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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade caracterizar o Gado Bovino na região da Ombala Mbale, 

avaliando o processo de manejo e as técnicas utilizadas no processo produtivo do gado bovino, 

afim de compreender o conhecimento da bovinocultura deste local e as razões que norteiam as 

suas acções. Para isso, foi considerado a avaliação e relevância do sistema produtivo, 

levantamento de novas tecnologias, conhecimento que será herdado de Geração em Geração. 

Importa dizer que a busca pela eficiência estimula os produtores ao utilizarem meios de 

produção mas modernos, como o confinamento. Os resultados mostraram que para atingir um 

bom rendimento é fundamental para a região (Ombala Mbale), deve-se utilizar o cruzamento 

entre raças, sistema tecnológicos que auxiliam na qualidade do produto.Ainda veremos que a 

criação de gado bovino é a actividade pecuária mas difundida, devido a sua utilidade ao homem, 

sobre tudo com o fornecimento do meio de transporte alimento força de trabalho, couro e ainda 

nos dá o fertilizante orgânico, a sua importância e utilidade no nosso dia-a-dia, é de estrema 

importância, já que na Ombala Mbale além o couro, a carne e os seus derivados, o mesmo são 

usados no auxílio da preparação da terra (Charruar). 

Palavras-Chave: Ombala Mbale, Proposta de Criação, Gado e Manejo.  

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to characterize the cattle in the region of Ombala Mbale, evaluating 

the management process and the techniques used in the productive process of cattle, in order to 

understand the knowledge of cattle breeding in this place and the reasons that guide their 

actions. For this, it was considered the evaluation and relevance of the productive system, 

survey of new technologies, knowledge that will be inherited from Generation to Generation. 

It is important to say that the search for efficiency encourages producers to use more modern 

means of production, such as confinement. The results showed that in order to achieve a good 

yield, it is fundamental for the region (Ombala Mbale), crossing between races must be used, 

technological systems that help in the quality of the product.We will still see that cattle raising 

is the most widespread livestock activity, due to its usefulness to man, above all with the supply 

of means of transport, food, work force, leather and also gives us organic fertilizer, its 

importance and usefulness in our day-to-day life, it is extremely important, since in Ombala 

Mbale, in addition to leather, meat and its derivatives, it is also used to help prepare the land 

(Charruar). 

Keywords: Ombala Mbale, Creation Proposal, Cattle and Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente relatório do projecto de fim de curso, procuramos fazer uma abordagem 

clara sobre o conjunto de acções que visam propor a criação de Gado Bovino na Ombala Mbale-

Chinguar, como garantia do exercício da soberania tradicional. A Ombala vem a ser um centro 

político tradicional e cultural do poder local, de uma determinada comunidade, aldeia, vila ou 

de região, onde jazam os esquifes, crânios (akokoto) e os atambo dos líderes anteriores. Ou 

seja,  um tribunal para julgar os prevaricadores que ficam a margem das práticas que visam 

atentar contra os bons hábitos e costumes. Assim aqueles que andam a margens dos princípios 

que regem a Ombala, são julgados e sancionadas numa pena equivalente ao crime.  

O presente relatório, tem como objectivo propor a criação de Gado Bovino na Ombala 

Mbale como garantia do exercício da soberania tradicional. 

Para a realização do trabalho, utilizamos os seguintes procedimentos que fazem parte 

do processo de investigação, quer dizer, após a escolha do tema foi necessário fazer uma revisão 

bibliográfica. Para além deste, utilizou-se também o tipo de pesquisa descritiva, que serviu para 

descrever as características dos fenómenos em estudo. Quanto aos métodos a serem utilizados 

são: método documental, método de tradição oral, método de entrevista, que possibilitou a 

busca de informações para o enriquecimento do trabalho.  

1.1 Descrição da Situação Problemática 

A não coabitação do Rei na Ombala Mbale, causada pelo Incumprimento da tradição 

que rege a Ombala, que é o sacrifício, devido a insuficiência de bens. 

A não coabitação do rei na Ombala trás consigo várias consequências, dentre as quais, 

o enfraquecimento do poder tradicional; a perda dos valores culturais e aumento da 

criminalidade. 

a. Causas 

 Incumprimento da tradição que regem a Ombala; 

 Insuficiência de bens. 

b. Consequências 

 Enfraquecimento do poder tradicional; 

 Perda dos valores culturais ; 
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 Aumento da criminalidade. 

c. Possíveis soluções 

 Criação de gado Bovino; 

 Criar uma farmácia do tipo veterinária; 

 Valorizar o ritual de entronização; 

 Ter um lugar para o abate e tratamento da carne de forma a garantir a saúde 

e o bem-estar das e populações.  

