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SUadMARIO -- - 1 OBLDENE DO GOVEBBADOB DO TEBBITORIO 
0lcl)lCSS I)O GOV1CRShl)OK I N )  '1'12ltKI'I'OKIV. 

N." 3 0 l i  I)c:tc~~ntna que seja posto cm vlgor o Regulamento provisolio 
p n l  a os S c r v ~ ~ o s  Sanitarios na C~rcurnscripgio do Oovuro. 

N,O 3018 ~ ) ~ . ~ , ~ ~ ~ ~ i ~ ~  que seja posto em vigor Regulamento provisorio 
pala ~ , s  selvlgos banitalias na Sub-Circurnsc~ipg%o do Alto have. 

N.0 3011, Exol~erx de seu ajudant(: de campo. o tenente de infantelia, 
Vieeutc landelr>r de Lmk. 

N.0 3020 NOII I~~IH vognl dog 6on8t~1hos dc Gl~evrn, o tenente de infnntel.ia, 
JoSo ; \ f r~c~no  da Silva. 

N: 3021. Dctel.rninR a publicapHo de uns sabsidios pava urn codigor~euaos 

N.0 3083. Aypvova as alteragces doe estatutos Bo Grem~o do- E1n1 .<';r:ld 
da Companhia, spprovsdos ,,rdcln 28.24 de 21 de \Iwlo dr! igO7. 

t1OSPII'XI~ RAINHA 1) AMELIA: 

Mappa do movilnento clinico no Inez de Julho de 19U9. -.Mappa doa fnlla- 
cin~entos occorr~dos no rnesmo Inez. 

--- 
N.0 30 1 Y 

Tendo em vista a necessidade de  regular as  condipSes hygieni- 
cas d a  C~bcurnscripq%u do Govuro; 

Attendqndo ao que me repreeentou o Chefe d a  mesma Circum- 
s c r i p ~ z o ;  

Hei pof conveniente dettirminar q ~ i e  seja ~ o s t o  em vigor o se- 
guinte 

Regulamento provlsorio para os Servigos Sanitarios na QrcumscrlptD do Gororo 
Artigci l."Todos os proprietaries ou locatarios, s l o  obrigados 

a ~ ~ n s e r v a r  nas mais cclmpletas condic;Ges d e  limpeza 0s quintaes 

r6is. 
Art .  '7." As  multas de  que trata o :irtigo anterior s e r lo  intima- 

das  aos trarlsgrtlssores, q u ~ ,  no prazo de  vinte e quatro horas, a s  
deverso pagar oiu contestar a sua legitimldade. 

~~OSF[TAI,  DE hIA(:EQtJECE. 

Mappa do ovimcnto clinico no mez de Julho de 1909. - M~~~~ dos falle- 

Ar t .  8." No caso d e  con testa^$^ ser2o os autos enviad(~s ao 
Juiz  'I 'erritorial afim de  serem as transgress6es julgirdas e as  

, e drpendencras de  suas sasas, dt! 111aneii-a a evitar-se o desenvol- 
Sb.(:~{li'l'~ltl A G?I<iiAI. vimento tlr qualquer foco d'infecllo, assim coma s ln  ohrigados a 

Avieo. -- I<cetificag8o. - Desp~chos I manter o u l t e r i ~ ~ r  das casas rr.. cumpleto estado de limpeza, pro- 

e~mento~~ceorridos no mesmo m s ~ .  maltas impllstas le fixadas em processo de polic~a correccional. 

%,) UAs EXEOUGoES PIS I.-\I- s ~ ~ I , , I I S I S T R , ~ . F I V ~ ~ S ,  I 
Editos. 

CO.\.IXIISSAIZI 4110 1)A OUARI).i CIVII, I ) \  Hlr:IKA. 

Aviso.- Edits]. 

( :TRC'UM~CRIP~AO L)E MANICA (SECC;~ DE GQNYBNSUI~A) : 

Editses. , 

s u n - ~ r ~ c u s r s c t l r ~ c ; B o  ut.: f:Hr\lOIO,: 

Editacs 

c~ncdr~iscn~rc;~o uo GORONGOZA : 
Editnl. 

L)IKE(:(;Ao DE MINAS. 
Mappa. do ~lovirneuto dos c l a i m  regiatados durarrte 0 Inez de Julho de 190!1. - Claim# registados sob o regimell do Regulameuto de Miuad, que foram 

declaradbs abandonados ou que por qualquer lnotivo se toruarnrn Bern 
effeito dizrante o rncz de Julho dt: 1309. - Claim r(:gistados eln virtodo 
de urn ~Ptttrn~to (: que foraln declwlxdos abaudonadoe o o  anllullildoa ou 
que por qualrlue~. motivo se torna~x~n aem effe~to duraute o mez de Julho 
de 1909 - Avlsoe (N 96 : L~sra  de ,.lazms annullados por ordem de Sua 
Ex: o Sr. Go~,ernador, que poclern sel c,ccupados e demarcados de novo il 
parti,. de ds Agosto, - N , o  97: Llsta de claimm 
de Sua Ex a o Governador, que podern ser dema~cados e occupsdos dn novo. 
- h ' . ~  98 Lista de claim anuullados por ordem dr Sua Ex:o St.. Gover- 
uado~, qut: podem ser de~narcadnti (: occupndos de nova 3 partir de 15 de 
Agosto).~ - Edita1 

( : A P I ~ A N ~ A  DOS POIYI'OS. 

Movirnentd por nac~onalidadas, da navcgav&o do porto d s  Helra, no Inez de 
Julho de I:)UP. 

CUM PANHIA DE kIOCAIlBIQUE : 
I ~ v r o s  e cilt.as A venda. 

E S C O ~ A S  DO TERI~ITOKIO: 

Movimento eecolnr no rnez de Junho de 1909. 

""dendo n qualquer iavagem OII pintura extraordinaria quando a 
auctoridade administrativa local Ih'o indicar a hem d a  precisa hy- 
giene. 

9 unico, Quando 11s proprietzlr.los ou locatarios, tendo sido a\?- 
sados peld auctoriciade para fazere~n qualquer limpeza maior llas 
suss uasa$, quintaes ou talh6es, n&o possuam o pessoal e rnate- 
rial necessaries para a levar a effeito, podergo sollicitar do  Cliefe 
d a  C i r c u ~ s c r i p g 2 o  que a lirr~peza seja feita por pessoal d a  Corn- 
panhia, depositando previamente a importancia que f6r fixada pelo 
mesmo Chefe. 

Art .  2." Qnando dentro d a  povoxg8o ou feira morrer qualquer 
animal de  doenpa or1 por desastre 4 o donu obrigado a participar 
na Secretaria da  (:irc.umscripplo para Ihe ser indioado o destino 
que c,onvir& dar-lhe. 

, Art.  3." Ngo 6 permittido, quer dentro das casas q u r r  nos 
; quirltaes, a, permanencia de quaesquer animaes quando possam in- 

commc,dtrr os vlslnhos c,u prejudicar a saude publics pela sua 
grande accumllla@"o, m8s insta"a@es ('11 qualquer Outre motive 
que a auctoridade entenda. 

9 unico. (S pernr~ttitia, dentro dos limites das  povc1ap5es e 
f ~ i r a s ,  a pt:rrnanencia, B sulta, dos animaes mencionados no a r -  
tigo :i.O 

Art. 4.' Para  cumprimento do que sa p rece~ tua  non artigits an- 
teriilres, tern auctoridade administrativa local direi@ de visitar 
todos os qr~in!aes ou talhSes, rstabelecirnentos cornmefciaes e de- 
pendencias q~lando a sua v ~ s i t a  s e  torne necrssaria para  interesse 
da  s a d 8  p~tblica. ficando todos 0s pro~r ie tar ios ,  commerciantes e 
inquilinos obrigados a permittir e facilitar as visitas sapitarias. 

Art. 5." A auctoridade administrativa local fixark os locaes 
destinados a i-asadoaros public:os, f6ra dos quaes 15 prohibida a 
accurnuln@o de 11x0 oo q u a e s ~ u r r  materias prejudlciaes Ahygiene. 

Art .  6.' Qudlqurr transgresslo ao que C preceituado nos arti- 
gos anteriores berh punida corn a multa de 2W500 r6is a 208000 



# uni o. Para  este effeito as autoa~des  valerlo como corpo de 
delicto c 1 mo 6 determinado no artigu 39.' do Regulamento appro- 
rado pelo Decreto de 17 de  A g i ~ s t ~  de 1899. 

Art .  9 . O  Quando a3 multas sobre que n lo  tenba havido cvntes- 
tapso deixem de ser pagas no prazo de 2 4  horas. seriio os autos 
enviados ao Juiz; Territorial para respectivo processo de policis 
correccianal como no artigo anterior. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento d'esta 
competir, aesim o entendam e cumpram I 

Secretaria Qeral do Qoverno dos Territorios da Co~npanhia de 
Moqambique, na Beira, 2 dt! Agosto de  1909. 

Albedo Celetino Pe~rtrira Pinto ijrtsto. 

Tendo ,em vista a necessidade de regular as condiq8es hygieni- 
cas dn Sqb-CircumscripqBo do Alto Save: 

ao qua me represrntou o (:heft! da mesma Sub.Cir- 

Hei por conveniente cieterminar q r ~ e  seja posto em vigor o se- 
guintr 

Regulamento provisorio para os Servifos Sanitarlos na  
Sub-Circumserlp~io do Alto Save 

Artigu 1." Todos os proprietaries, concessiona~~ios ou locatarios, 
s lo  ohrigados a conservar nas mais uornplet~s ctlndig5es de lim- 
peza os qulntaes e dependanc:ias d~ suas casas, de rnaneira a evi- 
tar-se 11 ilesrnvolvimento de quxlqlrer f ~ c o  de infecp%tr, assim 
como siio obrigados a manter o interior dns casas em completo 
estado de  limpeza, proc~dendo a qualquer lavagem ou pintura 
extraordiuaria quando a auctol.idade adminivtrstiva local lh'o in- 
dicuar a bem da hygiene. 

5 unico' Quando os proprirtarios, concessionari~ts ou l~)catarios, 
tend,, s id l  avisados pela auctvrldada para fazerem qualquer lim- 
peza maior nas suas casas, quintaes oil talhzes, n&) possuam o 
pessoal ti material necessaries para ;I levar a effeik~, poderiio sol- 
licitar do ( h f e  da  Sub-l:ir~urnsl r ~ p q i o  que a limpeza seja feita 
por pesso$l da Companhia. tlepos~tantlt~ p~.rvinmrnte a importan- 
cia que fat- fixada pelo mes~no Chefb. 

AI t. 2.1' Quando dentro da F I - ~ r a  rnorrer qualquer icnimal de 
d o e n ~ a  o111 por desastre 6 o don11 obrigadf~ a participar na &(:re- 
taria tla nb-Circumscrippio para lhe ser indicado o destino que 
convirB d r-lhe. ! Art. 3 . ;  Nlo 6 permittitlo, quer dentro das casas quer nos 
quintavs, 4 permanencia de quarsc j~~er  animaes quando possam in- 
comnlodar os visinhov ou p r ~ j u d ~ c a r  a s;iude publica pela sua 
grand? :tc.&l~mula$~>, m8s installagijes {lu qualrloer outro mntivo 
que it auctor~dade entenda. 

Art .  3.' Para cumprimenti) do que se pr+csituit nos artigos an- 
teriores tem a auctctridade admin~strativa local o direito de visi- 
tar tod(ls os quilltaes 011 talhFes, estal)elecinlentos commerciaes t. 

dependencias, qnando a sua visita se torr~t, nrceesatia para o in- 
terrsse da sancir publica, ficando todos-os prvprietarios, commer- 
ciantes 6. ~nr l~~i l inos  obrigados a perrnittir P facil~tar as visitas sa- 
nibarias. 

Art. 5."j Qualquer transgressh~ ao qur F! preoeituado nos arti- 
gos anteriqres ser8 punida com multa de 28500 rkis a 204000 
rhis. 

Art. (i." As mllltas de que trata o artigo anterior sergo inti- 
madas aos $ransgressores, que, no prazo de 24 horas, as deveriio 
pagar ou contestar a sua legitimidade. 

Art. 7." No caso de contestagbo serlo os autos enviados ao Jniz 
Territorial afim de serem aa transgrrsstes julgndas, e as mriltas 
impostaa t+ fixadas em processn tle pollcia correccioaal. 

5 unlro. Para este effeito as  autoag6es valerRo como corpo de 
delicto cor o 15 determinado no a r t i ~ o  39.O do Rrgulament~~ appro- 
vado por 3 ecreto de 17 de ago st^ ~ i *  1899. 

Art. 8 . O  l ~ u a n d o  as lnultas sohr~, ~ I I A  nXn tenha havido contes- 
taglo deixgm de  ser pagas no prazo de 24 horas, serio os autos 
enviados a$ J u ~ z  Territorial para o respectivu processo de policia 
correctional como no artigo anterior. 

