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PLAN

Apresentação
A Ordem de Cristo nas fontes e nos seus intérpretes
Um título da hierarquia conguesa
Conclusão

TEXTE

Apre sen ta ção
A his tó ria do an tigo Congo e de como in cor po rou ele men tos da so ci‐ 
e dade lu si tana e do ca to li cismo é um rico campo de es tu dos no qual
se des ta cam as ques tões re la ti vas aos en con tros cul tu rais e seus re‐ 
sul ta dos. A estas dedico- me, em es pe cial à aná lise dos sig ni fi ca dos
que sím bo los e ritos ca tó li cos ti ve ram para a so ci e dade con guesa 1.
Os tra ba lhos que abor dam a es fera do poder no an tigo Congo fre‐ 
quen te mente men ci o nam a Ordem de Cristo como sendo um im por‐ 
tante tí tulo atri buído aos che fes mais pró xi mos do mani Congo (cha‐ 
mado na do cu men ta ção de rei do Congo), o que foi per ce bido por al‐ 
guns pes qui sa do res 2. A pro cura pelas men ções ao tí tulo de ca va leiro
da Ordem de Cristo atri buído a che fes con gue ses pelo menos desde o
iní cio do sé culo XVII, e tal vez antes, foi o fio con du tor deste es tudo,
que busca in ter pre tar os sen ti dos dados ao tí tulo em di fe ren tes mo‐ 
men tos da his tó ria do Congo, onde, no sé culo XX, ainda exis tia. Dessa
forma dou sequên cia a tra ba lhos an te ri o res nos quais bus quei per ce‐ 
ber como a elite con guesa in cor po rou ele men tos da or ga ni za ção po‐ 
lí tica e re li gi osa lu si tana 3.

1

As pri mei ras re fe rên cias à atri bui ção do tí tulo de ca va leiro da Ordem
de Cristo na do cu men ta ção re la tiva ao Congo apa re cem no iní cio do
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sé culo XVII e ainda no XIX ele per ten cia à or ga ni za ção da po lí tica
con guesa, her deira das es tru tu ras im plan ta das no sé culo XVI por
dom Afonso. O ca to li cismo con guês atra ves sou o sé culo XVII, quando
os ho lan de ses foram im por tan tes par cei ros po lí ti cos e co mer ci ais e
os ca pu chi nhos eram muito ati vos na re gião ; o sé culo XVIII, quando
os ca te quis tas na ti vos, for ma dos nos co lé gios de ca pu chi nhos e je suí‐ 
tas, man ti ve ram viva a trans mis são dos en si na men tos re li gi o sos, a
des peito de ser rara ou ine xis tente a pre sença de sa cer do tes ca tó li‐ 
cos  ; o sé culo XIX, quando Por tu gal fi nal mente impôs seu do mí nio
co lo nial na re gião ao norte de An gola, e che gou até o sé culo XX.

Desde o iní cio do sé culo XVII ser ca va leiro da Ordem de Cristo in di‐ 
cava o per ten ci mento às mais altas es fe ras da so ci e dade con guesa.
No sé culo XVIII, quando a pre sença de mis si o ná rios eu ro peus ra reou,
o tí tulo já era ple na mente congo, assim como a forma do ca to li cismo
então pra ti cado. No sé culo XIX, al gu mas prá ti cas, tí tu los, entre os
quais o de ca va leiro da Ordem de Cristo, e in síg nias lu si ta nas in tro‐ 
du zi das a par tir do iní cio do sé culo XVI, eram cen trais na le gi ti ma ção
da au to ri dade do mani Congo sobre um con junto de che fa tu ras autô‐ 
no mas, mas que se re co nhe ciam sim bo li ca mente su bor di na das ao
poder es ta be le cido em banza Congo, ou São Sal va dor, local de mo‐ 
rada nesta e na outra vida de todos mani Con gos desde dom Afonso I,
que in cor po rou o cris ti a nismo às es tru tu ras con gue sas 4. Con si de‐ 
rando o amplo pe ríodo da pre sença de ritos ca tó li cos na re gião,
busco acom pa nhar o per curso da Ordem de Cristo na or ga ni za ção
po lí tica con guesa do iní cio do sé culo XVII até me a dos do sé culo XIX,
as su mindo, por tanto, uma pers pec tiva de longa du ra ção.