1.2 Objectivos:  

1.2.1 Geral 

Propor a criação de gado bovino como garantia do exercício da soberania tradicional 

na Ombala Mbale - Chinguar.  

1.2.2 Específicos 

a) Diagnosticar o estado actual da Ombala Mbale; 

b) Identificar as causas da não coabitação do rei na Ombala; 

c) Valorizar o ritual de entronização através do abate de uma cabeça de gado bovino. 

1.3 Contribuição do trabalho 

Escolheu-se esse tema porque achamos muito fundamental para reascender das cinzas 

aquela que era uma Ombala muito consumida e que preservava a cultura naquela região. O 

mesmo tema servirá para dar o conhecimento daqueles que não sabem o real Papel da Ombala 

e ajudar a camada estudantil a falar da mesma com maior pendor tendo em conta a preservação 

da cultura naquele local e não só.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Conceito de Ombala 

“Ombala, vem a ser um espaço onde se encontram as instalações dos Reis de um 

determinado Bairro e dos membros da sua corte”. SUNGO, (2015, p. 1). Neste sentido, o autor 

sustenta que a “Ombala é o Palácio do Rei o local onde está a residência oficial do Osoma Inene 

e dos Losoma Vionduko respectivamente”. SUNGO, (2015, p. 44).  

A Ombala é um espaço de jurisdição, tida como centro de uma determinada 

aldeia, de uma determinada região. Lá encontra-se o corpo central do poder 

local, onde podem constar “encontrar” os restos mortas e crânios dos 

lideres anteriores. Desta forma a Ombala é a Capital do Reino mais há que 

reconhecer e admitir que a pós a presença dos portugueses a mesma passou 

a ser chamada de reino no seu todo, que no fundo é equivalente a 

Embala/Ombala. KANDJO,( 2021, p. 116).  

Na minha visão, a etimologia do antropónimo Ombala, deriva da formação de algumas 

espécies não pensantes de como são organizadas, ou seja, a Ombala é uma zona onde tem a 

autonomia tradicional, na mesma resolvem-se problemas de várias índoles, para tal, a Ombala 

vai ser o conjunto de várias Aldeia, essas têm representante (Sobas ou Sekulos) que entram 

sempre em contacto com o Rei, cada representante tem consigo uma missão para coadjuvar o 

reinado. 

No contexto actual, o poder tradicional é um poder político anterior ao poder do 

Estado, com suporte na organização social e no parentesco, não reconhecido no plano jurídico 

e constitucional e cuja a acção se faz sentir apenas a nível local. A pluralidade cultural e 

organizativa que lhe está subjacente e a falta de conhecimento sobre essas realidades 

aconselham-me a que neste texto, para analisar o mecanismo de decisão e do poder das chefias 

tradicionais, tenha em me restringir a estrutura e funcionamento das instituições que tenham 

alguns reconhecimentos tácitos por parte do estado, quer pela atribuição de subsídios quer pela 

relação utilitária que mantem com elas, as chefias. Queira-se ou não, esta é uma realidade 

incontornável embora eu tenha consciência plena de que a autoridades reconhecidas pelo Estado 

mais sem qualquer aceitação por parte da população e outras que sendo aceites não são 

reconhecidas pelo estado, por razões de ordens políticas ou outras. FERNANDO, (2002, p. 6)  

O dia-a-dia dos moradores da Ombala, desde o amanhecer até ao pôr-do-sol, é 

caracterizado por movimentos de adultos indo a busca do sustento e de crianças, adolescente e 

uma dúzia bastante reduzida de jovens em direcção a escola. 
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2.2 Conceito de Gado Bovino 

O Gado Bovino é o conjunto de animais quadrúpedes, como vacas, touros, bois, cuja 

a criação em conjunto se destina a alimentação e a produção. O gado bovino, foi domesticado 

acerca de 1.500 anos no crescente fértil (Turquia, Síria e Iraque), a partir do auroque (BOS 

PLIMIJENIUS), que hoje em dia já está extinto. Os auroques eram animais de grande porte, 

deve ter sido um processo bastante difícil domestica-los. PRIBEROM, (2023, p. 7). 

2.3 Conceito de Curral  

Curral: é uma estrutura indispensável para um criador de Gado, a sua estruturação deve 

ser bem pensada para não prejudicar o empenho do gado, em especial para evitar sérios 

problemas, como perda de peso por estresse do gado, lesões graves causadas por quedas do 

animal e segurança dos operadores. SUMMITAGRO, (2020, p. 6). 
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2.4 OMBALA MBALE  

2.4.1 Breve Historial da Ombala 

A origem da Ombala Mbale, varia segundo os seculos, mais podemos dizer que foi 

uma Ombala que fez parte do mosaico da Etnia Ovimbundo. Tudo quanto se sabe, sobre a 

Ombala o seu fundador foi Ndumba Yamukuango, que se instalou ali quando foi perseguido do 

Huambo, e posto ali teve que automaticamente mudar o seu nome em 1888. KATIAVALA, 

(2023).  