As auctoridades e mai, pessoas a queln (I conhecimento d'esta 
competir, assim o entendam e cnmprarn. 

Secretarii~ Geral do Govern,) dibs Territorios da Companhia de 
M(lyamh~que, na I3~ira ,  2 de Agost,) cle 1909. 

0 Governador, 1 
dlberto Celestir,~ Ferreira Pinto Rasto. / 



Hei por: convrniente exonerar de meu ajudanle de  campo, o 
tenente de iinfanteria, Vicente Randeira de  Lima. 

AS aurtdridacles e mais pessoas a queln o conhenimento d'esta 
competir, *sim o entendam P cumpram. 

Secretarib Geral do Governo dos Territorios da  Companhia de  
Mo~ambiqu&, na Relrw, 2 de Agt~sto de 1909. 

0 Governador, 

Alberto Celestino Fell-eiru Pinto Busto. 

N." S O 2 0  

Em harmonia c t~m c, disposto no artigo 210." do Codigo de  
J u s t i ~ a  hfilitar e o artigo 2." tio Ilagulamento pars 0s (lonselhos 
de Ouerr:t nos Territuri~rs dx ( :(mipanhis d e  Mopmbiqut. ; 

Hei par conveniente nomesr vogal dos ConAlhod de Cfuarra, 
o trner~te de infanteria, ,Jt)Zo Afr-icano da Silva. 

As allctoliidades e rnais pe>sfnas a y r ~ r m  o conhecimento d'esta 
eompetir, a+im o rntrndam ++ cumpram. 

Sec,rctariq (3eral do Governo dos 'l'crritorios d a  Companhia de  
~ l o ~ a m l ) i q u e b  na Ik i ra ,  2 de Ago~ to  1Icl 1909. 

0 Gl overnador, 

Alberto Celsstino Ferreim =to Busto. 

Tcndo.me sido presrntes pelo capitlo tl'lnfanteria, D1;trloel Man. 
teiro Lopes, dutigo c;hefe da Circurns~.ril~r$ii~ de Sena,  {Ins subsi- 
dior p a w  i,.$ ccdiyo de rsos e coatun~~:, b ~ d i g n u u  280 T*ivrito~io, 
eru harmoni;i con1 o disposto na ordem cl'este (+overno n.O 2945 
de 4 de N~,v~:rlilro de 1908 ; 

E sen do,$^? toda a conveniencia para os 611s jZL ;r~~licados na 
ordem n.O 3p10 de 30 de Junho u l t im~~ ,  que estes snbsidios se 
tornem tamhem con11ec.itios; 

Hei por conveniente drterminar a s ~ i a  puirttcac80. 

As auctorivades e mais pessoas a quem o conhecimento d'esta 
competir, as4im o entendam e oumpr;trn. 

Secretaria 'Geral (11, Governo do3 l ' ts~rltor~os da  Compauhia de 
Mo~ambique, na Beira, 7 de Agost 3 (I*)  1909. 

Albedo C'eEestiizu Perreim Pinto Basta. 

I - Abandono de creancas 
0 indigeelr do l'erritorio da  ('orl~panhia de Moqamb~que consi- 

dera-se tante maia ~ I ~ I I  quanto m a ~ s  filhos tern; por isso 6 maia 
fac~l  prrfiil~ar crranCas de ~ I I - m  nrm mesmo seja parente, que 
abandonar as qrlz Ihe prrterlvam. Se :i(:t,ntec8e ficarern llrphIos e 
s r  nSr) esta bem dtsfinido quem d ~ v c  ser n fut~rro chefe de familia, 
6 isso raso piira milando, que a auctorldatie teln que rrsolvrr. As 
c reanps  que fiealn s+m pala, nem parentes, s io  tomadns sob a 
guards CIII chcfr da  povoaplo cln q u ~  us pars viviam, a, am alguns 
pontos, soh a guarda do rrgulo, t~assand~r  siAmpre em taes casos 
a ser consideradas como filhos 1111 protector. 

E m  alg11111as (:ircumscripQB~+s do snl do Terrltorio 8 ainda cos- 
tume dou intligenas d ~ s f a z ~ r e m - s e  dos tilhos gemeos, dos  albino^ 
e tamhem das creangas que naso-m pelos p6s, mas todos estes 
habitos, tilhos dc sup~rsticiies v:irias, d~ urn povo ainda mnito 
atrazaclo, vlZo de~a~parr tcnndo quasi por complete, devido aos ex- 
f o r ~ n s d a s  : ~ ~ ~ ~ l t n r i d x ( i ~ ~  parit repl.lmtrern estes e outros actos de 
selvagrr~a.  

E m  algan polltos 6 c,rnsiderado ciirno mau prznunclo o appa- 
rrcimento d 4 s incisivos supw~or r s  primeiro que {IS infnriores e 
p t ~ r  isso fazkm-lh'os arrancar para mals tarde nho provocar a 
morte dos niarldos t ~ u  rlas rn~ilhrrra ronforme o sexo a que per 
tr!nt:cr a c:rr.$n~a. 

As filhaa ebo sempre alnbic~onadas pot. urn chef? rlr familia 
pnryller ellas rlonstltuen~ o m:ninr psnhor de riqoeza do indigena 
log,r que (,hegam ri etladr de lhes contractar o casamento. 

I1 - Admlnistra@o de bens da heranqa da lamilla, dos rnenores, 
dos regulos e outros 

No Territorio d ; ~  Compauhia dt. Blogambiql~e poucos sSo ainda 
os indigenas qne possuem propriedades immohiliarias, mas, quando 
as teem. sZo sempre adminlstradas pelo herdeiro que 6 o irmSlo 
mais velho, o sobrinho filho de i rml  e tambem o filho mais ve- 



Iho. 0 exercicio da  chefia de familia por filhos e s t i  ainda pouco 
generalisado e bem se p6de dizer que esse born principio s6 se 
comeqa a seguir nos pontos em que a civil~saqfio tem feito lnais 
progresses. 0 novo chefe de familia passa a ser o possuidor de 
todos os haveres deixados pelo herdado, inclaindo as  mulheres e 
filhos, mas quando o herdeirq) 6 o filho, este, respeita a mHe, d e  
quem cnida H s6 faz suas as lrutraa mulhares do pae. 

Quando 6 rt-conhecido ao filho o direito de success8o, e este B 
ainda menor, a tutela 4 exercida pelo tio ou primo, filho de irm&. 

TIT - Acquisl~Bo de bens mosels e lmmarsls 

0 indigena n5o c!~)nheno ainda a vantagem d a  proprltrdade e 
d'aqtli o rr~ulcx pansar e!u ailqu~ril-a nem faxel-a. 

E n t r ~  :IS 11111 e ulua s11perst1g8rs qutr po\Tonm a c a b e ~ a  do in- 
digena da  (!ire tlms, ripg;io de Sen* e prazoi visinhos, uma das 
mais prejudiciaes au desenvolviment~) da  regiao, 6 a c r e n p  de 
qua ;~qnrllu que planta ulna arvore morre quando ella comeqar a 
dar fruc:to. Esta terrivel crenga e a facilidade rle que gosa o in- 
digena de cultivar o terreno livre no prazo em que hahita, fazem 
corn q r ~ c  elle IGO crie propriedade. 

Beus ~noveis, poucos possue o indigena. Al6m dc duas ou tres 
enxeclar pol- casal, encontram-se pa casa do  preto: a esteira em 
qnp se deita, urn ou dois aac:cou do t e ~ ~ d o  d , ~  esteira, tumbas, al- 
guns caixstos de  varios f e i t~m e ttitncnuZe3, as pmellas para cosl- 
nhar c gua i i a r  agua para beber, uns gross~iros  ltratos d e  barro 
e outros (It? rnadeira, cornpletam o rnobil~nrio da ums palhota. Al- 
guns us:m ainda ter um travrsseiro de rnadeira em que apoiam 
it cal )eg~ quar~do dl~rrnem. Vesttiar~o, pouc, ha guardado. ~Vaitos 
teem s6 os pannos que uuam. . 

As j o ~ a s  dl) cssal siio c*onstituidas por mlusangas, e rlldas de Ia- 
tiio, de v:~rios fritios e fbrmas, qur. usam, gnralmentn as  mulha- 
res, n ~ i s  brapos e pernas. 

Animae domavt~cos costama o ind~gena possuir gallinhas, pa- 
tus, pomb s, ~ O I . C O S ,  c a b r ~ t t ) ~  e carneirod. 0 Em algpuias C'ircumuorip~Ges do Sul jfi o indigana possue al- 
gum gadol vaccum. 

Nri indibena e>t% ain~la muit t it~vetera<lo o hahito da permuta, 
mas j a  sr: 'fazem ruuitas compras a dinheiro. 

I V  - Adulterio 

E' vulgbr eritre os ~ndigenas tia reglRo e B quasi sempre causa 
para mila do da parte do marldo. 

Apr r s r~ t a r i a  a queixr u prc~rarlo I )  ndultario tern o milando, 
segundo ds usos do paiz, as d ~ ~ ~ s i j r ~  segn;ntes: 

Se o oRenendido repodla a a(lultnr.a, racebe do accusado a im- 
portancia que dlspendsu corn u caaamznto e nma indercnisagiio 
conhecida pel0 nome tie y ~ o r n b n ,  fic,rndo v l rn  ou filhos legiti~nov 
se os ha. 

St, o uffenclidu nBo repudia a rnr~lher c esta otrncorda em viver 
corn o marido, o accusado paga sb u upombo. 

E m  clualquer dos casos, o ac-cusado paga sempre uma pequena 
multa corn,, emolurnent~~y pela causa, regulando-se estes e o puan- 
turn do ~cl)ontbn pelas circumstancias em que o adulterio se deu. 

EN grrill o t~pondo varia entre urna a cinco libras e a multa 
entra 500 , a  2d500 rQis. 

Acon te r~  algumas vezes (I indigena provocar o adulterio com 
o fim tle dcceher o upombo, mas este casn n8o 6 muito frequente. 

0 s  f i l h ~ s  do adulterio ficam n'uns pontos corn o marldo da 
adnltera ei n'outros cam us proprirbs paes, tlepois d'estes pagarem 
a inden~~lisagIo fixada mas, geral~nent+, fica~n corn (I  tnarido sa 
este nfo mpr~riia a molher. 

IV -- Bgnas - Seu uso para a agricultura 
0 1ntll~t.na do Territorio nZo frtz uso tl;t ; q u a  para regas, pois 

s6 ,111 algunu pontos rega o tabaco, r:~lltt~ra (la que r?nida corn es- 
l~ecial ;tttel~c;;o. 

A lie gopos, para usos t l t lmest~c~~s: pvrtence A povoaqlo ~ I I H  

a b r ~ u  i t  ROFO e a preferencia entre os hx1)ltanti.s da povoayiio B 
regulada pela ordern da  chrgada ;LO local. 

0 p o ~ o  6 aherto e limpo por todos IJS hal~itantes da  povoagLo. 

VI - Aliena$lo de beos - Sua forma 
0 ~nillgrna s6 a l~ana  bens por venrla ou permuta. NAo 6 raro 

11 intligena faze!. entre SI pequenas vendas a cred~to.  
Qoandoi effectua ulna tranvacr$io :L credito, procura em ge- 

ral fazel-aldeante de testemunhas i. 1 1  d e v ~ d o r  entrega ao credor 
urn artigo\ ynalquer de seu ~ I S U  corno signal de que reconhece a 
tl~vida. A ksse signal chamam uns chimberesse e outros chQunda, 
mas chipahda 8 mais applicado b retenyxo de uma pessoa de  fa- 

coma garantia de pagamento. Es ta  pra- 
desuso I. hoje 3 6  a praticam longe das 
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1 VII - Amos e senlfaes 

0 indigena 6 por indole rebelde a servir individuoa da  s u a  
rapa. 

Ainda se encuntram hoje pretos servindo pretos como creados, 
considerando-se mais ou menos escravos, mas isso 6 jA pouco vul- 
gar,  porque rare 6 o indigena que nLo sabe que 6 livre e que nPo 
p6de ser escravisado. O que succede, 6 conservarem-se a servir 
o patrlo emquanto este os trata bem (lo os sabe illudir com 
o rnedo [la sua influtncia junto da  auctoridade. 0 s  individuos que 
pela sna origetn se julgam superiorre ao preto vulgar, teem por 
vezes creados contractados particularmente, mez a mez ou antes 
lua a lua que C o mez conhecido dos pretos. 0 ajuste 6 em ge- 
ral, por quantia diminuta que a maior parte daa vezes n lo  Q paga. 
D'aqui o aogmentar a desconfianpa do serviqal corn o sen patri- 
cio, a quem foge de servir. E m  annos de  fbme o indigena, p o r  
vezes, suje~ta-se a trabalhar para outro indigena pela com~da, 
mas s6 em ultlmo extremo se ob r~ga  ao trabalho em taes condi- 
qBes. 

