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m 1972, o atleta
Barcel6 de Car-
valho, ent6o com
30 anos de ida-
de, entrou num

estr id io de Amesterddo e
transformou-se em Bonga
Kuenda, o rei da mfsica an-
golana.  "Angola 72" veio
afirmar - na continuidade
de um Liceu Vieira Dias e
do seu mit ico N'Gola Ri t -
m o s - a p o s s i b i l i d a d e d e
uma mfsica angolana mo-
derna. O disco apontava ca-
minhos e suger ia soluqoes
que ainda hoje permanecem
ac tua is .  Bonga  p romet ia
quase tudo. Nos primeiros
anos ap6s a independ6ncia,
alguns dos seus 6lbuns, em
edigoes mais ou menos mar-
ginais, exploram essas pro:
postas e sugerem outras.
Em "Kualuka Kuetu", por
exemplo, Bonga continua a
recriar temas tradicionais,
com uma interpretaE6o exu-
berante e magnifica dos car-
navalescos Malalanza e Ma-
m5 Lr{ld, ao mesmo tempo
que comega a utilizar nas le-
tras um certo "portugu6s de
musseque", em detrimento
do quimbundu mestiqado de
Luanda. Este tltimo aspecto
acabar ia por imperar na
m(rsica angolana, e hoje a
maioria dos jovens composi-
tores utilizam o portuguds
* na verdade, a sua lingua
materna - com recurso fre-
quente ao f6rtil e imaginati-
vo cal6o urbano de Angola.

Bonga foi tamb€m o pri-
meiro mris ico angolano a
conseguir alguma audi6ncia
internacional. Os complexos
caminhos do exilio e da er-
rAncia levaram-no a f re-
quentar com assiduidade os
restantes paises africanos
de l ingua portuguesa, em
particular Cabo Verde, re-
sultando dai algumas incur-
soes preciosas do cantor nos
dorninios da morna e da co-
lad6ra. As suas interpreta-
goes de "Caminho di  Sao
Tom6",  do cabo-verdiano
Abilio Duarte, ou de "Mind-
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jeris di Pano.Preto", do gui-
neense Jos6 Carlos Schwar-
tz. conferem-lhe, s6 por si,
um lugar na hist6ria da mfi-
sica popular destes paises.

N io  h6 ,  po r6m,  be la
sem sen6o. E,  no caso de
B o n g a , o s e n d o 6 m u i t o
grande. Na verdade, atinge
toda 4 obra recente do can-
tor .  Albuns como "Ref le-
x6o", "Malembe-Malembe"
ou o presente "J ingonga"
s6o  tan to  ma is  i n fe l i zes
quanto 6 certo que contami-
nam a mem6ria de toda
uma carreira. Hoje, explicar
a algu6m que pouco conhe-
ga de mrisica africana a im-
portdncia de Bonga comeQa
a ser dificil.

Evidentemente, nem to-
da a mat6ria de que estes
6lbuns se compoem 6 irre-
med iave lmen te  mr i .  Em
"Fru tas  de  Von tade"  ou
"Mariquinhas", temas que
conheceram enorme sucesso
popular, percebe-se ainda o
g6nio ritmico do autor de
"Balumukeno". Mas o insi-
dioso e insacidvel monstro
do popularismo comercieiro
que parece ter-se instalado
dentro de Bonga - alimen-
tandose dele, cumo o terri-
vel "Alien" se alimentava

' das entranhzug do* seus hos-
pedeiros -  consegue at6
.orrornp.. a forga &ste g+
nio, transformando, esses te:
mas numa idOntica pasta
amorfa, boa apenas para ss
consumir na Feira Popular,
junto com as farturas e o al-
godSo-doce.

"JingonEa" nao traz na-
da de novo. Escuta-se uma e

, outra vez e a sensagSo:qlre
se tem 6 a de jri se ter ouvi'
do tudo aqui lo em noi tes
mais felizes. A voz rouca e
calorosa lembra-nos a{guem
qu€ desde mui to cbdo
aprendemos a respeitar. E o
que resta 6 uma saudade
lmensa.

Regressa ao futurb,
Bonga. Por favor, volta para
tr6s. (4)
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