3

A Ordem de Cristo nas fon tes e
nos seus in tér pre tes
A ma neira como se deram as re la ções entre o Congo e Por tu gal fa vo‐ 
re ceu a pro du ção de con jun tos do cu men tais de ri queza ex cep ci o nal,
considerando- se a his tó ria da África an te rior ao sé culo XIX, a par tir
de quando houve uma pro li fe ra ção de re gis tros es cri tos sobre o con‐ 
ti nente, re sul tan tes das ex pe di ções de ex plo ra ção e da ocu pa ção co‐ 
lo nial. Há re la tos por tu gue ses sobre o Congo desde o final do sé culo
XV e o iní cio do sé culo XVI, e tam bém re gis tros es cri tos fei tos pelos
pró prios con gue ses, pois pes soas dos gru pos di ri gen tes, ge ral mente
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fa mi li a res dos che fes, re ce be ram edu ca ção lu si tana, foram ins truí dos
nas le tras e na re li gião dos bran cos pelos mis si o ná rios ca tó li cos, e
tornaram- se se cre tá rios dos mani Con gos, a quem aju da ram em sua
cor res pon dên cia ofi cial. Dessa forma algo das re la ções entre a ad mi‐ 
nis tra ção por tu guesa e o Congo foi re gis trado em do cu men tos ofi ci‐ 
ais emi ti dos pelas duas par tes. As fon tes es cri tas tornaram- se mais
de ta lha das e abun dan tes com a in ten si fi ca ção da pre sença de es tran‐ 
gei ros na re gião a par tir do final do sé culo XVI, prin ci pal mente dos
por tu gue ses em Lu anda e no que então cha ma vam de reino do An‐ 
gola, ou con quista de An gola. A par tir do sé culo XVII tam bém ho lan‐ 
de ses, fran ce ses e in gle ses pas sa ram a fre quen tar a costa afri cana
oci den tal e a dei xar re gis tros sobre suas ex pe ri ên cias. Mis si o ná rios,
co mer ci an tes, ex plo ra do res e emis sá rios das co roas eu ro peias es cre‐ 
ve ram his tó rias e des cri ções do Congo, a par tir dos in te res ses de
seus lu ga res de ori gem : Por tu gal, Va ti cano, Paí ses Bai xos, e pos te ri‐ 
or mente França, In gla terra e Bél gica. Estes tra ba lhos, por sua vez,
foram pos te ri or mente uti li za dos por an tro pó lo gos e his to ri a do res,
em um pri meiro mo mento iden ti fi ca dos aos in te res ses co lo ni ais, mas
que com as in de pen dên cias e a cons ti tui ção de es ta dos na ci o nais
afri ca nos bus ca ram ana li sar os pro ces sos a par tir das di nâ mi cas in‐ 
ter nas ao con ti nente. Para fazer a his tó ria do Congo temos uma
quan ti dade sig ni fi ca tiva de fon tes de todas essas na tu re zas.