Com o ruropau, I ,  ~ndigena contrarta os seus serviqos por ex- 
pontanea ~ n t a d e  e setn formalldades, confiandn na boa f6 do 
patrilo. 

F6ra dos casos d e  njuste de servicos o ind~gena trabalha ainda 
para outro indigcna, o futuro sogro, a quern ajuda nos trabalhos 
de campo e construcqiio de palhotas, depoiu de cuntractado o ca- 
samento e nt& cste se real~sar 

Nlo 8 m~iito \.ulgar a perda de a~iimars e rnenos vulgar 8 ainda 
11  sou a land~,no.  Se  algum anirual se perde, uabrito, carneiro, 
porco, etc., o dono trata logo tle o provurar e quando o nZo en- 
rontra acaha. por ir ao advinhador para Ihe dizer onde esth ou 
queln t e ~ n  s rulpa do seo desappar8clm~nto. 

O advinliaclor - cttmbrtirrssa na Za~ohezia t: ;nhanaOsouro no st11 
do Territorio - 6 sempre o ultimo recurso para 0 indigena saber 
tudo, porque rr2, cegamente, Ilas respostas que elle dB As suas 
perguntas. 

A p o v o a ~ b >  quo nncontra um animal perdido guarda-o e quando 
apparece o dono a recla~nal-o 6-lhe rntregue depois de paga a 
despeza cljm o sustento e guarda. NXII appareltendo o dono den- 
tro drr ~ w a z d  de 111n anno, pouco mais ou menns, 6 o facto com- 
municado 80 .inhticuaua e o animal fica cm poder de quem o aohou. 

E m  alguns pnntos C o proprio achador quem prtmlra o advi- 
nhador paracs te  Ihe dizer a quem pertence o animal para o en- 
tregar. 

Com 11s oa)jectos perdidos n80 tern o indigena os mesmos es- 
crupulos, pois mrsmo os que turta considers achados, para pas- 
sarem por ilc!ita~nc,~ite adquiridos. 

I IX -- Annullafio de casamento - Divorcio 

I E' frequeotu erltre us indigenas e stir razBes hastantes para elle 
as seguintes, scgnndo os usos cafreaes: 

I Da parfe do hornem: 

A n%o pro~:reaglo da  mulher; 
NBo sr  prestar a mulher 6s re1ac;Seu corn u martdo; 
Recu~:rr-u~* a rnull~er a cumprir corn as suas o b r i g ~ ~ i j e s  de tra- 

ha1 ho ; 
0 adnlterio. 

Fraqueza pexual c:)mpleta do marido; 
Maus trat8s; 
Baltar-llie o marido corn a palhota e vestuario; 
Ahandono por long81 tempo sem deixar nem m a n b r  recursos; 
Abandono pur parte do ~narido t a r n  vsso de doenga. 

POr qualq(1er d n ~  raziids a p o n t s i a ~  6 us 1 sanccionar-se o di- 
vorcio. 

S e  as faltiis que provo(.am a qneixa, proveem d a  rnulher, nho 
havrndo filhos, o m:irido recebe as fiizeoclae e valores dispendi- 
dos corn o citsamento; se h o u v e ~  tilhos, ficam estes logo corn (18 

paes se jii carecem dos cnidadcs rnnternos, e de sPo ainda 
muito creanqas, ficam com its maes at6 que nilo pecisem dos 
seus cuidadob, passando entiio par,a os paes. N'rstes casos os paes 
pagam as drspezas da  creaclo dos tilhos depois tle sanccionado 
o dirorcio. 

Quandu a soparac;iio do casal 6 provocada prrr faitas volunta- 
riau da  mulber, se nbcr 4 possivel a c:t~nc:~liapBo, que sempre sa 
tenta, t; ~rndosta ao sogro uma pequcna multa com o fim de re- 
primir a ties(rrganisac;iio da faniilia. 

Quanclc~ 6 0 homem que provoca o divorcio, s6 tom diraito As 
fazendas no t aso de fraqueza sexual. E m  todos os outros caeos 
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perde as zendas e a mulher. A mulher divorciada volta para 
casa da  fa 4 ilia paterna e p6de contrahir n o w  casamento. 
0 adiiltetio nem sempre B causa para dtvc>rc~o, porque a man- 

cha que elle laupa na dignidade do marido e lavada pela indern- 
nisa+o que recebe, *, muitos preferem a i~~rlemnisa~$o a repn- 
diar a mulijer. 
0 divorcio 6 geralmente sanccionado pela nuctoridade, rnas em 

algans pontos e especialmeute em Mossurize, 13 ainda o rrgulo 
ouvldo no litig~o e sb quando as p a r t ~ s  n8o runcordam submettem 
a quest%{) ao julgamento da  auvtoridade. 

E m  Ifanica, quando o divorcio tem por origem rt fraqueza se- 
xual do marido, este n lo  recrhe as fazendas. 

Em quasi todas as ('ircumscripc6tts quanclu sogro e genro es- 
t50 de acoordo no divurcio, se o sogro tem mais filhas, faz a 
aubatituiqlo de uma por natm e t o d ~ ~  fica harmonisado. 

X - Arrendamentos I 
SBo desqonhecidos na maior partr das Cirv1imscrrp~6~s; no em- 

tant-), em 'Sena, Sofala, Oovuro -. Chlloana, 6 frequent0 o alu- 
p e r  tle xlmadias e coxes e em Ch~loane u;ia tambem o indigena, 
aluyar terreno para arrozaes. E' frequente ser pago em generos 
o aluguer estipulado. 

XI - Asbendantes - Paes e arbs, seus dlreltos sobre os fllhos malores, 
menores e sobre os bens I 

0 indigeina respeita sempre os paes e nvris, mas os direitos so- 
bre os fildos e Lens silo s6 exercidos pelo pae e av8. As mles  e 
av6s s8o rbspeitadas, mas nZo teem direito. nem sobre a familia, 
nem sobre os hens. 

XI1 - Ausentes - Seus bens e suas mulhem I 
0 s  peqaanos Laveres due ausentes costuma~n eer guardadus 

pelo chefo Ida povoaplo ou parentes. 
A mulhqr costuma esperar pelo marido se a domora nPo C de- 

masiado lobga, mas quando 6 superit~r a dois annos e nIio recabe 
reoursos, nern mandados pelo marido, nern dados pelos parentes 
d'este, costuma tomar olitrn marido, e o abandon0 e m  taes casos 
6 tomad11 Bm corlsideraeiio para divorcio. 

Na Cir$umscripp10 da  Gorongoza ntrta-se urn costu~ne mr~ito 
original, qlue n8o consta seguir-rre em outros pootos do Terrrtorio, 
e consiste em q u e ,  se ao ausentar-se urn homsm se nota depois 
quo algurna das mulheres fici~u em principio de gravidez o pae 
do maridd procura om parente d'este para acabar de fazer o fi- 
Iho comec;ado. 

XlII - Cabqa de cwal 

N1o ha entre cis indigenas proprialnente cabeca de casal, mas  
se  assim considerarmos a chefia de familia, esta B. exercida pelo 
irmlo mais velho, ou pelo filho mais velho, e e a  algumas Cir- 
cumscrippfiea, tambem pelo sobrinho mais velho, filho de irms. 

XIV - Cata 

Tern side uso seguido ainda em alguns pontos, pagar ao inha- 
cuaua do district0 em qutr a caqa 6 nlorta. a parna rom que o 
animal ficar sobre o terreno. Hoje o indig-?na p o u ~ ~  011 nada caGa 
e o antigb habito vae cahindo em dpsoso. A c a p  dos grandes 
animaes, taes como o elephante, 6 quasi s6 feita por europeus, 
ou ordenada por elles e subordinadx aos reg~l lamento~ em vigor. 
Ainda nLo ha  muitos annos quando o indigena cactwa elephantes, 
livremente, ontregava ao Governo ou administrahr do prazo a 
ponta qu.; fii:ava voltada para a tnrra, qnando o animal caia. 
Essa pontx r r a  meslno conh~cidx por ponta da  terra. 

XV - Calumnlas 

0 rndigqua sente-se muito offendido quariil 1 6 c,r lu~nniail~~ e niio 
6 r an )  apkesentar-se a fazer milntido por essr facto; por vezas, 
mesmo, q~ieixa-se de calumnias de samenos importancia. Quando 
se verifica) a calumnia 6 esta punida corn urns iridomuivaplo ao  
calumniadd, regulada pela importancia da  offiusa. As maiores ca- 
lumnias para o indigenx 880 as  de roubo e feiticeria. A ultima C 
que 8 semere punida corn mais rigor. 

XVI - Casamentos - Suas fbrmas, direitos dos esposoa, dlssolu~lo, 
~ i d a  de casados, filhos, etc. 

0 3  casabentos entre os indlgdnas da reg,%), s8o todos feitos 
stgundo 04 usos do paiz. E' raro ver-se um indigena, mesmo dos 
que teem alguma instrucciio, casado c~v i l  ou rellgiosamente. 

0 cctsampntr~ 6 ,  em geral, contractado corn muita antecedencia, 
havendo sebpre  o cuidado de evitar o parenteuco. 

Qnando '6 um rapaz novo que casa, a mulher 6 escolhida pur 
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elle, ou pe o prnprio pae, mas em qualquer dos cases 6 sempre 
o pae, ou p h ssoa de familin mais proxima, que ultima o contract0 
pela entregb das fazendas direcvimente ao pae da  futura noiva, 
ou por i n t e ~ e d i o  de terceira pessoa, em geral, da  familia, conhe- 
cida por essb missgo, pelo nome de sanculo. 

Quando 4 mulher 6 escolhida palo proprlo, 6 eate quem en- 
trega o p r i ~  eiro signal para u cuntracto. 

Am formaidades para a ultimaylo de um contracto de  caea- 
rnento sho 

t 
l.a Entrvgit do lupato; 
2.a Errtrega do mpete; 
3 . a  Entrega 11 e naalimbico ; 
4.a Entrega do pango; 
5.a Entrega do muxinguzo; 
6.a Entrega da mactcchaft~c~; esta 6 entregue ao meamo t ~ m p o  

que 11 mart~lg?czo. 

0 quuntunl de cada ulna daa entregas B muito variavel de 
prazo para razo. 0 regulador 6 o pae d a  rxpariga que vae ca- 
sar, e as po ses do pretendante ou dn familia d'este. 

E' vulgar F entre os indigeuas, normal rnesmo, contractarem o 
casnmento diis filhas qrran~lo cstas muito nq,vas ainda. 0 fu- 
turo genro, Blkrn das fazendas ou dinheiro com que yrehenche 
as  formalid es do contracto, ainda tern, segundo as praxes ca- T freaes, de ajr~dxr o futurc~ sogro nos seus servipos de construc~So 
de  palhotas e mesttic, nos do campo. Quanto mais cedo se faz o 
contracto, q i s  cedo comec;am os berteficiom do casamento de uma 
filha. 

0 s  paes dos rapazes nunea contrarram os filhos nos sells casa- 
rne~ltils, mas  ja n8o acontece o lnesmo corn os paes das rapari- 
gas qae, setnpre que pijdem, proruram genros de qurm possalm 
t ~ r a r  maior particlo. 

Emqu:rtitn a rnpariga rresce dorm&! no goeiro - palhota em 
que se reuliem rapazes e ruparigas - com o futuro marido, sendo 
de uso eutri* os i~itligenas rrspeitarem as futoras mulheres, at6 d 
epochs e r n  t i n t ,  ultt~uam as  cerimonlas do casamento, o que se 
faz algutn tempo drpois - um ou d o ~ s  annos - e quando a mu- 
Itier arj,i, pitys~Lamente, c:onsiderad;t adulta. 

Feitx a palhnt;~ e ajustado o d ~ a  do rasirmento entre 4)s paw, 
6 a noiva conduzi~la por duau mulheres das mais constderadas da  
~ u a  povuaytio, /~(ozgos,  A ptrvoa~$o do noivo, onde 6 recehida em 
festa pels.; m~~lh r r i . s  d:i pov(1ac2o qo- veem ao encontro d a  nolva, 
fazenclo algazarr:~ em signal lie fcsta. 

Antes da csravana, - noiva (pungos), urn rapaz e lima rapariga 
que laraln a hag~gem da nolva, -(*hegar ft pirvoap8o do noivo, 
vem a familiii d'este ao seu encontro e lanqa e n  volta da  noiva 
alguln tlinlleiro a rnissanga que as ptsngos apanham. 0 noivo, so  
saher d : ~  < hegaJ ;~  d s  noiva, eso,,nde-sn, sendo d r p o i ~  pro~.urado 
pelos hotuens da povoa~2f1'  que o traxem 6 premenpa (1s noiva, :to 
ternpo jh sentada no meio de urn circulo forrnado prlos grandes 
da povonc;Xh e ,  em segtrida, estes, a urn e um, v lo  danpando e 
dandch c:onsell~os aos ~roivos, que v2o atirando corn dinheiro e 
missang;~~ a o a  q u ~  dansam. 