Nos finais do século XVII, nesta localidade chamada Mbale, era o palco dos negócios, 

sobre tudo de produtos alimentares, aparece como ponto estratégico no caminho que os 

Portugueses encontraram e os que levam até as terras do Luvale. Conhecido pelos autóctones 

que davam indicações aos portugueses, esta rede comercial atravessava as mesmas terras. 

Ndumba Yamukuango, chega a Ombala Mbale devido os sucessivos conflitos com os 

portugueses e chagando na mesma Ombala é obrigado a mudar de nome por Ndunduma, e 

instalou-se numa aldeia chamada Santa Teresa Ndunduma em 1914. Obrigado a fazer um 

trincheira para se refugiar mesmo assim os portugueses insistentemente foram até a mesma 

aldeia com o fim de o exterminar.Apercebendo-se da vinda dos portugueses, Ndunduma sai 

com o seu guarda costa para se refugiar até a Ombala Ecovongo onde se instalou e mais tarde 

por conta da traição de alguns coetánios foi apanhado e levado a Benguela na condição de 

escravo. CHIUTA, (2023). 

2.4.2 Caracterização da Ombala Mbale 

A Ombala Mbale, é caracterizada com um clima seco e frio, com uma vegetação muito 

elevada, favorável e possuindo uma hidrografia saldável e auto-sustentável. 

Na Omabal habitualmente pratica-se danças tais como: a cianda, acompanhando com 

Ocinganje e alusapos (anedota).  

A Ombala, dedica-se ao cultivo que é caracterizada principalmente pela produção do 

milho feijão, batata doce e rena, vicakalãlã, vinguandanguanda, asipi, akunde e algumas 

hortaliças. 
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2.4.3 Situação Geográficos 

A Ombala Mbale localiza-se na Comuna do Cutato à 45 Km da Sede Municipal 

Chinguar.  

2.4.3.1 Limites Geográficos 

a) Norte: Pelo Município do Andulo; 

b) Sul: Pela Ombala Citucumulã;  

c) Este: Com o Centro Administrativo de Capeio; 

d) Oeste: Pela Ombala Cibele. 

2.4.3.2 Extensão Territorial 

Para o secretário Kavaya, (2023), a Ombala Mbale tem uma extensão de 7.115 m2. 

2.4.3.3 Situação Demográfica 

Demograficamente, segundo o Secretário Kavaya, (2023), a Ombala Mbale tem uma 

população de 8.621 habitantes. 

2.4.4 Organização Administrativa 

Quanto a organização administrativa, a Ombala Mbale está organizada por 14 

Aldeias. 

2.4.5  Organização Socio Política 

Observa que a organização sociopolítica consiste na capacidade histórica da sociedade 

de ter as formas conscientes e políticas de organização, ou seja, são agrupamentos de pessoas 

unidas visando mudanças, dentro do panorama social na Ombala Mbale, DEMO (2009, p. 23). 

a) Soba: Ekulikuli; 

b) Soba adjunto: Cikuakula; 

c) Secretário: Kavaya; 

d) As autoridades religiosas; 

e) Os Seculos. 
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2.4.6 Sistema de Sucessão 

Tal como tem se registado em outros pontos ou assentamentos de igual pendor, a 

sucessão é matrilinear. Para tal o sucessor do trono é filho da irmã do rei. Para dar um 

asseguramento que o sucessor fosse sempre da linhagem real, por outras palavras a paternidade 

é um questão de fé, já a maternidade é ter a certeza. KANDJO, (2021, p. 52). 

Segundo o Soba Kavaya (2023), a sucessão do Trono do Sobado é matrilinear. 

2.4.7 Organização Económica 

Segundo o Seculo Supoca, (2023), a maior parte das informações sobre a economia 

são oriundas de comerciantes. Já na Ombala Mbale a economia é maioritariamente agrícola as 

terras aráveis daquela Ombala o trabalho do campo cultivando principalmente, milho, feijão, 

batata (rena e doce) entre outros produtos. 

Para sustentar a economia, a agricultura estava de mãos dadas com a criação de gado 

(bovino, suíno, ovino e caprino) e associado a criação de aves.  

