
vezes retratos (Sudao e Congo Belga). genios, totens, animals. aves, doencas,
oflclos. coisas, espiritos diversos, antepassados (quase POt toda a parte),
her6is, reis, personagens c6micos - algumas vezes 0 porco, refocilando a terra
(quiocos).

As mascaras africanas desenharn largas perspectivas no tempo, no ter
reno, nas artes e nas significacoes.

o presente esboco nao vai alem duma resenha de agrupamento geogra
fico, descricoes morfologicas. algumas relacoes e significados: urn relancear
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1- MA<rara Dogan, Sudao Frances.
:.t - ~lihcara Bumbara, Sudao Frances
3 - Pequena mascara de cobre Dans, Costa do Marfim.
4 - )lAl)cara de madeira da Costa do ~lar1im.
5 - \1:\scaTa de madeira corn aplica~oe!' de metal. Gueres, Co~h .10 Marfim.
6 - .Mascara do madeira. Dans, Costa do Marfitu.
7 - Jl.f;i~c;.Ha de madeira. Geledes, Loruba.
8 - Mnscara corn uta de madeira. Ecois da Kigt!ria.
9 - M{lsc;'Iril cia madeira dos Bamulis. Camaroes.
10 - .\1ascara de madeira, pintada, Ptmgues, Gabfio.
11 - M:\R("nra 1111madeira «0 Guerreiro». Epos, Oeste Africano,
12 - .Vlascara de madeira, ornada de contas e caurins (Cyprea moneta}, 811('11011-

go.< (Bacubas}, Congo Belga.
I) - Mascara de madeira, ornada de contas tl caurins. Rur./HlIIgO" Congo Belga ,
14 - Moiscllm de madeira, pintada. Baboas, Congo Belga.
15 - MAscara de madeira dos lUaiacas. Rio Cuangu (Frontcira Luso-Belgu ) . An

goln
10 - Mascara de madeira dos Bapendes, Congo Belga e Allgulu..
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Leon Korhnitzky - Negro Art in Belgian Congo, New-York, 191R.
Leon Underwood - Masks, 'Vest Africa, Londres, !\l48.
L'an ~~gre - Presence Africaine, D.O' IO-II, Paris (I95I)
L'art Negro - Congo Belge, Bruxelas, T9Sr.
Mendes Correa - Sintese de Africa, Lisboa, 19·19.
M. Grrnule lI-fasquos Dogons, 51 r.
Rllno Gaffe - La. Esculpture au Congo Beige, Bruxelas, 1941).
Radin, Marvel, Johuson Sweeney - African Folktales and sculpture. Bollingen

series, vol. )2 (New-York, I952).
Torday & JOyCtl - Notes ~lnographiques sur leg peuplcs corurnunernent appeles

Bakuga. Les Bushongo (Bruxelles, annates du Musee du Congo U!'lgll, 19U).

ALGL").lA RIRLIOGRAFIA COKSlJLT.illJ\.

de olhos ao conjunto. 0 problema c vasto, muito vasto. Por detras da mas
cara africaua nao esta apenas 0 rosto do mascarado, mas tambern a fisionomia
intima, oculta, da alma do negro.
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•

17 -l\Iascara de madeira. pintada , Cacongos, Rio Cassai, Angola.
1~ - ;\J;iSC;lra de madeira. Colorida, derivada de modelos de antigos povos da

Lunda. Rio Luachimo. Angola.
TC) - :\r:i<;(~r;J nr. rnulher. "Madeira colorida de vermelho. Quioc()s. Lunda. Dundo.

Angola.
20 - :\J.i"('ara 111'mulhr r. ;\("nl'ira ('olccida e pirogravada, QUIO(O s, Lunda. Angola.
21 - ;\1.1scara de madeira. colorida de vcrmclho. CJ:lnjls. Lunda. Angola.
az - Ma~("ara df' mulher, em madera. colorida de vermelho. '.UtlIlIS, Alto Zam

bczc Angola,
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4 - Co:;tu do Marfim

2 - BambarCUI Sud{io Frances

3 - Dans - Costa do MarUm

1 - oouo» - suu.to Fr(\nCI'.s
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7 - Geledes - Loruba

6- Dan.. ce-ra do Marflm5-Guere.f-Cos·. <10 Marftm
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t~

~ -btf' A1ncanoEptl:i-O ..11-Gabao10 - PU7I(/llfl1-

N ll1'enRII-ecois-
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13- Buchor (I..... Con!:,o Selia
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12 -Buc/tongo B~~~d5) Con.;o Sclga

14 - Baboas - Con'O Belga
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18 - Lunda - Angola

16 RapmlClt'1i COllgo Bplll'a

17 - Caconqo8 - Rio Cassat

16 - Majaca..~ Rio Cuanll'O
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22 - Luena" - Alto Zambeze

20 <,lUIOC08- Lundt.

30

21- GILinfLs - Lunda

J 9 Q . lOCOS- Lunda
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paulino Ferreira, r ttn os, Lela.
R. Nova da Trindad-e, 18-8 -L~boa.
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