S6 no sagundo dia das cerimonias do casamento r depois d e  
cc~rtado o cqhello aos noivos, e s t k  podem t r r  c.ont,zct~~ urn corn o 
outro, CONO casados. 

Stl se ve~ilfica a virgindxde na niriva pelos vestigios que devem 
ficar depois de cshahitarvm, as pwzgos guardam esses vestigios 
para os Ievarem 9 mPe da noiva, r o noivo e familia, se teem 
posses paraisso,  disparam varios tiros. 

S e  a noiva j B  n lo  esta virgtrm o11 s r  se verifica que o homem 
4 impotenteh a (:,*rilnirnia do cas~~tnr . r l t~  acaha em g ra r~de  semsa- 
froria. 

Passadoa alguns dlas dep~lis das ultimas crrimonias, (cinco ou 
seisj, vl?o ou no~vos v is~tar  a familla da  napiva, Ievando u n ~  pequeno 
presente, e vom ist,, a ~ : i h : ~  11 torulento do rapaz qur, durante al- 
gnns annor, se di'sfez em peqtienos present85 aos paes e familia 
cla noiva. 

E' vulgnt. a t ~ ~ l y g x m i a  e n t r ~  ou indigenas, e s6 os rnais mise- 
raveis, on os qu.? estzo em contacto com os centros civilisados, 
be (.ontentam corn uma s6 mnlher. NBo B raro enca~ntrarem-se 
pretos corn trrs,  quatro e cinco mulheres, mas jfr nZo B muito 
vulgar encontrxrem-se com mais. No emtanto, alguns ha, poucos, 
corn sais,  sr'te: tito, nove e dez mulheres. 

0 indigena considera-s* tanto mais rico quantas mais mulhe- 
res tern. 

0 preto teln uma palhota para cada mnlher e vive com ellas 
i s  semanas ou dias. Tt)das as  mulheres obedecsm A primeira que 
casou, que 8 considerada a grande. 

A convivencia entre as differentes mulheres do mesmo homem 
6 boa, Inas encontram-se muitos casos em que as mulheres vivem 
em rivalitlade aherta. 



Direit08 dos q o a o s  - A mulher casada tern direito a ser ves- 
tidd por sek marido que, albm de Ihe construir palhota, tem que 
a tratar quando doente, pagar-lhe o mussoco e de auxiliar a fa- 
milia d'ella nas suas difficuldades. 

A mulhet contrahe, pelo facto de casar, a obrigarjHo de traba- 
lhar no carnpo, cosinhar, transportar agua e lenha, e, sobretudo, 
a de ter maitos filhos. 

Em annos fartos os tmbalhos de camprt da rnulher d%o, em 
geral, para o seu sustento, sobrando mesmo muitas vezes gene- 
ros que, vendidos, d%o ainda para o mtursoco e pannos, mas 
quando os annos siio famintos P au homem a quem pertence an- 
gariar maios da subsistencia para as suas muiheres. 

Dissolugfies de casamento - DBo-se por todas as causas aponta- 
das no div ~ c i o .  

Fi lbr  j E m q u a n t o  creanpas s lo  tratadoa pela. m k s ;  depois 
de adrrltos lrespertam estas mas obedecem aos paes. 

Estes s lo  os usos e praticas seguidas nos ~:aaamentos nas Cir- 
cumscripcaes de Sena e Goropgoza. 

Nas outras C'ircumscrip~Cies e m6rmente nas que mais contact0 
teem tido rom vatnas e landins, os r~sos no casamento variam nm 
pouco. 

Em ~Iosunriae ainda a cerimonia 6 ultimada por um simulacra 
do forca. oxercida de um lado pel0 noivo. seus parentes e ami- 

> ,  

gos, armados em guerra, e do ouiro lacto peio pae ianoiva e paren- 
tes que tingem defendel-a, acabando sempre por a deixarem raptar. 

As despezas corn os uasamentos variam muito, sendo em Sena 
e Gorongoaa onde s%o mais baratos. N'estas duaa Circumscrippijes 
effectuam-se casarnentos dispendendo os nolvos entre 551000 a 
308000 rQis tr em Mossurize s6 ?om 2.5 a 30 libras se eflectua 
urn casamento. 

Etn qliilsi todo o Territorio ha ainda o costume de effectuar 
casamentos por troca, ~(~nsis t indo esta no acrordo feito entre dois 
indrgenas de casarem reciprctcam?nte os filhos de uns corn as  6- 
lhas de oatros, mas este costrime vae cahindo em desuao. 

XVII  - Compra e ~ e n d a  
NZo tendo, em geral, o indigena do Terr~toric) propri~dades 

immoveis, as suas compras e vendas s,io muito limitadas. 
A tran ac@o mais importante d a que B feita com almadias e 

para e ~ t a ~ o s t u r n a m  dar um signal aoni~rcido peio nome indigens 
chinlberesse e tomam, em geral, testemnnhas para esta importante 
transacc;Zo, que muitas vezes niio chrga a representar o valor de 
38000 rQis ou duas pegas de algodiio. 

Entrt, os indigenas existe a permuta, mas tende a desappare- 
oer para ceder o seu logar a compra a d~nhtriro. 

0 ind~grna  compra e vende os generos que c~iltiva e de que 
se allmanta, os pannos corn que SH veste e as manilhas de latgo 
e mlssangas corn que se adorna. 

E m  al ns pontos do Territoril) vende tambem a c6ra, que 
colhe de Tlmeias, feitas da cason de a rwre ,  disperaas em mattas, 
e peixe qlfe secca de proposito para a venda no interior. 

X V I I I  - Co-proprledade 

0 indidenit. sendo por natureza desconfiado, foge de ter inte- 
resses Ilg+dos a terceira pessoa. Aindtl algnmas vezes acontece 
haver algjlrna alnradia 011 coxe pertencrndt) a duas pessoas, mas 
isto mesrdo 6 muito raro, peia desconfianqa em que sempre es- 
t;io de yuta urn illude o outro. 

XIX - Cobtractos - Sua f6rma, suas especies, testemunhas e intermedlarlos 

0 contdilcto mais importante yue o indigeria realiva entre si d 
o de casa ento, j i  descripto. 

Em t o 8 1  os demais actoa da sua vida pdde dizer-re que n L  
ha contra toe, no emtanto, usa j i  tomar testemunhas para algn- 
mas cou rk ,  taes como, pagamento de  dlvidas e a venda a era- 
dito de p nenos ohjectos, entregando n'rste caso o devedor um 
signal que n a  Zambezia chamam chinlberesse, em como reconhece 
ficar drveodo a qoantia ajustada. 

E' habitual no indigrna, nas snas qnestijes, dar a familia para 
testemunha. 

XX - Dellctoe e crlmas 
Hoje s%o todos julgados pela arr ctoridade. 
Quando as auctoridades cafreaes julgavam os crimes e delictos, 

uns eram ~anados  pelo pagamento de urns on mais pessoas, em 
geral mulheres, ao offendido, e os o~ltros por mnltas pecuniarias 
ou de animaes. 

0 s  crimes qne o indigena considera mais graves slo:  o homi- 
cidio e o roubo, mas ha crimes, taes como o de morte por feiti- 
ceria, clue o indigena nPo considera como taes, pois entende que 
o feiticeiro d camo a peior das feras que par isso deve aer pri- 
vada da  vide. 
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E m  Mossurize e mais puntos do Territorio, onde os vatuas 
chagaram a exercer influencia, eram seguidos os  ueos e coatumea 
d'estes, e as sentenqas eram reguladas em alguns milandos pels 
seguinte fdrma: 

Chnulha - hfulta leve, imposta a todo aquelle que faltava ao 
respeito a qualquer chefe de povoa~Bo ou ~egulo .  

Ukupinqa- Adulter~o consumado com mulher casada: multa 
de £ 5 on 20 pegas de fazenda. 0 adulterio commettido com mu- 
lher de regulo importava em uma multa egual ao dobro do que 
se pagava pelo adulterio commum. 

Manguinire - Ronbo corn arrombamento. Correspondia-lhe a 
mesma pena que para o adulterio commum. 

Cunharuca -. Desordcm e aggressso corn derramamento de  
sangne : hlulta grande impasta ao aggressor. 0 product0 da  mults 
revertia a favor do ~ e g u l o  das terras aonde o sangue f8ra derra- 
m ado. 

Uvoi - Crime de  feiticeria. Considerado como urn crime extre- 
mamente grave que importava u'uma pena egual fr do homicidio 
voluntario. 

Chitessi - Homicidio voluntario: Pena dn morte. 0 criminoso 
podia salvar a sua vida pagando aos herdeiros do fallecido o do- 
bro do p epo de  urn casamento cafreal, com mais 50°/0 para o 
vegubo a ti ulo de mnlta. 

A serlte 1 $a era sempre fielmente cumprida, e o criminoso no 
caso dc  nAo pagar a m ~ ~ l t a  ficava ohrigado z trabakhar por conta 
dor parentes da victimrt ou dos seua herdeiros, at6 satisfazer a 
importancia da pena. Quando niio satisfazia a multa dentro do 
prazo couvencionado, era rnorto pelo regulo. 

XXI - Depoimentos da testernunhas e juramentos 

0 incligena 6 rehelde a ser testemuuha e, por principio, des- 
contia sempre que Ihe querem fazer mal. 

Em geral comeqa por dizer que nada viu, que nada ouviu, nem 
sabe, invental~cto mesmo que se encontrava, na occasiilo que se 
den u fact,, que se qoer rsclarecer, n'um ponto muito distante do 
local em qr15 o facto trve logar. Depois de muitas instancias e 
corn multos rodeios, conseguem-se algumas contradicp6es e con- 
tinuando o inqaerito chega-se, por vezes, a o b t ~ r  urn depoimento 
que esclareqe o que se pretende. 

0 preto 11ega ou affirma corn a mesma serenidade, e n lo  Q raro 
nat de~*orrt.r de UIU inquerito negar logo o que agora affirrna. In- 
quirindo 1 ,  mesmo lndigrna a proposito do mesmo facto, em occa- 
siiies d~fferentes e espaqadas de  alguns mezes, ou mesmo de se- 
manas, B difficil ohtcr :is mesmas rcspostas e B sempre necessa- 
rio lernbrar-lhe mais ou menos o depoimento j a  feito, para orien- 
tar  a testemunha. 

Casos ha. c sBo nlesmo muito frequentes, em qne a teatemu- 
nha traz j h  estudado o que ha  de depBr, e logo que se lhe dB en- 
sejo para falar, dlz tudo o que traz estudado corn muita verbo- 
sidade; mas se se Ihe corta o fio ao discr~rso, tergiversa e 96 con- 
tinua deixando-o recomegar tantas vezes quantas f6r interrom- 
pido. 

Jttran~entos - Quasi todos os indigenas os fazem, jurando pelo 
pae, miies, irmilos, cemiterio, etc., seudo este ultimo o juramento 
que reputam mais serio. 

E m  g e r d  o indigena affian~a que n lu  mente, rmpregando as 
expressces babangcc, (por men pae), mama-bassi, (por minha mge) 
e centiterio (pelos Ineus mortos), etc. NPo devem, porhm, mere- 
cer confianp taes juramentos, porque o preto que 8 por indole 
mentiroso e que avoluma (tu diminue os factos, segundo a sua 
phantasia ou couveniencia, tanto mente jorando, como n lo  ju- 
rando. 

XXII - Dedcendenles - Baptisados, nomes, patrlo poder, malorldade e tutella 
Baptisados- A cerimonia de baptism0 de urn indigena, se- 

gundo os usos da regiPo, Q de pouca importancia. 
0 primeiro nome B dado as creancas pelos avba, 4 ou 5 dias 

depois de nascerem. Este nome 6 conservado nan raparigas at6 
serem ~nulheres e nos rapazes at6 se considerarem homens. A's 
raparrgas slio alnda cis av6s ou os parentes, tios mais respeitados, 
que dao o segundo nome. 0 s  rapazes sSa, em geral, elles que 
escoltre~u o nome, porque querem ser conhecidos como homens, 
m t s  muitos aintla accritam o que os avbs Ihe indicam. 

Quando uma rnulher passa muito tempo sem ter filhos depoii 
d r  casar, v8o a uru cirurgilo, (n'ganga), para Ihe b r r  remedios e 
se depois de os tomar acontecer vir a lgu rn~  creanpa, esta 6 bapti- 
sada pelo proprio n'gunga. 