De acordo com os recursos hídricos, vejo que a Ombala pode ainda ser classificada 

com uma cultura de regadio, tendo como objectivo a produção animal, as culturas de interesses 

para pastagens. Entende-se como pastagem a comunidade de plantas geralmente aproveitadas 

pelos animais, predominantemente no local onde nascem, assim, as pastagens, são constituídas 

por plantas de estruturas baixas, porém estando sujeitas aos pisoteio sendo por isso bastante 

importante a sua resistência a estas condições. 

2.4.8 Organização Religiosa 

Segundo o Seculo Kuwoyissa, quanto aos aspectos Antropológico sociais, é uma 

Ombala acolhedora e hospitaleira, com várias denominações religiosas como as mas sonantes: 

Católica, IECA, Adventista do 7º Dia, só para citar esses.  
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2.5 A Prática De Criação De Gado Bovino 

2.5.1 A Criação de Gado Bovino 

A criação de gado bovino não é uma tarefa fácil, mas é algo recompensador, os 

detalhes fazem toda a diferença.  

Bovinocultura é a ária da zootecnia que trata das técnicas para a criação de gado 

bovino, ele também enumera finalidades dentro do processo de produção de matérias primas e 

de trabalho. A bovinocultura tem como objectivo suprir o mercado interno. O gado bovino 

fornecia o couro a carne e os seus derivados, além disso, nos dá o fertilizante orgânico, que é 

fundamental na agricultura. A idade do boi, conta-se através dos dentes incisivos. MORAIS, 

(2011, p. 8). 

Pecuária é um termo que vem do latim que significa criação de gado, é uma actividade 

de fundamental importância, para a humanidade, tem como fim único a criação de animais para 

sustentar a economia e para o consumo, tanto da carne quanto dos seus derivados. 

Segundo Morais, (2011, p. 8), os aspectos para considerar na criação do gado bovino. 

O gado bovino tem como finalidade a produção da carne que esta subdividida em: 

(vitela, novilha, vaca), tudo isso consoante as exigências do consumidor. A criação do gado 

bovino, está dividido em três facetas: 

1. Bovino de carne: que é a produção de carne de vários tipos (vitela, novilha, 

vaca), produção de carne branca carne entremeada de gordura. 

2. Bovino de leite: produção de leite para o consumo humano, leite fresco, consumo 

a pois fervura, leite posterizado; produção de leite para o fabrico de Iogurte queijo, manteiga, 

entre outros. 

3. Bovino de duplo propósito: produção de carne, de leite para os consumidores. 
 

Para criação do Gado Bovino, obedece alguns sistemas:  

a) Extensivo: é a criação dos animais sem qualquer intervenção no campo da saúde, 

alimentação e controlo reprodutivo animal. 

b) Semi-intensivo, criação dos animais com alguma intervenção do criador no 

campo das assistências técnicas veterinárias da alimentação e do controlo reprodutivo. 
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c)  Intensivo: a criação de animais está totalmente dependente do criador (saúde, 

alimentação e reprodução).  

2.5.2 Tipos de raças de Gado Bovino  

Segundo Gumercindo, Celio (2019), os tipos de raças de gado bovino mais sonantes 

são: 

Tipos  Países  Finalidade  

Gir  Índia  Misto 

Nelore  Índia  Carne  

Nerole Mocho Brasil Carne  

Tabopuã  Brasil  Carne 

Guzerá  Índia  Misto  

Indubrasil  Brasil  Carne  

Sindi  Índia  Misto  

Brahma  Estados Unidos  Carne  
 

Segundo José no Jornal de Angola (2011), os tipos mais sonantes em Angola são: 

Brahma, guzerá, gir, nelore, bosmaru, simbra, mixzebu, além do gado locais conhecidos por 

gentios. 

2.5.3 Importância da Criação de Gado Bovino 

A produção animal desempenha um papel de grande relevo na vida socioeconómica do 

nosso Pais, não apenas pelo número de criadores que se dedicam a esta actividade mais, 

principalmente pelos recursos que despõe. A ária de produção animal, é de acordo com o nível 

de insumo que é constituído por dois sectores: o tradicional e o empresarial. Ministério da  

Agricultura do Desenvolvimento Rural, (2004, p. 7). 