Em mui tos es tu dos sobre o que é cha mado na his to ri o gra fia con tem‐ 
po râ nea de « reino do Kongo », é men ci o nada a exis tên cia da Ordem
de Cristo como um tí tulo que o mani Congo atri buía aos che fes mais
im por tan tes. Tra ba lhos mais re cen tes como o de Cé cile Fro mont
detiveram- se um pouco mais nesse tema do que as rá pi das men ções
que são a norma. Ao ana li sar com vagar o sím bolo da cruz, muito pre‐ 
sente no Congo, ela lem bra que a cruz de malta é o sím bolo da Ordem
de Cristo, assim como afirma ter o tí tulo de ca va la ria eu ro peu se tor‐ 
nado parte in te grante da no breza con guesa 5. A cruz no há bito da
Ordem de Cristo deve ter sido de ci siva para que a in síg nia fosse in‐ 
cor po rada ao con junto de sím bo los le gi ti ma do res do poder. Pre sente
nas velas das naus por tu gue sas e nos cru ci fi xos que os pa dres usa vam
e ofer ta vam, eram fa mi li a res aos con gue ses, que tam bém tinham- na
como im por tante ele mento sim bó lico 6. Cé cile Fro mont diz que ape‐ 
sar de em prin cí pio ape nas o rei de Por tu gal poder atri buir a dis tin‐ 
ção, os go ver nan tes do Congo in ves ti ram seus che fes com a ordem
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mi li tar lu si tana, que go zava de res peito e po pu la ri dade na re gião, ha‐ 
vendo san ções quando seus sím bo los eram tra ta dos de forma im pró‐ 
pria. Enu mera uma série de ar te fa tos, como me da lhas, man tos, la cres
e bra sões, nos quais a cruz da Ordem de Cristo es tava pre sente. A re‐ 
fle xão da au tora sobre a Ordem de Cristo, vista prin ci pal mente por
suas ex pres sões ma te ri ais, põe em prá tica sua noção de « es paço de
con ver gên cia », no qual são cri a das novas for mas, novos sig ni fi ca dos
e novas re la ções a par tir do con tato entre di fe ren tes sis te mas sim bó‐ 
li cos.

De di cado uni ca mente ao tema da Ordem de Cristo no Congo co nhe‐ 
ce mos ape nas um ar tigo, de 1932 7. Nele o autor dis corre sobre do cu‐ 
men tos re la ti vos ao envio de há bito da Ordem de Cristo pelo rei dom
Ma nuel I de Por tu gal ao mani Congo para que este o atri buísse a
quem achasse deles me re ce dor e tece al gu mas con si de ra ções sobre o
as sunto. Ao es cre ver em mo mento no qual ainda eram es cas sos os
tra ba lhos sobre o Congo, uti liza as fon tes pri má rias: re cor reu a Da‐ 
mião de Góes, ao re gi mento que dom Ma nuel I en viou a dom Afonso
do Congo em 1512, de po si tado na Bi bli o teca de Évora, e ana li sou uma
troca de car tas ofi ci ais de po si ta das na Torre do Tombo e que de pois
foram pu bli ca das por An tó nio Brá sio na Mo nu menta Mis si o ná ria Afri‐ 
cana, que são as por mim uti li za das. Ape sar de ter uma abor da gem
da tada, in se rida em um con texto co lo nial e de em pe nho ca tequé tico,
ao ana li sar a do cu men ta ção per cebe que o tí tulo tornou- se afri cano e
in de pen dente das ins ti tui ções por tu gue sas. Aponta a lon ge vi dade da
co menda in di cando sua men ção em vá rios mo men tos e en con tra in‐ 
dí cios, não diz onde, de que no mo mento que es cre via ainda exis tia
uma Ordem de Cristo, in de pen dente do rei de São Sal va dor.

6

Como L’Hoist já havia per ce bido, a au to ri za ção dada pela Coroa por‐ 
tu guesa, àquela época unida à da Es pa nha, para que há bi tos fos sem
en vi a dos para o mani Congo dom Ál varo II (que go ver nou de 1587 a
1614) os atri buir a quem achasse deles me re ce do res, veio ate nuar uma
falta de nun ciad  : tí tu los da Ordem de Cristo ha viam sido atri buí dos
di re ta mente pelo mani Congo, sem en vol vi mento das ins ti tui ções
lusas. Se esse co men tá rio exis tente na do cu men ta ção in dica que no
iní cio do sé culo XVII ca va lei ros da Ordem de Cristo eram ins ti tuí dos
pelo mani Congo sem en vol vi mento do rei por tu guês, o grão- mestre
da ordem, não sa be mos desde quando isso era feito. Mas para ilus trar
a an te rior fa mi li a ri dade dos con gue ses com os tí tu los de ca va la ria lu‐
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si ta nos vale men ci o nar o qua dro anô nimo da tado do final do sé culo
XVI que re trata o Cha fa riz d’El Rey em Lis boa, no qual em pri meiro
plano, à di reita da cena, há um negro mon tado a ca valo e ves tido com
o há bito da Ordem de San ti ago, tendo à sua frente dois pa jens, tam‐ 
bém ne gros, todos ar ma dos com es pa das. Por tanto, gente da elite
con guesa que cir cu lou por Lis boa na se gunda me tade do sé culo XVI
re ce beu o tí tulo, exi bido em praça pú blica com garbo e cha mando a
aten ção do autor do qua dro 8.