Es ta  6 a pratica seguida nos baptismos na Zambesia. 
Em quasi todas as outras Circumscrip~Bes do Territorio o nome 

B dado pelos paes e ern Chiloane B estr uso seguido com rigor. 
E m  Mossuqize a escolha do nome 6 feita dois mezes depois das 
c r c a n p s  n scerem, pur uma especie de conselho de familia que 

. depois f e s tda  o baptlsado. 
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~ a ~ t i s m b  chrisao - 0 indigena que vive proximo dos padres 
catholicos presta-se, facilmente, ao baptismo, mesmo quando ja 
crescido, mas corno nHo tern a verdadrira n o ~ l o  da regililo, tro- 
cam o nome qn r  receberam segundo 11s usos da  terra. O baptismo 
catholic0 a aceitam-n'o, em geral, com fins interesseiros, porque, nu 
o padre du os paddnhos sempre lhes dHo, n'esee dla, alguma 
cousa. 

H a  rnesko indigenas baptisados que usam o nome cafre. 
Patrio poder - 0 s  paes exereem sobre os filhos a sna aucto- 

ridade, mas esta 6 muito limitada para com oa var6es. Ja ngo 
acontece o mesmo corn as filhas quz s6 podem ser casadas pelos 
paes ou quem lhes tiver succedido, e emquanto solteiras, vivem 
corn a fam~lia durante o dia, dorminrlo a noite on no goeiro - 
casa commum para os menores da mesma povoa~ lo  - ou nas va- 
randas da palhota dos paes. 0 s  filhos, logo que, comeCain a ser 
homens andam muito por f6ra H quasi nada fazem aos paes. 

dfi4ioridade - 0 s  indigenas consideram-se sempre menores ern- 
quanto nZ, casanl. Succede 6s vezrs spparecer urn homern jfi de 
barba e d 1 zer-se rapaz, por ser soltriro. 

Tutela- Poucos casos se d h  em que ella tenba dr. ter logar 
e quando se d i  6, em geral, coln 0s indivicluos a quem pertence 
o C H I ~ O  de :luc,t,rridade cafreal. 

A tutela, em taes casos, 6 exrrcida pel,) parente, homem, mais 
proximo e cunsiderado, I ) I ~  prlr pessoa esct11hid:r para esse fim. 

XXIll  - Dividas - Sua cobranea, seu pagamento, julgamento d'ellas, 
indemnlsa~des e seu julgamento 

0 indigena tem manifesta tendencia para contrehir dividas e 
manifesta relutaucla em ils pagar. Ernquanto urn prrto tern cre- 
dito nZo pnuua privaqBes, nem elle nem quem mais dt: perto cum 
ellr conviva. 0 difficll 8 depo~s  o pagamento. Tamhem quando 
tern niio 6 relelde em empreutar, nlas 8 eernpre exigente na co- 
h r a n ~ a .  Eqtre os indigenas 6 ronhecido o jur(r pelo nome de 
mundi e 6 /quasi semprn exaggerado. 
E' v u l g q  trrem d r  se resolver n~ilnndou por dividas, milandos 

que termidam sempre pelt) pagamento, el  rm  alguns casos, paga 
tambem o i devedor uma pequena indemnisaplo e uma pequena 
multa as q '  aes variam cnnforrne as rircurnstaucias. 

Na main ia das Circumscripq6rs n5o 8 conhecldo o juro. 
Pontcls E a em que 11 indlgena tern maior preoccupaplo em pa- 

ga r ,  e l  e re elles, citaremos Ncves Ferreira, onde o indigena 6 
considerad 2 bom pagador. 

NBo exidtern, entre os ind~genas, na regiXo gue &~nhecemos. 

XXV - Divorelo 

Vide a Abnullar$o de casamento B 

XXVI - Emprestlmo 
Vide a Dividas n . 

XXVII e XXVIll - Palleclmentos e enterros 
Estas doas cerimonias differnrn miiito de (:ircumscrip~%o para 

Circumscrip~Bo e todas interessaiu muit,) pela excentricidade que 
representaQ aos olhos dos povos civil~sados, mas a publicap8o dos 
nsos e codtumes de todo o Tnrritorio snbre estes dois aconte~i-  
mentos em que se fecha o circulo dos trabalhos e alegrias tlos 
que os v l )  provocando, av~~ lumav :~  nluito este resumo, e por 
isso, se pti~licam os qne se julgarn rnais intaresmntes. 

Na Circdmscrip~lo de Sena, logo q u ~  falleca algorn adulto, co- 
meparn as manifestac6es de  sentimt>nto, prit~leiro pelos p a r ~ n t e s  
s depois por toda a povcbac50. 

0 cadaver 6 primeiro lavado corn agua quente por duas pessoas 
designadas entrc os indigeuau por nhalwnzss ou nhurumbes que 
preparam (I c a ~ x k ~ ,  feito em grral  de tanivos, einbrulh,irn o ca- 
daver, abrem a cova no cemiteriu, nracie, e cortam o cabello. 
O ccmiterio costuma ser uiu campo xberto em alguma matta, 

ou debaixo de arvores frondosas. 0 cadaver de urn indigena s6 
eostuma ser enterrado 12 a 18 hljras drpois do falleciment~~, fi- 
cando o morto sempre de i t ad~~ .  Drpois dt, coberta a sepultura 
a50 qonbrados sobre &a, as  panelias, pratos de pau, os cnhos 
das enxadas e outros artigos de uso do morto. 

As enxadas corn que s lo  abertas as covas ficam pertencendo 
aos nham~ntbes. 

Do cemjterio dirigem-se toJoe a urn ponto onde podem tomar 
banho e vdltando 9. p o v c ~ a ~ l o  entram na palhota qne foi do morto 
e ahi se c 'naervam algum tempo, chorando. 9 0 nha mbe mata entBo uma gall~nhn com cujt) sangue a fami- 
lia e g e n q  que assistiu ao funeral manoha as  mHos. A gallinha B 
assada e eomida pelos nhammbes mas deixam d'ella Lma perna 
dependurafla z i  porta d a  palhota do fallecido. 



A famjlia ansente dn fallecido 6 avisada para vir b povoaqb 
1 manifest* o seu pesar, e, 6 medida que vem chegando e ante# 

de comecar o choro, toea na perna da galllnha. 
Nos o ~ t o  dias que se seguem (i morte continuam as n~anifesta- 

~ 6 e s  de pr?sar com hatuques e cantos, feitos pela gente da povoa- 
$50 e familia, que consorne, durante esse tempo, na alimenta~8o 
e p repa ra~ io  de bebidas para a gente que se reuniu para mani- 
festar n seu sentimento, quasi tudo quanto o morto deixon. 

Comn s~gnal de luto, usanl os indigenas pannos pretos, maB 
quando S%I) tzo miseraveis que nelu esses pannos teem, usaln ape- 
nas urnas tiras de palma amarradas A cabega. 

Quando d;io o luto por findo ha ainda outra manifestapjo de 
pesar que, coma as outras, d obrigada a pombs (bebida cafreal). 
Trr~ninado o luto, todos os parsntes cortam o cabello, que 4 aban- 
donado n'nm caminho junto con1 o luto. S6 depois d'esta ultima 
cerimonia o novo chefe da familia toma conta das pr\soa. rjlle, 
por heranir;i, ficam debaixo da sua auctorldade. 

Quantlo acontece morrer alguem de doent;a desconhecida ou 
cujas causas sho julgsdas extraordinarias, a familla do morto con- 
sulta o cltmhnirusa para este lhe dizer qua1 a causa da morte. 

N'outros tempos era  a maior parte das rnortes attribuida a fei- 
ticerias d~ qnalquer mulher, qnasi sempre uma relha, 6s vezes 
mesmo, a 1n5e nu madrasta do queixoso. A desgrapada s ~ ~ b t e  
queln caliii~ till accusa~20 ou se sujeitava a prova do mun*e ou 
era assassinada e deitada ao rio, ou abandonada as feras. Da 
prova tlo muuve resultaranl multas mr~rtes por envenenamrnto, 
sobratudo, qr~ando o a a p ~ ~ r d u  (h(lrnem que ministra a bebera- 
gem feita de casca de arvorr rnuavr) ou era inexperirnte, ou 
Ihe desagrddava a accusada. 

Hoje o hzzcc~ae estA quasi cahirlo em desuso, e, quantlo se em- 
prega, 6 j,k escolhido para prova urn animal, cgo ou gallinha. 
Succede a ~ r d a  qrlr, ~ ~ o ~ n o  ou sapendus teem medo de Ihe ser attri- 
buida a resjponsaliil~dade do que possa acontecer A accusada, quasi 
sernpre dispFe as cousas de modo a que o rnuave a absolva. 
0 muclve ten1 sido a riltima palavra para a crednlidade do in- 

digena, ma$ hoje ja rnuitos duvidam das soas virtudes. 
0 iallrcibnrnto d r  qualyuer incliv~duo 6 communicado a todos 

os parentes ausentes, e estes, segundo os usos do paiz, davem 
ir A povo;tgir, do m o r t ~ ~  manifestar o seu pesar e tomar parte nas 
cerimonias ,la uso. Se  algarn deixa de vumprjr ests formalidade, 
6 tal procedimerrto considerado como grandr desconsiderap80 o 
acontec~ mestno que, s r  esta falta 15 commettida por urn genro 
para corn a! familia di, srlgro, este chega por vazes a pretender, 
por esse fadto, :rnnullar o casamento. 

Na ('i~~curnscrip~Io de Manica, logo que morre u u ~  rrgulo, 6 
chamada toda a farnilia do fallecido, assim como toda a gente das 
suas t-rras para v i r ~ m  chi~rar a perda rio seu rahefe. Esae cahoro con- 
siate n'urn:t dnnca, batuqtre, em qne as mulberes e os homens dBo 
saltos e faze111 uula gritaria infernal. 

' Apoe o fallecim~nto, o filho mai? velho mata um boc e tirx-lhe 
a pellc inte~ra,  que 6 destinada a supportar o cnda\.er durante 
urn mez. Essa p i l e  B presa a quatro estacas. N'essa especie de  
tarimba fi17 In UIIS furlrs e collo~.:trn-lhe o cadaver em clma. 0 s  
furor S&I $ra vazar I )   liquid^ que escorra do oadarer, depois 
apanhiido e h  panrllas collocadas por baixo. 

0 bntupqe principia l , ~ g o  que Inorre o re.qu20, e termina um 
dia depois 40 cadavrr ser enterrado. A carne (lo boi, que a b a t ~ m ,  
6 offerccitla;aos conv~dados. 

Essr ~.hofo tarnbrrn n%o p6de existir sem o indispensavel pomhe. 
Cteralmentel ao terceiro tlia rlo h~tuqut! rstk tudo bebado, u que 
n lo  8 repamdo. Findo o mez de ~ X ~ O S I Q % O  do cadaver, procede-se 
ao enterro, srndo o catlaver mettido dentro do esquife, feito de 
paus e cortlxs e ~ o n d u z ~ d o  para o cemiterio aoa h ~ ~ m b r o s  dos 
grandrs, c : I~~f r s  das 1,ov$$aq5eu 

A cova P: felt:\ en1 f6rma d r  tnnnd e o corpo deitado de lado 
com O Y  joelhos encostados ao peito. Nlo 15 deitada terra sobre o 
cadaver; apenas fecham a entrada do tunnel corn pedras e terra. 

A s  panellas que teem os liquidus do n ~ o ~ t n  s lo  rnettidas dentro 
da C O V ~  e YZO cond~~zidas pelas mnlheres dos chefes das povoa- 
qbes mais antigns. 

Urn mrz depois de enterrado o regulo, reunem-se na povoapiio 
do fallec~clo todos os chefes de povoaygo para eleger e procla- 
mar o novo ~egzdo  (filho mais velho ou irmlo, no uaso d'aquelle 
ser menor). Eleito o novo regulo, v%o dois dos chefes mais antigos 
~)cdi r  i( confir~na~go d'elle As ai~ctoridadea competentes. 

Toda a familia corta o cabello e a harba muito rente, em si- 
gnal de luto. 

Antes d rer proclamado o novo regulo, vae a familia do falle- 
cido ter c k o rz'gnnga (rirurgiiio) para elle dizer de que doenga 
morreu o eegulo. Se eate nfo accusa o que Ihe deve succeder no 



dhrono, todbs ficam cc~ntentes, mas ea o accusa - o que auccede 
quando o i'ganga tenha rrcebido nm bom saguate, presente, de 
um outro qne deseja ser eleito- ha quest6es em que a auctori- 
dade intervem, collocando o que melhor provaa tenha dado d r  
submisslo e d~ raspeito As ordens da auctoridade. 

Deptris dk tomar conta dtr regulado 11 eleito nomela por sua 
vez dois se eretarios quo vem apresentar 9,s anctoridades. 

Todar $mulheres do fallecido lhe fieam yertencendo, ~xc:epu. 
a mite quel entrega ao tutor, quando o tenha havido, ou zi con- 
serva soh qua protec:~ii~~, pagando por ella o irnposto de palhota, 
veatintlo-a e alimentando-a, quand~r velha e incapez da trabalhar. 

Quando Inorre qualqurr ontro indigcna que nSo tern categoria, 
existe 11 mesmo choro, ruas 56 no dia do falleclmento. 