2.5.4 O Papel dos criadores do Gado Bovino  

Segundo Helder, Nicolau, Carlos, (2014, p. 6), um técnico de sanidade animal primária 

é um homem ou mulher que sabe ler e escrever, selecionado na comunidade local para tratar 

da produção do gado e da saúde do mesmo animal na comunidade. Este técnico terá a 

responsabilidade tanto perante as autoridades da Comunidade Locais. O criador deve seguir as 

orientações das autoridades veterinária locais. 
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Para o mesmo autor, o criador de gado bovino, tem o papel de: 

a) Tratar do gado doente, proteger a saúde das pessoas e responsabilizar-se 

pela Higiene da Comunidade; 

b) O criador do gado bovino, tem o papel de fornecer informações sobre 

os métodos adequados de produção animal; 

c) O criador do Gado Bovino tem o papel de aconselhar tecnicamente a 

quem solicitar, estar sempre de acordo com o manual do criador e serviços 

veterinários; 

d) O criador do gado bovino, tem o papel de remeter os animais doentes 

para um Médico Veterinário ou contactar as autoridades veterinárias locais para que 

examinem e tratem dos animais doentes; 

e) O criador do gado bovino tem o papel de visitar sob orientação das 

autoridades oficiais veterinárias, todos os agricultores para ensinar como prevenir a 

doenças e melhorar a produtividade dos animais; 

f) O criador do gado bovino, tem o papel de apresentar periodicamente 

informações às autoridades veterinárias oficiais sobre a saúde e a produtividade dos 

animais destinados a produção de alimentos na sua comunidade; 

g) O criador do gado bovino tem o papel de manter uma relação estreita 

com as autoridades veterinárias locais para que o seu trabalho tenha frutos e para 

conseguir todo material e equipamentos necessários; 

h) O criador do gado bovino tem o papel de promover actividades de 

desenvolvimentos da comunidade e ser componente activo das mesmas. 

2.5.5 Pastagens para Gado e sua Classificação 

As pastagens, podem ser classificadas quanto:  

1. Quanto a sua origem – naturais ou intervencionadas;  

2. Aos recursos hídricos – para regadio; 

3. Quanto a sua duração – permanente ou temporária; 

4. Quanto a altura da sementeira – vão variando consoante as espécies 

constituintes SARA, (2010, p. 42). 

Falar da criação de gado, é o mesmo que falar da existência de animais. Para criação de 

gado, vamos focar em alguns intervenientes que farão parte da sua rotina. 
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2.5.6 Curral:  

Curral é um cercado para confinar animais de criação, como por exemplo gado, pode ser 

construído de pedras, madeiras ou mesmo pau-a-pique, os mesmos podem ser cobertos ou não.  

O curral tem importância fundamental para um bom funcionamento da propriedade. Quando a 

construção é feita de forma adequada, os acidentes dos animais são evitados. Revista 

Agropecuária, ( 2021). 

a) Bebedouro: é um reservatório fundamental para o armazenamento de 

água potável destinada aos animais, são estruturas bastantes versáteis que variam em 

capacidade, tamanho e matéria prima, de acordo com as necessidades do produtor 

agro-pecuarista.     

b) Pastagem de boa qualidade: as pastagens representam a fonte mais 

económica para a alimentação do gado. Alem do menor custo, em relação ao sistema 

intensivo convencional, também auxilia na preservação dos recursos renováveis. As 

condições climáticas na região, permitem a produção de pastos de boa qualidade ao 

longo de todo ano, o que vem a ser uma grande vantagem em relação aos outros 

pontos. É importante dizer que existe vários prejuízos decorrentes dos exercícios de 

animais no pasto, como:  

 

a) Aumento da superfície do solo descoberto; 

b) Aumento de ocorrência de plantas invasoras; 

c) Aumento de densidade do solo compactado; 

d) Menos infiltração de água no solo. 

 

No entanto, todos esses factores que firmam um ciclo vicioso podem concorrer para 

uma degradação intensa do sistema pastoril Helmes, (1996), Oliveira, (2000, p. 69-70). 

a) Mão de obra; 

b) Vacinação e medicamento. 

 Cada tópico desta demanda um investimento diferente, assim calcular-se-á os preços 

não só da aquisição mas também da manutenção. Precisamos ter uma propriedade ideal para 

criação de gado, para tal, precisa-se ter uma estrutura física para uma criação adequada que 

garante o bem-estar aos animais, assim, deve-se criar as condições do pasto para o desempenho 

da mesma actividade. Também, deve-se escolher a raça ideal porque existe várias raças que se 
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adaptam muito bem ao solo e ao clima. Essa actividade tem como objectivo suprir o mercado 

interno, no fornecimento da carne, couro e também o uso de tração animal.  BOISAÚDE, 

(2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

3.1 Modalidades de Pesquisa 

No presente relatório, utilizou-se os seguintes métodos: Empírico e Teóricos. O 

método empírico, revela e explica as características fenomenológicas do objecto, eles são 

utilizados principalmente na faze inicial de acumulação de dados e de informação empíricas e 

verificação experimental das hipóteses. 

O método teórico, permite revelas as relações essenciais do objecto de pesquisa não 

directamente observáveis participam no processo de assimilação dos factos e fenómenos.   