Em fe ve reiro de 1609 a Mesa de Cons ci ên cia e Or dens ex pli cava que o
em bai xa dor do Congo so li ci tou a con ces são de um há bito de cada
uma das três or dens mi li ta res por tu gue sas : São Bento de Avis, San ti‐ 
ago e Nosso Se nhor Jesus Cristo, no que foi aten dido. A ces são dos
há bi tos e a ar ma ção dos ca va lei ros es ta ria con di ci o nada à anuên cia
do mo narca por tu guês (àquela época Fe lipe II de Por tu gal e III de Es‐ 
pa nha, que rei nou de 1598 a 1621), que de ve ria ser co mu ni cado se
hou vesse a ne ces si dade de dis pensa da exi gên cia de pu reza de san‐ 
gue, caso fos sem os agra ci a dos de casta de mou ros e ju deus 9. Seis
meses de pois, em agosto, a Chan ce la ria da Ordem de Cristo con fir‐ 
mava, com mais de ta lhes, a con ces são dos três há bi tos que dom Ál‐ 
varo II atri bui ria a quem es co lhesse, entre os mem bros de sua casa ou
pró xi mos a ele. De ve riam ser se gui dos os pro ce di men tos con di zen tes
com a oca sião, mas estes se riam fei tos no pró prio Congo, pelo « Ca‐ 
pi tão Geral da gente por tu guesa », que en vi a ria a Lis boa o re sul tado
das ave ri gua ções e a so li ci ta ção de au to ri za ção real caso fosse ne ces‐ 
sá ria a dis pensa do de feito de san gue. As ma trí cu las de ve riam ser en‐ 
ca mi nha das para o con vento das or dens mi li ta res para ali serem as‐ 
sen ta das em livro 10. É cu ri osa a men ção à pos si bi li dade de ser pre‐ 
ciso dis pensa real caso os agra ci a dos ti ves sem de feito de san gue, pois
pa rece evi dente que con forme as nor mas vi gen tes eles te riam – a dú‐ 
vida pa rece ser quanto a qual pro ce di mento se guir nesse caso es pe‐ 
cí fico, no qual se tra tava com po de res reais afri ca nos. Tal vez o Ca pi‐ 
tão Geral da gente por tu guesa ti vesse au to no mia para de ci dir sobre o
tema em nome da Coroa.