NIJ  dia s~guinte  ao do fallecimento, 6 feito o enterro, sendo o 
cadaver ernb~.ulhado na manta eui que dormia P transportado 
pela familia. A cova tambem 6 f e ~ t a  em f6rma de tunnel e o cn- 
daver tleltado tlr lado coui us joelhos dobradoe sobre o peito. 

Quando ,(, fallecicio 4 c:hefe tie povoapzo 6 o hoinem mais an- 
tigo da al&ia que toma conta d'ella. 

I + * * 
Na CircbmscrippBo do Mossurize o fallec~me~ito de urn regulo 

6 annunciado com gritarias a clioros durante 24 horas, afim de 
sc reunireh todos os parentes e amlgos do fallecido e organisar 
o prest~to funebre que deve acompanhar o cadaver at6 9, cova. 

O corplb 6 ungido corn oleo pel~rs parentes mais proximos do 
rnorto. 

0 cadavkr 6 depoiu arnbrulhad~) dcntro de duas esteiras forma- 
das com aergas delgadas, e 6 pendurado n'um pau afim de ser 
transr)ortaho corn mais facilldade para o cemiterio. 
0 cnrtejo, compost0 pelos parentrs t: amlgos do defuucto, acom- 

panha o corpo at6 6 cova que ja f t ra  preparada pela mulher mais 
velha (10 fallecldo. 

Todos us parentes lanpam depuis alguma terra sobre o cada- 
vsr  e o c:ortajo retira-se para a puvoapb~ do fallccido ondtt o 
n'gangci, mesinl~eiro~ preparoa uma fogueira com vrrias essencias 
aroruaticaj e sobre a qua1 os guc acompanharam o cadaver siio 
c~brigad(bs a saltar sem o que nlo fioariau~ pnrificactos. 

A s  ~*erin~onias do luto ccjntinuarn durante o ~ t o  dias corn ch~rros 
e toqilrs dt: 1)atuclne. 
0 sigrlal (10 luto cllnsiste n'um peqneno ent rayado de palha 

frito folha da palmeira brava, que todos os parentes e ami- 
go6 do defilncto amarram 0 1 2  no PCYOOFO ou  110s bragos. 

E m  geral existe urn cem~torio f6ra de cada pov@a$lo. Quando 
o defiinct~~. porbm, 4 urn personagem iu~purtnnte, costumam en- 
terral-11 junto da  sua palhota, vuja entrad:~ t i c - a  v ~ d a d a  a todos, 
para scmpre. 

Quando o defnncto nlio 6 reg~rlrj OII nlo prrtence a sua familia, 
11 cerlmoni:rl 6 o mesmo; t$,davia, n l , )  tocam hatuque. 

Apoz a nlorte dt! qualquer indigana, !IS parentes do fallecido 
chamam immediatamente o n'ganga atim de proceder B cerimonia 
do c u s h - y h  e tlescobrir (I auctor cio maleticlo que occasionou a 
morte do sen parente. 

A c r e n p  na feiticeria acha-se tzo enraizada 110 animo dos pre- 
tos, qil- o a(:tz~~sado convence-se sernprtr ser elle o auctor do ma- 
leficio, e $aga, de melhor vontade, uma intlttmnisclplo & fainilia 
do def~rnc ,. Y * * + 

Na CirdnmscripcLo da Oorongoza, morto qualquer indigena, 
toda a pov~ra@o s r  reune na palhl~ta onde est9, o cadaver, e ah1 
comeram carp~ndo em altas vozes at8 que chegue o principal pa- 
rente, qi~r: As V-ZVS vive longe. Quando este chega, cr cadaver 6 
lavado geralmrntr (,om agua fria, rapam-lhe o cabello, embru- 
lham-n'o em pannos, mettem-n'o n'11m:r cangarla dr cannas, for- 
rada intr~.iornlente de esteira sendo as duas aberturas tapadas 
corn nlgodfo. Este caixlo 6 transportado por h~rlnrne da familia 
do mortrr :it: au cemitsrio - eltii,~do prallnente n'uma flt~resta - 
e *hi ikzatn na occasilio a [.ova onde 11s nharcsmbes entram e 
depSein o 17aixlo. 9 cova 6 c h ~ i a  tie terra por todos os prasen- 
tes, e soI)re ella colloca~rl clrpois de quebratlos as paus que ser- 
viram para levar o cadaver a piltya. Todn a gente recolhe entiio 
i p(lvoac.20, e todos dormem essa noite na palhota do morto, dor- 
mindo ri porta da mesma os que jir nao cabem la dentro. No dia 
seguintr separam-se todos, regressando as suas povoa$iies os que 
n8o vivem na tio morto, depois de terem 11s parentes rapado a 
cabeqa e vesticto o lato, que ern geral consiste par ern volta da 
testa urna fillha de pelma tecida como as esteiras, el  para a vinva 
e para a mZe, em vestirem pannos de lo1~173)a) se 0s teem. Dois 
lnezes depo~s,  se ha mapira, faz-se o ponibe, ao qua1 s8o convi- 
dados todos os parentes rnrsmo d~stantrs,  a pi-ocedem as libap6es 
e dascantes que duram, geralmente. tres on quatro alas, isto 8, 
emquanto ha pombs. 
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Acabada esta cerimonia, todoa os parentes penduram 6 porta 
d a  palliota que foi do morto, os seus signaes de luto, e os que 
vivem longe retiram. 

Muitas vezes o cadaver 6 enterrado n a  propria palhota em qu9 
viveu o homem, n'esse caso a porta d a  palhota 6 condemnada e 
a palhota v t m  a cahir por si muito tempo depois. Quando ells 
cahe de todo, toda a povoaglo, ou i s  vezes s6 a familia do morto, 
mlidam de logar. 0 enterramento na palhota sllccede mais fre- 
quentemente quando o morto era  n chefe da povoaq20, f imo.  

Qusndo o niorto era  o fumo, a povoaplo 6 abandonada logo 
que ai.allani as liba~iies, sem esperar que a casa caia. 

Quantlo o rnorto B homem de certa influencia e tem muita fa- 
milia,  ten^ pedido ds vezes, em vida, que o nBo enterrem quando 
morrer. h h t h  o cadaver Q collocado sobre uma dma, dentru d a  
~ a l h o t a ,  cuja porta se condemna, e a povoap2i1~ muda quando a 
palhota cahe. 

Para  as rnulheres a c ~ r ~ m o n i a  it como para 11s homens. 
Quando b o r r e  uma creange, a cerimonia s6 differe em que o ca- 

daver Q letado /is costas de nma mnlher, que pode ser a propria 
mZe, pela maneira hahitiial de trazer as c r e a n p s  quando vivas. 

S e  a creanga tinha d o ~ s  annos, pouco mais ou menos, a ceri- 
monia do pombe e o luto celebram-se d a  mesma fbrma que para 
os adultos. Quando, por6n1, a c r e a n p  nfio tenha ainda dois annos, 
nln se  faz mais que a ceremonia do enterro. 

* 
i * 

Na Circrimscripr?io d r  Nevrs Frrreira ,  cemiterioa, ha s6 para 
ns regulos: nm no Tica, outro no GurngQre. 

0 s  ontros indigenas sho sepultados em qualquer ponto fGra das 
povoay8es 8 d muito raro I I  enterrarem-se n'ella. 

0 corpo do fallecido tleitam-n'o sobre o Iado direito. As covas 
.sio ahertas palo nhurunzbe, qualquer humem extranho a povoagilo 
do fallecitio r 1) corpo B emhrnlhado em algodlo branco e trans- 
portado pc.18 familia, indo arnarrado il'um pau. 0 mesmo nhartlm- 
be 6 qua tapa a cova. 

Urpois segue a cerimonia pombe qne 15 a segninte: quando o 
milho novo esta feito, fabricam pombe, indo a famllia do fallecido 
ii sapr~ltura e sobre rlla lancani com f o r ~ a ,  de modo a partir, 
uma panillla cheia de pombe. 

Assirlr qnr morre qualquer indigena, o chefe d a  povoapZo man- 
(la urn i,apaz prrvenir d'isso as familias, tanto da m l e  cumo do 
pae de faII~(.ido. L1.gi1 que rssas fam~lias  thegam B pov?aflo, 
comcparn n rnanifrstar o seu IJrsar com curira ,chorar) e deitam 
no ch lo  ti& povoagRo mapira qnr  cada um dos parentes trans- 
porta. Fnzclm istv para o  nort to aev que a farnilla o trata e n l o  
o abauluna. 

Sendo o fallecido adulto tica tres dias nx palhota onde morreu 
e sendo c r e a n p  nm dia. 

0 per,ar 8 manlfestado entre tres a qninze dias conforme a pessoa 
fallecida, por choro e bafuque, assistindo todas as povoap6es pro- 
xiwas. 

Usam lute; vestindo-se d r  lotj,pu - panno azul escuro muito 
conltecitlo em Af'l.ica-- dnra i~ t r  nm rnez e tiudo este, pegam nos 
paunos d e  lulo t .  v2o collocal-os no mrio d'nm caminho, perto d a  
povua~Zo, $om u filn de nZo adoecer qnalqner pessoa de familia 

Depois pkocedtm ii crrirnonia tlo powbe. 
Ha mais a seguinte cerimonia: Quando 6 urn homem qua mor- 

re, ontro c ia  mesma povoaslo e que seja parente, passado quatro 
dias, tern de dormir duas noites rom a viuva na nlesma palhota; 
qnando 6 rnnihrr que inorre, vrnl de fbra um casal a pedido do 
marido, pahsar duas noltes na palh~lta onrle a morte se  deu. 

Findo lsto vem ii povoa$Bo ( 8  inhnm'w*lro n~nde se encontra reu- 
nida a f;ri~~iiia toda e procura a causa da morte e que sempre 6 
attribuida a feiticeria. 0 f e ~ t ~ ~ o  Q de qualqurr pessoa viva ou 
mor ta ,  podend11 occasionar itm milando. 

XXlX - Filhos 
SBo legitimos entre iiltligenas us hnvicios drpois de realisadas 

todas as formalidades do casamvnto cafrral. Estes pertencem aos 
paes c por sua morte ficam d e v ~ n d o  obediencia ao tio mais velho. 

lllegitlmos sso os filhos havid~,s 1101. qualqnrr preta de indivi- 
duo com uem n i o  tenha lcgalmente crlntractado I I  casamento. 
Estes  perkncem iis m2es r fieam n~nsiderados eomo fazendo 
parte (In fdmilia do ramo matrrnv, obdecendo ao avB e depois ao 
ti0 m a ~ s  vdlho. 

x X ~  - Formalidades - Do easamento, funeral e centraetos 

Vide uljasamentos, fallecimrntos e contractoss. 

XXXI - Furtos -- Suas penas 
SBo fre uentes rntre os indigenas, sobre tudo de fructos em 

annos de #me. 
S l o  pugidos com o pagamento, do valor do furto, de uma in- 



122 16 UE Aaos~o  DE i909 - BOLETIM DA COM 

demnisapBo regulada pelo valor do yue foi furtado e de  uma pe- 
quena multa. 

No tempo em que o Gungunhana exercia o seu dominio em 
parte do Territorio? que esffl sob a administrap80 da Companhia 
de Mocambique, o lnd~gena accusado do crime de furto era  amar- 
rado de p6s e mHos e exposto durante oito dias aos insultos da  
gttnte da  pqvoap&o. 

XXXIT - Rsranqaa 
Poucas k&o ainda as  circumscrip~6es em que o indigena tern 

bens susceptiveis de  partilhas, porque os psrcos haveres de  nm 
casal, desapparecem quasi por completo corn as cerimonias do 
funeral que, s l o  tanto mais ruidosas, quanto lnais possuir o pran- 
teado. 

A heranpa mais disputada 8 a da  chefia da fanilia. Nos pon- 
tos ,  porEm, onde o indigena possue gado em maior quantidade, a 
partllha da  heranga tem jb sua cerimonia, mormente qnando se 
trata de  urn vegulo. 

E m  Mossurize onde a partilha E feita corn maior cerimonial, 
pol a acl~arrnos interessante, transcrevemos aqui as  praxes alli 
em uso: 

uTres ou quatro mezes apoz qualquer fallecimento, reunenl-se 
todos 0s herdeiros e parentes do defuncto quc teem direito a nma 
parte da h e r a n ~ a  e procede-se entzo fr partilha ohservando-se 
semprt: a praxe seguinte: 

((0 irmlo lnais velho do fallecido recebe as  mulheres, gad0 e 
todos oa b ~ n s  do fallecido e depois, se assim o entender conve. 
niente, distrihue entre os parentes uma parte d'esses bens princi- 
piando pel[) filho mais velho do tlefuncto, os irm8ns paternos, os 
sobrinhos lilhos d'esses irm8os. Esta partilha que pela lei cafreal 
n;lo B obrigatorin, mas cuja praxe E sempre seguida, k presidida 
pelo parante mais velho do defuncto do lado paterno que trata de 
resolver todas as  contestapaes que SH levantarem entle as  partes. 
A aua deciszo 6 sempre respeitada. 