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

Em linhas gerais a pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre os principais trabalhos 

científicos já realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de importância por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes. Ela abrange: publicações avulsas, livros, jornais, 

revistas, vídeos, internet, etc. Esse levantamento é importante tanto nos estudos baseados em 

dados originais, colhidos numa pesquisa de campo, bem como aqueles inteiramente baseados 

em documentos LUNA, (1999, p.12).    

3.1.2 Pesquisa Documental 

É o elemento muito fundamental e tem como objetivo sugerir uma metodologia de 

priorização de leitura definida precisamente, buscando reduzir as dificuldades de lidar com o 

grande volume de documentos hoje disponíveis para a pesquisa e garantir que a escolha feita 

seja adequada ao objeto de estudo, balizando-se pela qualidade, abrangência e contribuição 

científica dos documentos. Nesse contexto foram propostos métodos e ferramentas para 

levantamento da base bibliográfica, catalogação, realização de filtragens e priorização da leitura 

dos artigos. Para isso, é apresentado um passo a passo para levantamento da base bibliográfica, 

catalogação dos documentos levantados, seleção e priorização dos artigos e aplicação de 

método multicritério para priorização dos documentos, a Composição Probabilística de 

Preferências, proposta por SANTANNA, (2002, p.27). 

3.2  Método de Pesquisa 
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Método - Em seu sentido mais geral, métodos é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado desejado. Este 

método, pode ser entendido como a arte de fazer um determinado julgamento, para tal na 

História, fazer julgamento ou questionar constantemente a fonte material, oral iconográfica que 

é apresentada por alguma testemunha. GIL, (1999, p. 202). 

3.2.1 Método de tradição oral 

Método de Tradição Oral: é uma fonte respeitável embora, em geral seja menos precisa, 

assim a tradição oral é anterior á escrita da história. (Person, 1962). Assim, antes de existir uma 

escrita sistematizada e legível, os humanos preservaram a sua herança cultural. KANDJO, 

(2021, p. 63).  

3.3 Técnicas de recolha de dados 

3.3.1 Técnicas de observação 

Método de observação - A observação também é considerada uma coleta de dados para 

conseguir informações sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador a 

“identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm 

consciência, mas que orientam seu comportamento” LAKATOS, (1996, p. 26).  

3.3.2 Técnicas de entrevista 

É uma técnica de entrevista como o próprio nome diz, que servirá para ter uma 

informação precisa e clara. Nesta situação o entrevistador deve saber as condições dos 

entrevistados, se vão de acordo as exigências que se pretende. Tais como:  

a) Postura corporal do entrevistado; 

b) Sues hábitos e costumes; 

c) Procurar saber se o entrevistado possui algum vício; 

d) Saber se utiliza algum tipo de bebida, droga ou outros hábitos não saldáveis. 

 

O entrevistado será o Regedor, Soba, o Secretário ou mesmo um elemento da corte. 
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4. DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A busca dos dados desta obra, foi realizada através de dois métodos de pesquisa, 

teórico e empírico. Para análise quantitativa foram colectados dados através de um questionário, 

aplicado em alguns moradores da Comunidade. Contendo 9 (nove) questões, já para a análise 

qualitativa foram realizadas entrevistas com alguns moradores daquela parcela do território.  

A Ombala Mbale é um espaço muito atraente em termos turísticos, mas pouco 

consumido por causa das vias de acesso se encontram bastante degradadas e cuja camada 

infantojuvenil importa-se pouco no estudo científico do mesmo, para melhor, sua divulgação.  

É importante que a população da mesma Ombala se aplique na investigação e 

divulgação no sentido de atrair mais pessoas para o conhecimento da mesma.  Quanto a amostra, 

temos uma População de 8.621 Habitantes, na qual tivemos uma amostra de 36 Habitantes, 

onde inquirimos 26 do sexo masculino e 12 do sexo feminino.  

Assim temos: 6 inquiridos com a idade correspondida de 20 anos. 10 inquiridos com 

idade compreendida dos 21 aos 35, 8 inquiridos com idade compreendida de 36 aos 40, dos 41 

em diante 6 inquiridos; que corresponde a 66%. 

Quanto aos sexo feminino, 4 inquiridos com idades correspondida aos 20 anos, 3 

inquiridos com idade correspondida dos 31 aos 35, 3 inquiridos com idade correspondida dos 

36 aos 40, 2 inquiridos com idades correspondidas dos 41 em diante.  

Tabela nº 2 Género dos inquiridos 

 

 

 

 Fonte (Autor, 2023). 