8

A con ces são res pon dia a uma de manda do em bai xa dor do Congo, que
pa re cia co brar o com pro misso as su mido pela Coroa por tu guesa em
oca sião an te rior, quando esta tomou co nhe ci mento que dom Ál varo II
con ce deu há bi tos de or dens mi li ta res lu si ta nas sem se guir os pro ce‐ 
di men tos re gu la res. Em do cu mento da tado de 31-3-1607 e que diz
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res peito a em bai xada an te rior, de dom Gar cia Ba tista, que acom pa‐ 
nhou dom An to nio Ma nuel ne Vunda, en vi ado a Roma pelo mani
Congo dom Ál varo II e que ficou por dois anos re tido em Lis boa, é
dito que foi pe dida a con fir ma ção pelo mo narca por tu guês de al guns
há bi tos que o mani Congo « dei tou a fi dal gos por seus mui tos ser vi‐ 
ços que lhes fi ze ram nas guer ras que teve con tra seus tios e ir‐ 
mãos 11  ». Em res posta, é dado o es cla re ci mento que tais há bi tos só
po diam ser atri buí dos me di ante de ter mi na dos pro ce di men tos, con‐ 
tro la dos pelo rei por tu guês e pelo papa. O mani Congo de ve ria ser re‐ 
pre en dido e os há bi tos não po de riam ser usa dos pelas pes soas a
quem ha viam sido atri buí dos. Mas logo a se guir, de acordo com uma
po lí tica de boa vi zi nhança, fica re gis trado que para sa tis fa zer dom Ál‐ 
varo II e de vido à « boa von tade que lhe tem », o mo narca por tu guês
lhe con ce derá um há bito de cada uma das três or dens mi li ta res de
Por tu gal, « para as pes soas que ele no mear ». Manda tam bém que se
deem os des pa chos ne ces sá rios «  para lhe sere lan ça dos, com que
pa rece se dá re mé dio ao que está feito, e ao dito Rey se deue con ten‐ 
tar 12 ». A so lu ção en con trada foi abrir uma ex ce ção, « por esta mat te‐ 
ria ser da con si de ra ção e qua li dade que hé, e que naõ sofre pro çe‐ 
derse nella por ter mos ge raes  », e per mi tir que dom Ál varo II atri‐ 
buísse, por uma vez e con forme a norma por tu guesa, or dens de ca va‐ 
la ria a che fes sob sua au to ri dade, me re ce do res de re co nhe ci mento
por atos em de fesa do mani Congo e do cris ti a nismo. Pois os « fi dal‐ 
gos » que po de riam re ce ber o tí tulo de ca va leiro da Ordem de Cristo
e das ou tras duas or dens mi li ta res ser vi ram ao mani Congo con tra
« tios e so bri nhos » seus, ou seja, con tra che fes li ga dos ao poder cen‐ 
tral con forme di fe ren tes hi e rar quias, e que se re be la ram con tra ele,
tal vez con tra as ali an ças e re la ções com os bran cos por tu gue ses. De
acordo com a na tu reza pri meira das or dens de ca va la ria, em es pe cial
a de Cristo, dela eram dig nos os ho mens per ten cen tes aos ex tra tos
so ci ais mais ele va dos e que se ba tiam mi li tar mente na de fesa do cris‐ 
ti a nismo. Esse deve ter sido o ar gu mento usado pelos em bai xa do res
con gue ses, que se di ri giam para Roma, e tam bém des ta cado pelas au‐ 
to ri da des por tu gue sas, que re co men da vam que o caso fosse tra tado
de ma neira ex cep ci o nal. O Congo era um par ceiro im por tante o su fi‐ 
ci ente para re ce ber tra ta mento es pe cial e o caso em ques tão ilus trava
sua « con ver são » ao ca to li cismo, que teria ocor rido gra ças à ação lu‐ 
si tana, o que for ta le cia a po si ção de Por tu gal na busca por le gi ti mar
sua so be ra nia sobre ter ras de além- mar.
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Assim, o rei por tu guês cum priu com sua pa la vra e dois anos de pois de
re cri mi nar a au to no mia do mani Congo con ce deu três há bi tos a
serem atri buí dos con forme a von tade deste e con fir ma dos pelo Ca pi‐ 
tão Geral dos por tu gue ses no Congo, seguindo- se a anuên cia real e a
pos te rior in ser ção das atri bui ções no livro de ma trí cu las das res pec‐ 
ti vas or dens. Ou seja, con forme os pro ce di men tos es ta be le ci dos pelas
nor mas ad mi nis tra ti vas por tu gue sas. Com re la ção a esse epi só dio,
Thorn ton e Heywood le van ta ram a pos si bi li dade de que dom Ál varo I
ti vesse atri buído tí tu los de ca va leiro com a anuên cia do rei lu si tano,
mas que em 1607 Fe lipe II de Por tu gal (III de Es pa nha) tenha ne gado
tal per mis são a dom Ál varo II, para o quê, en tre tanto, dizem não
haver pro vas do cu men tais. Na sequên cia os au to res men ci o nam um
pe dido feito por dom Ál varo III ao papa para que pu desse ter sua pró‐ 
pria ordem, e dizem que ape sar de nunca terem en con trado evi dên‐ 
cia do cu men tal de que isto tenha ocor rido, os « reis atri buí ram os tí‐ 
tu los du rante toda exis tên cia do reino 13  ». Com re la ção ao que en‐ 
ten dem ser um pe dido de dom Ál varo III ao papa tal vez os au to res es‐ 
ti ves sem se re fe rindo ao pe dido feito por dom Am bró sio, men ci o nado
mais adi ante.