NOS parentes em linha materna sLo sempre excluidos da  he- 
ranpa, srjam quaes forem as cirr:umstancias que se derem, quer 
na heranpa, quer na pessoa dos herdniros. Existe, no emtanto, 
um costume curioso segundo o qua1 os parentes da  mulher do 
fallecido teem o direito de assistir an espolio e exigir a entre- 
ga  dos hens trazidos ao casal pela esposa, ua occasilu d a  seu ca- 
samento. No caso de taes objectos s r  terem estragado ou perd~do,  
os parentes r e c ~ h e m  uma indemnisa~80 egual ao sen valor. 

 AS cerirnonias cie partilhas aca1)am sempre pelas usuaes liba- 
q6es e regosijos. 

aOs objectos do espolio ficam todos arrecadadus dentro d'uma 
palhota pertrncente ao parente mais velho da  familia do fallecidn. 
Es te  individuo desenlpenha at8 6 data drt par t~lha  o papel de  fie1 
depositar~o. 

uO espollo n lo  pode ser distribuido sem primeiro ser aspergido 
pelo mesinlkeiro indigena, apoz o qtle urn dos interessados A he- 
ranpa, deve passar a noite dentro [la palhota corn uma das suas 
mulheres afim de,. pelo facto d a  copula carnal, afugentar as m8s 
influrncias provenlentes do espirito (lo morton. 

XXXlII - Berdelros 

quasi regra geral ncr Territori.1 o seguir~te: 
SSo her eiros dos filhos menores e solteiros os paes e dos in- 

dividut~s a ultos, quando casadoa, o irmao mats velho do morto, I e na falta d'este o tio mais velho oti urn sobrlnho. Vae entranclo 
em uso o s'br herdeiro o filho mais valh I do morto. 

XXXIV - Edades 

0 indigena n lo  tem no050 do t e~npo  e 6 raro aquelle que faz 
ideia da  sna edado. RetGm mais ou man(,s nn memoria os factos 
mais importantes que se d lo  na sua vidrt, taes cornn guerras. a 
presenqa de  uma ou outra auctoridsde n~nis Ibonhecida, etc., e fa- 
qem referencia a esses factos, mas nunca sabem dizer os annos 
que teem. 

0 s  ruezes sSo contados pelas luas, de  onde lhc, resultam 
eonfus6es na contagem dos seus servicos quando os cuntractem 
por mezes. A contagem dos dias B marcada pilr elles, dando n6s 
em urn corkel, ou riscoa que frtzem em qi~alquer parte. As sema- 
nas s l o  cohtadas por domingos. 

Em Chiloane dlEo aos mezes os nomps seguintes: 

Janairo - Catuto 7nUCUTO. 
Fevereiro - Catuto mudoco. 
M a r ~ o  - Chicorneaas.  
Abrll - Btcge. 
Maio -- Jita. 
Junho - Mussscua. 
Julho -;Nhuviri~a. 
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Agosto - Nhuongo 6-nhemba. 
Setembro - Jocu-lo-bah. 
Outubro - Satu. 
Novembro - Czmguru. 
Dezembro - Gumguru. 

I XXXV - Impedlmentos de casamento 

0 indigenn considera irnpedimento para casar o parentesco e 
tern todo o cuidado ern nBo casar cum parente. Quando urn filho 
succede na Butaca ao pae, respeita sempre a mHe, de quem passa 
a cuidar e tambem rrspeita a ~nulher grande qne foi do pae, 
quando se dh o caso de  IJ herdeiro ser filho de urna mulher pe- 
quena. 

I X$XVI - Injurias verbaes - Seu elfelto nos indigenas, 

I suas puofFdes e satlsla$les 

0 indige/na sente-se offendido cour a mais leve injuria e por 
ease facto exige uma pequena indemnisapzo d~ quem o injuria. 
Quando 0 injuriado aprnenta  a sua queixa para ntihndo este 
tern quasi elupre como decisio a reprehensio do accusado e por 
vezes o p amento de uma pequena multa se a ~njnr ia  6 grave. t 

Ainda 6 '  frequente haver desordens provocadas por ~nsultos e 
quando os I ha 6 raro terminar a contenda serr, a intervenph da  
aactoridadd. 

1 XXXVII - lnstltulq~lo de herdelros 

h caso que n&o conhece~uos entre indigen~s  e creio que s6 se 
da  na suoeess8~~ de auctoridades cafreaes quando estas ngo tern 
herdeiros. 

X X X V I I I  - Inventarios 

XBo ha inventarios entre os indigrnas. Qnando acontece algum 
menor ter direito a herdar alguma coisa, toma conta da  heranpa 
o individuo debaixo da cuja tutela fica o herdeiro. E' caso que 
pouco se db na Zambezia. 

E m  hl~,$slirize quando ha bens de heranpa que pertencem a 
menores, siio estes guardados pelo parente rnais velho que depoie 
os entrega ao herdeiro quando este chega B edade p r ~ ~ p r l a  para 
se admin~strar. 

I XXXIX - lrmilos - Que rela~aes teem, como vlvem 
em commum ou separados 

Vivem qm toas  relaciies e auxil iam-s~ nas suas difficuldades 
respeitandotse sempre por ordem de edades. 

vivem, geralmente, em commum, 

EIU algjmas circurnscrippties a palhota daa raparigas 6 sepa- 
rada d a  do' rapazes. 

Estb ta  5 bem ja  t.m uso entre alguns indigenas o viverem os 
filhos nas !palhotas dos paps, para o que fazem divisaes nas va- 
randas. 

XL - Julzes lndigenas -. Decislo das suas contendas 

l? auctoridade, que hem se pod+ dizer, desappareceo. 
Actualmjnte os chefeu d r  ~>ircumscrip$io ou Sub-Circ~tmscri- 

p ~ l o  s8o osi nnicos juizes (10s indigenas e estes respeitam as suss 
decisties. 

Ao j~llgamento assistem, sempre que 6 possivel, auctoridades 
cafreaes qur,  nos casos mais graves, s l o  ouvidos sobre o  object^ 
cla causx e usos que se veem srguindo. Se  alguma das partes se 
n lo  confot.ma, apresenta a sua queixa !i auctoridade superior do 
que deu primeira sentenga. 

E r a  antigamente uso entre os indigenas apresentarem o mes- 
mo milando i s  differentes aur:toridades que se ism succedendo 
nas suas terra3 H conlo nern srmpre a declslo d'uma era  egual 6 
da outra, resultava d'aqni uma perda de prastigio do europeu, 
aos olhos do intligena. Para  se evitar esse inconvaniente foi de- 
ter~ninntto, pelo Govern" da  Companhia de Moqambique que As 
partes se ?nil-egasst? sempre um extracto da resolupiio dos milan- 
do8 e que estes fiqueni registados na skde d a  Circumscrip~Ho onde 
forem resolvidos, (:om esta acertada medida ,estlo-se reunindo 
elementos para, u'um ou t r~ )  periodo, se poder organisar um corli- 
go penal adoptado at) estado de civilisaOBo (10s indigenas. 

XLI - Juroa - Idela qne fazem d'esta inst%ulplo 
e como calculam os lnteresaes 

NHo est4 ainda generalisado ent1.e os indigeuas o uso do jnro 
e B s6 nos pontos maie adeantados em civilisaplo onde esth mais 
em uso E' sempre oalculado arbitrariamente;,por vesee 6 exa- 
gerado, 1000/o, outras insignificante, e, na malor parte doe em- 
prestirnos, q l o  o usarn. 



0 j?ro i8 eonheoido na Zambezia p4.r mundi e em Sofala pur 
e1r6artl.a. ' 

Rem se p6de dizer que vae sendo introduzido entre o indigena, 
pelo nego 4 ante mouro e tambem pelo europeu. 

XLII - Llnhas de parentesco 

0 indiqna  respeita, em geral, todos os seus ascendentes at8 
ao 2." gr,zo e faz-se respeitar pclos dastae~identes. 

No erpirito do indigena esth sinda rnal detinida a distincyi11 dp 
parentesro. E' vulgar encontrar-se um preto chamando par a um 
tio e mrir n tuna tia, porque considera paes tod~,s os ~rmHos de  
seus paes. Acontece mesmo entre irm2ios o chamarem pae an ir- 
rnlo maiv velho quando este entra na butucu e pamsa a ser o chefe 
da familia. 

Uma das coisas di5ceis de esclarecer entre os indigenas. B o 
grau rle parentesco que existe entry dois parentrs. Para  designar 
os av6s usam em geral da  mesma palavra, que pronunciam accen- 
tuantlo ~ r u i t o  o ci em duos e tambem d a  denominapD1) inculo que 
6ignitir.a grxnde. 

0 s  parentes que designam corn nomes proprios e que, geral- 
mentr, 1120 confundem, 910 .o sogro, a sogrlt Y us cunhados e 
genre\. 

XLIIl -MBe - Que papel represents na famlils, de que eonsidera~Bes gosa, 
como educa os llhos e como B por elles considerada 

A mZa, cuida dos filtlos dasde qua nascem at6 que elles n l o  
precisam jdos seus cuidados para se alimentarem e vestirem. 

Consideraplo, gosa de pouca. S e  tern fiihas casadas, as  pessoas 
que mais a s  ronsidernm sbo os genros. 0 s  filhc~s respeitam a mXe 
e anx~liam-n'a no que podem. 

811ml1 educadora, o seu paprl ir quasi nullo; no entanto, 6 
com as mLes que as tilhas aprendpm a fazer o pouco que sabem 
fazer: cosint~ar, transportar agua e tratar das culturas, servipos 
nos quaes, em geral, se emprega a mull~er. 

XLLV - Harldo - Qual o seu papel e direltos na fsmllle 

0 marido 6 o chefe da  familia e 96 elle tern direito sobra ella. 
Assim, contracts o casement11 das filhas, aux~lia os filht)s nos 

seus casamenros e respond6 por estes emq~tan t~ )  sXo solteir~ls. 

XLV - Maternldade - Qua affeito tem na posl~tio da mulher 

A mat ern id ad^ trae a mulher mais consideragiIo da parte do 
maricto e Ida parte da  propria fCtmilia de que provem. A mulher 
que n lo  procria t! tLo pour11 tonsiderada que por vrzes B repu- 
diada pelo marido. 

Acontece tambem que quando uma mulher tem muitos filhos, 
os paes d'ellas chegam s revlamar, por este facto, mais fazrndas 
dus genroq. 

0 s  tilho e sobretudo as filhati, sao melhor propriedade de um 
casaI indig$na. 

XI.VI -#oral indigena nos diversos aspect08 - Ylrglndade e pudor 

8Lo t l o  rudimentares os prrnciplos de moral, eeguido~ pelos 
indigenas, que passam quasi desapercebidos at,s olhos europeu. 
No entantn, nZo se p6d8 dizer que o ~ndigena nZo siga entre si 
alguns preceitos de moral, que vLo sendo tranumlttidos de paes 
a filhos e modificados uoln a approximaplo dos centros civilisados. 

Virgind4de - E' muito considerada entre os indigenas Y sobre- 
tudo pelos descendentes de  europeus e de indios que muito se 
ufanam dry v~rgindade das suas filhns, Inas B tambe~n pouco vul- 
gar en~:onti.arem-se virgens com mals de 12 annos. 

Tal e m e h o  ha  que passe por virgem uma rapariga qoando 
casa, quc q1::;ndo jii o n lo  B - istu acontece qllitsi sempra - se 
prepam antecipadamente corn elemento; art~ticiaes, para que o 
noivo 1)o"a ver vestigios d a  soa virginrlade. 

Pudur - Acontece com o pador u mesmo que m m  a moral. E 
pouco, quasi nenhum, o que o eoropeu nota entre o indigena, no 
emtanto, nLo se pode dizer que elle n lo  tenha algum. 
0 indigbna tem todo o cuidado em occ~~ l t a r  os orgzos gerado- 

res e as  rhparigas occultam os seios desde que se tornam mulhe- 
res at8 qup teem o primeiro filh~). 

XLVII 4 Morte - Cuidado corn os morlbnndos, formalldrdes do% funeraes 

0 indig na respeita os s e w  n~ortos. 
Sobre frmalidades do funeraes, vide afalleei~nentss e en- 

terrosa. 

XLVII~ - Hulher - Soa sltuapLo na familia, como Qlha, 
como esposa, como miie e como vluva 

A edade fidalga da  m ~ ~ l h e r  indigena 15 desde os oito a nove 
annos st4 qut, vae para sua casa como esposa. Como filha e den- 



tro d'esta edade, 6 muito bem tratada pelos paes e faz pouco on 
nada. 

As suas obrigag6es c o m e m  oom o casamento : obriga~cee para 
corn o marido em deveres caseiros, obrigayio de  trabalhar no 
campo, e, se 15 mBe, de cuidar nos filhos. 