Na tabela nº 2 referente ao género dos inqueridos encontramos os seguintes resultados: 

 Masculinos 24,correspondem a 66%; 

 Feminino 12, correspondem a 33%; 

 Total de géneros inqueridos (36), correspondem a 100%. 

Género Frequências % 

Masculino 24 66% 

Feminino 12 33% 

Total 36 100% 
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Tabela nº 1-Idades e números dos inqueridos 

Fonte( Autor, 2023). 

Na tabela nº 1 referente a idade dos inqueridos encontramos os seguintes resultados: 

Da nossa amostra de 36; dos maiores de 20 anos com (3) interrogados correspondem 

a 13%; 

  De 30- 35 anos, os (13) inqueridos, correspondem a 34%; 

 Dos 40- 50 anos, os (18) inqueridos, correspondem a 47%; 

 Dos maiores de 67, os (2) inqueridos, correspondem a 6%; 

 O total de uma amostra de (36) inqueridos correspondeu a 100%. 

Tabela nº 3-Nível de Escolaridade 

Escolaridade Frequências % 

Médio 

 

4 11% 

Bacharel (Esses Trabalham na Zona) 

 

3 8% 

Licenciado (Este Trabalha na Zona) 

 

1 3% 

Mestre  

 

0 0% 

Outro 28 78% 

Total 36 100% 

 

Fonte( Autor, 2023). 

 Na tabela nº 3 do nível de escolaridade dos inqueridos encontramos os seguintes 

resultados: 

 Com o médio (4), correspondem a 11%; 

 Bacharel (3), correspondem a 8%; 

Idade Frequência % 

   

<20 Anos 3 13% 

30-35 Anos 13 34% 

40-50Anos 18 47% 

<67anos 2 6% 

Total 36 100% 
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 Licenciado (1), correspondem a 3%; 

 Mestre (0), corresponde a 0 %; 

 Outros (28), corresponde a 78%; 

 Total do nível de escolaridade inqueridos (36), correspondem a 100%. 

 

Tabelanº4-Já ouviu falar de gado bovino? 

 

Respostas Frequências % 

Sim 34 94% 

Não 2 6% 

Total 36 100% 

 

 Na tabela nº 4, de uma pergunta aos inqueridos encontramos os seguintes dados: 

Pessoas que responderam sim (34), correspondem a 94%; 

Pessoas que responderam não (2), correspondem a 6%; 

Total de pessoas perguntadas (36), correspondem a 100%. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

a) Criação de Gado Bovino para garantir o exercício da soberania tradicional; 

b) Criar uma Farmácia do tipo Veterinária para garantir a saúde do gado, na região e 

das zonas próximas; 

c)  Propor a pluralidade cultural e organizativa; 

d) Propor a valorização de entronização através do abate de uma cabeça de gado bovino; 

e) Ter um lugar para o abate e tratamento da carne de forma a garantir a saúde e o bem-

estar das populações. 
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6. CONCLUSÕES 

Não é tarefa fácil definir a qualidade do gado bovino, pois como qualidade pode-se 

entender como conjunto de adjectivos que satisfazem as necessidades dos clientes-

consumidores, chegando a atingir a espectativa primária, o produto cuja qualidade apenas 

satisfaz as necessidades, encontra-se sempre competidores que oferecem mais e melhor. 

Não é suficiente conhecer bem o produto, é necessário conhecer as espectativas do 

consumidor. Neste sentido, o conceito de qualidade é flutuante e depende do mercado 

consumidor, envolvendo aspectos económicos na Ombala Mbale e não só. Para que haja 

qualidade do gado bovino, deve-se atender aos aspectos: visual, nutricional e de segurança. Em 

síntese, o gado de qualidade é aquele que atrai o consumidor, que os seus produtos apresentam 

aspectos atraentes, pouca gordura e fresca, que é macia e saborosa quando consumida, que tem 

alto valor de proteína e uma baixa densidade de caloria e que apresenta baixa contagem de 

deterioração. 

Hoje, a criação de gado bovino é a actividade pecuária, mas difundida, devido a sua 

utilidade ao homem, sobre tudo com o fornecimento do meio de transporte alimento força de 

trabalho, couro e ainda nos dá o fertilizante orgânico, a sua importância e utilidade no nosso 

dia-a-dia, é de estrema importância, já que na Ombala Mbale além o couro, a carne e os seus 

derivados, o mesmo são usados no auxílio da preparação da terra (Charruar).  Em jeito de 

remate, os produtos do gado bovino só terá qualidade no momento do consumo se todos elos 

da cadeia produtiva estiverem no mesmo caminho, porque a qualidade forma-se em todos os 

ambientes. No caso das carnes o produtor deve abater os animais médios / jovens, também deve 

ter o frigorifico que processa de forma adequada. Todos os detalhes de produção citados, por 

mais simples que forem devem ser aplicados para garantir um futuro promissor dos animais 

criados e utilizados na reposição.  
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8. APÊNDICE A- INQUERITO POR QUESTIONÁRIO DO TRABALHO DE FIM 