Se  enviuva, apparece o c:r~nhado mais velho que tern direito a 
s e r  seu marido e as  obrigacSes para com este szo as mesmas que 
para com o primeiro. H a  j A  muitos casos de viuvrz e esses d8o.se 
qnando ao vhefe da familia succede o filho mais velho e nso ha 
parentes proxin~os da parte do marido morto, ou qiiando a mulher 
envir~va jd velha. So o filho passou ;I s r r  chefe da familia, este 
cuida da mle  emquanto ella vive, ou emquanto n l o  casa. Se  a 
mulher e viuva, e o mariclo n lo  deixou successor, regressa a rasa 9 
dos paes. 1 

I x ~ I X  - Naseimenlos - Culdados e snpersllp3es inherentes 

1 No nascimento dau creanGas, como na sua orea(;Po, tern o in- 
digena, como em rjuas~ todos os seus actos, varias snperstig5t.s. 

Toda mulher gravida deve, para ter nm bom parto, consrrvar- 
se fie1 ao marldo, asvim como, para o mesmo fim, o ho~nem deve 
guardar f idel~da~ie a sus  mulher. 

S e  urn parto ae torna digcil  a primeira coisa que aa parteiras 
ou assistentes intlagaul da  parturiente Q se teve relapces coln al- 
guem que nLo fosse o muridn. S P  ( I  facto se deu, deve, para n8o 
morrer, declarar os nomes dos individu*)~ corn qnem teve con- 
t a c t ~ .  Se a falta 4 do homem, evte tern que fazer a declarap50 e 
que lavar os orglos geradores para dar a heber it parturiente 
parte d'esta agua. 

Junto dos centros c~vilisadt~s, esta superst~pPo vae desappare- 
cendo, sendo o feiti(;o quem carrega sempre com as responsabili- 
dades do mau yarto. 

Depois da  creanga nascer segue-se a cerimonia de Ihe a tar  urn 
fio B cintura, cerimonia qrie 6 conhecida pelo nome de  manga- 
micusi e Que se realisa entre urn a tres mezas, depois do nasci- 
mento. 

0 fio antes de ser atado deve ter estada extendido na f i m b a  
dos paes, na vespera, devendo estes ter relagges em cima d'este fio. 

Emquanto a creanpa B pequena o pae devc evitar ter relaq6es 
corn outra m~ilher que nZo seja a SLIS, para n lo  provocar doen- 
qas B (:reanpa. D a  parte da  mulher deve haver egusl cuidado. 

A creanga deve ainda, para se Ihe evitar doengas, estar sempre 
deitada no esmo sitio na palhota d m  paes. 

E m  alg ns pontos do Ter~i tor io  8 uso cessarem as relag6es 
sexuaes en, e re mulher e marldo, dnrante a gravidez e emquanto 
a creanpa n lo  tern, pelo menos, urn anno. 

I L - Parentesco e seus graus 
0 indigelha respeita os sells parentes e conhece-os, mas nBo o s  

distingut: aiinda por graus. Distingue os paes e avcis. Se  tem bisa- 
vds estps sfio tambem avcis. 0 s  ti03 820 ti~dos paes e os primos 
irm5os. 

Nos seus casamentos, o indigend, plocura sempre evitar ligar- 
se a um pavente. 

LI - Partilhas 

NBo as ha entre os indigenas que wvam 96 segundo os seus usos. 
0 indigeiia que entra na bzctncrc que 6 o novo chefa da famdia, 

d quem toma conta de tudo o que prrtencia ao substituido. 

Usava rnpito o indigena tomar I~enhores como garantia de em- 
prestinio od cumprimento de contra-tos. Esse penhor era quasi 
sempre nlnd pessoa d a  familia do qur ficava cSom o encargo, para. 
com o que xigia a garantis. 

Hide rio$a se usr o penhor representando jb valores, mas o 
que 4 mais ' requente 6 a entrega do chintberesse, como signal. if 

I 
I LIII - PerllIha$ko 

O indigeha nunoa abandona os tilhos e 6 ruais facil chamar a 
si estranhog e tratal-os como taes, que deixar de se considerar, 
mesmo tem+orariarnente, pae dos que julgs pertencerem-lhe. 

LIV - Pleltos 

Teem entre os indigenas a designaplo de lni2ando.s ou mic8ro.9, 
undava em Neves Ferreira, e no Govuro maea-induba e dava e 
s lo  apresentados As auc tondade~  mais proximas dos pleitantes. 

LV - Poder paternal e maternal 

0 podrr paternal sobre filhov pouco se faz sentir desde que 
elles se comesam a copsiderar homens. 

Urn rapaa de mais de 15 annos e i s  vezes de menos, vae para 
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onde Ihe appetece, sem dar  satisfas6es aos paes. Niin acontece o 
mesmo corn as  tilhas, que levam a sua obediencia aos paes at8 
acceitarem quasi sempre para maridos os homens que elles es- 
colhem. 

O poder maternal n&, se faz sentir na farnilia indigena. 

LVI  - Proprledade - Qual a saa organlsa$lo e allenaCgo I 
0 indigena tendo a faculdade d e  cultivar sem encargos todo o 

terreno l ~ v r p  de que precisa, nLo pensa em organisar propriedade. 

L V I I  - Provas - Especie de provas que os Indigenas acceltam, como as apreciam, 
superstl~des e provas judiciaes 

O indigdna acceita a prova testemunhal para todos os actos 
que carece provar. mas de todas as provas a que ainda hoje mais 
o convance k a do mmve. 

A supersti~Ho de qae o muave nBo p6de mentir est& tiio arrei- 
gada no abilno do indigeua que, Inesmc) quando astd innoceote. 
se  o muavs o accusa, convence-se quc. praticon o actu de que k 
accusado, estando a dormir, puis clue o mlluve n i o  mente e elle 
p6de t ~ r - h e  esquecido. 

Nap provas testemuuhacs o indigaua rliu C. de coufianpn, sobre 
tudo j t~di~ialmente,  pois n lo  (:. raro ilrl:a testernunha desdizer-se 
logo do qrte diz agora e contar solu-e o casa de que 6 inquerida 
uma Iristotia j A  muito estudada r que quasl sempre se  afasta d a  
verdatle. $6 corn muito trabalho sr consegue arrancar ao indige- 
na urn dedoimento franco t? que traduza a v?,rdade. 

LVIII - Segundas nupclas - Dos homens e das luulheres I 
Poucos silo 11s casos em q u ~  a mulher vitlva de um indigene 

contrahe dove casamentu por contracto, mas quando tal facto se  
d4, a s  for+alidades do casamento s i o  mais abreviadas e limitam- 
se quasi spmpre si, A entrega das fazendas ao c:hefe d a  familia a 
que pertence a viuva. 

E m  garal, quandu uma mulher enviuva, passa a ser mulher do 
cunhaclo rnais velho. 
0 homrm viuvo proclira quasi srmpre casar novarnente dentro 

da fao~ilia da primeira mnlhar e A vulgar ainda mnitos sogros 
reconhecerrm a obrigaplo tie darem ao genro viuvo outra filha, 
mas este hostume vae cahindo em desuso. 

0 casam nto de nm viuvo corn uma rapariga obriga a todas as 
h r m a l i d a d l  do casamento, mar j l  isto nlo acontece no cash- 
mento entre dois viovos qur  si. faz quasi sempre sern formali- 
dades. 

L I X  - Servidio e escrarldlto 
J P  1120 ex~ste .  
0 in dig on:^ sahe muito hem qor. d livre e portanto es t l  corn o 

patr io  emquanto lhe convem. 

L X  - Socledades famlllares I 
NBo exi tem entre os indigenas. 1 1 

LXI - Testamenlos I 
NBo sZoj couhecidos entre os indiqenas. I 

L X I I  - Testemunhas I 
Vide E Depoimentos d~ testemunl~au e jurammtos)). I 

L X l I I  - Tulores 1 
foucos sXo os casos em que o ~r i t l ig~na  tica t~itelado, porque 

prla 1aort13 do pae passa a fazer parte da famll~a do tio qne, st.- 
gundu as praxes cafreaes, & tambem seu paa. 0 caso mais fre- 
quente eni que se d i  a tutela 6 qiiando pertenre a uin menor o 
cargo cie auctor~dade cafreal. En t io  B nomeado para exercer o 
cargo pessoa edonea que fica tutelando maiv 011 menos o menor. 

0 indiqena rpspeita as s ~ u s  velhos P cnida d'elles quando j4  
nlo poden trabalhar. 

L X V  - Yendas -- Suas formalidades 

Vide a lienaqio de bans,. P 
1 N." 3022 

Tendo ; o  capitgo de infanteria, Manoel Monteiro Lopes, elabo- 
rado c o 4  toda a proficiencia o Projecto de codigo de milandos 
p a r a  a qi7cumscripgilo de Sena e os Subaidios para urn codigo de 
uson e cpstumes indigencrs d'este Territorio, e constitaindo estes 
trabalhos nm ssrvipo distincto, extranho As suas func~bes  e do I 



' 

) 

qua1 resultam reconhecidas vantagens para este Territorio e em 
geral para a civilisag8o; 

Hei por conveniente lonval-o. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento d'eeta 
competir, assim o entendam e cumpram. 

Secretaria Geral do Governo dos Te:.ritorios da Companhia de 
Moy.an~bique, na Reira, 11 de Agosto de 1909. 

0 Governador, 

hlbesto Cdestino Fevreiru Pinto Bmto. 

N." me3 
Attrnclendo ao yue me requereu o Ptesidente da l)irecplo do 

Gremto dos Empregadl's da Companhla de Mo~ambique; 

Hei por conveniente approvar as alteragBes doe Estatutos do 
Cr rmi l~  ~ O Y  Emprrgados da (!ompanhia de Mogambique, appru- 
vados prla ord-m d'este Governo, n." 2824, de 21 de Maio de 
1907, yue baixam assignadas pelo Secretario Gieral d'este GO- 
verno 4 que foram devidamente sanccionadas em Aesembleia Ge- 
ral do referido Gremio. 

As a~lctorldades e mais pessoas a quem o conhecimento d'eeta 
competir, assim o entendam e cumpram. 

Secretaria Cieral do Governo dos Trrritorios da Companhia de 
Mogambique, na Reira, 1 3  de Agosto de 1909. 

0 Govurnador, 
I 
I Albesto Celeutino Feweira Pinto Basto. 

~ o d b e e ~ ~ e s  dos estatutos approvadoe em Assemblela Geral 
reunida em 12 do Agosto de I909 

TITULO I 
Artigo 2.1' n.O 2: 

~ o r m a n d b  grnpos: musical, dramatico, athletico, huromachico, 
etc. 

Art. 2.' @.": 

~acu l t anho  aos socios o goso de todos os jogos licitos, car- 
teados, de tavola ou de sporte, corn rigorosa excluslo dos jogos 
d e  azar, que ficam absolutamente prohib~dos. 

TlTULO 11 

CAP1TUI.O I 

Art.  S.", # 2." (paragraph0 novo). 

? unic:c~ d'rute artigo fica sendo # 1.' 
k: Prrsider~tr  honotario perpttuo, o fundador Be Gremio, Sr. 

Dr. Amandic~ Antonio ljaptista da Sousa. 

Art. 4." n." 1 : 

0 s  socios ordinarios da Belts pagariio mensalmente a quota de  
14500 {his. 

Art. ~ . @ I I . '  2 
0 s  socios das circumscripqRes pagarso mensalmente a quota de 

500 ri:i~. Estes socicns quando na Beira, gosario dos mesmos di- 
reitos que tc~dos os outros socios, com excepplo do n." do ar- 
tigo Y.", e lquando fique residtndo na Beira ou a sua demora seja 
superior aiquatro mezes, a quota svrft elevada a 14500 r8is. 

Art. 5.": 

Ser lo  cknsiderados socios honorarios: 

N.O 1 .' i- Todos aquelles ~nd~viduos que ~ e l o s  seus servi~os 
relevantesi ao (iremio ou pels sua posiylo social sejam merece- 
dores d'asba distincplo; 

N.O 2.0b 0 s  socios ordinarios que deiaarem de ser emprega- 
dos da C' mpanhia de Mo~ambique e continuem a resldir no Ter- 
ritorio. 

Art. 10;' : 

Perde a qualidade de socio do Gremio: 

1.O 0 sbcio que deixar de satisfazer as suas dividas ao Gremio 
durante dois mezes seguidos, mediante aviso d a  Direcg%o corn 
oito dias + antecedencia; 

2.0 0 qiue deixar de  ser empregado da  Companhia de Mogam- 
bique, se be motivos que derem logar a sua sahida da Companhia 
se tornem~incompativeis com a dlgnidade de socio do Gremio. 

3 . O  0 qqe estiver incurso nas disposig6es dos artigos 11.' e seu 
 paragraph^, 12." e 13.' 
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