DE CURSO  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS 

CURSO DE HISTÓRIA 

INQUERITO POR QUESTIONÁRIO DO TRABALHO DE FIM DE CURSO 

Eu Paulo Sanjo Pessela, do curso de licenciatura em História, no Instituto Superior Politécnico 

da Caála, gostaria de o/a convidar a participar na pesquisa cujo tema é “PROPOSTA DE 

CRIAÇÃO DE GADO BOVINO, COMO GARANTIA DO EXERCÍCIO DA 

SOBERANIA TRADICIONAL NA OMBALA MBALE-CHINGUAR O objectivo da 

investigação é de compreender  A Importância da criação do Gado Bovino para garantir o 

exercício da Soberania tradicional na Ombala Mbale” na sua múltipla dimensão, Município 

do Chinguar, Província do Bié. A sua participação será realizada através de respostas, a sua 

participação será importante na medida que contribuirá no processo de recolha de informações 

que serão trabalhadas na pesquisa que se pretende realizar.  

Gostaria de esclarecer que a sua participação é voluntária, podendo recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer momento sem que isso a prejudique. Todas as informações serão 

utilizadas somente nesta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.  

Por favor contribua com seu saber e opiniões acerca da  Importância da criação do Gado 

Bovino para garantir o exercício da Soberania Tradicional na Ombala Mbale” 

Estimado (a) é com grande prazer que o convidamos para fazer parte da investigação e servirá 

como um dos elementos imprescindível para o presente estudo de fim de curso.  

Garantimos a confidencialidade da informação 

Dados  

Idade: 

(   ) < 18 anos 

(   ) entre 18 e 30 anos 

(   ) entre 30 e 50 anos 

(   ) < 50 anos adiante  

 

Gênero: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

 

 

Nível acadêmico: 

( ) Médio 

( ) Bacharel 

 

( ) Licenciado 

( ) Mestre 

(   ) Outro 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO  

1- Já ouviu falar de gado bovino? 

a) Sim   

b) Não 

2- Aonde ficam os gados bovinos 

a) Na cozinha  

b) Curral  

3- O gado bovino ajuda na produção agrícola? 

a) Sim  

b) Não 

4- Todos podem criar o gado bovino? 

a) Sim  

b) Não 

5- A criação de gado pode ajudar a ter uma oportunidade de emprego? 

a) Sim  

b) Não 

6- É necessário ter muito dinheiro para ser criador de gado? 

Sim 

Não  

7- A criação de Gado não dá nenhum tipo de fertilizante? 

Sim  

Não    

8- A criação do gado bovino garante a soberania tradicional? 

Sim  

Não    

9- O gado bovino só dá a carne? 

Sim  

Não    
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3ª Parte 

Analise as perguntas e assinale com x o número da opinião que melhor descreve o seu ponto de 

vista sobre cada afirmação. 

D
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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1 a) Nunca ouviste falar de gado bovino.      

2 b) O gado bovino fica na Cozinha.      

3 c) O gado bovino ajuda na produção agrícola       

4 d) Todos podem criar o gado bovino.      

5 

e) A criação de gado pode ajudar a ter uma 

oportunidade de emprego.  

 

     

6 
f) É necessário ter muito dinheiro para ser 

criador de gado.  
     

7 
g) A criação de Gado não dá nenhum tipo de 

fertilizante.  
     

8 

h) A criação do gado bovino garanti a 

soberania tradicional. 

 

     

9 
i) O gado bovino só dá a carne. 
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9. ANEXOS  

Tipos de Curral 

Figura 1: Um dos Currais Tradicional tirados na Ombala Mbale. 

 

Fonte (Autor,2023). 
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Figura 2: Curral Moderno. 

 

Fonte (Concrelaje. Curral Antiestresse). 
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Bebedouros 

Figura 3: Bebedouros Tradicional, do Reacho Valondo na Ombala Mbale. 

 

Fonte: Autor da pesquisa. (2023). 
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Figura 4: Bebedouros modernos. 

 

 

Fonte: Giro do Boi. Bebedouro de bois moderno. 
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Tipos de Pasto 

 

Figura 5: Pastos tradicional na Ombala Mbale. 

 

 

 

Fonte: Autoria do Autor, (2023). 
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Figura 6: Pastos modernos e bem tratados. 

Fonte: MF RURAL. Pastos para gado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