10

Dom Ál varo III (que go ver nou de 1614 a 1622), su ce deu a seu pai e
quando por sua vez mor reu, dom Pedro Afonso, des cen dente di reto
de dom Afonso I como seus an te ces so res, foi eleito mani Congo, de‐ 
pois de per cor rer uma tra je tó ria de des ta que na vida po lí tica local,
sem pre de fen dendo in te res ses cris tãos, o que fez com que o mani
Congo, tudo in dica que dom Ál varo II, lhe atri buísse o há bito de ca va‐ 
leiro da Ordem de Cristo, « dan do lhe hú dos há bi tos que Sua Ma gés‐ 
tade lhe man dou 14 ». Nas ce rimô nias fú ne bres de dom Ál varo III o há‐ 
bito da Ordem de Cristo cons tava entre as in síg nias de poder enu me‐ 
ra das pelo autor do do cu mento que dis corre sobre elas e sobre a
trans mis são do poder para dom Pedro Afonso 15.

11

André L’Hoist men ci ona a carta en vi ada em 1624 pelo cô nego de São
Sal va dor ao padre je suíta Ma noel Ro dri gues, para dizer que Nkanga
Mbika ne N’tumba Mbemba, que su ce deu a Ál varo III com o nome de
Pedro Afonso II, re ce beu do mani Congo o há bito de ca va leiro da
Ordem de Cristo 16. Ele en tende que a cri a ção de uma Ordem de
Cristo pu ra mente con guesa teria ocor rido no pe ríodo em que os ho‐ 
lan de ses con tro la vam os por tos da costa e o Congo rom peu com Por‐ 
tu gal. Mas além de não ter ha vido uma rup tura com Por tu gal da parte
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do Congo, não co nhe ce mos até agora ne nhum do cu mento que in di‐ 
que que ou tros há bi tos te nham sido en vi a dos, com san são do grão
mes tre da ordem, além da que les de 1609, quando houve a clara re co‐ 
men da ção de que os três há bi tos, das três or dens mi li ta res, fos sem
dis tri buí dos pelo mani Congo por uma única vez. Por outro lado, os
do cu men tos tam bém in di cam que o mani Congo já os dis tri buía por
conta pró pria antes dessa data.

Com ou sem a anuên cia ou o co nhe ci mento do rei de Por tu gal, o há‐ 
bito da Ordem de Cristo (as ou tras or dens não são mais men ci o na das)
en trou para o rol das in síg nias de poder al ta mente va lo ri za das no
Congo. Em 1628 o mani Congo dom Am bró sio, em evi dente mo vi‐ 
mento para se dis tan ciar de Por tu gal, o que não sig ni fica que as re la‐ 
ções entre os dois es ta dos es ti vesse rom pida, es cre veu ao Papa Ur‐ 
bano VIII so li ci tando entre ou tras coi sas que lhe fosse con ce dida au‐ 
to ri dade para hon rar o ser viço de seus « vas sa los com uma di visa ou
há bito que se cha masse de São Sal va dor », nome da Sé de sua ca pi tal,
que teria a ima gem do sal va dor « co zida na capa sobre o peito », ou o
que pa re cesse mais con ve ni ente ao papa, sem cuja apro va ção o mani
Congo dizia não que rer fazer nada 17. Como a ten ta tiva de ofi ci a li zar a
cri a ção de um tí tulo pró prio não vin gou, o mani Congo pa rece ter se
ape gado ao já ob tido e des con si de rou a re co men da ção de que os três
di fe ren tes há bi tos vin dos de Por tu gal fos sem atri buí dos ape nas uma
vez a altos co la bo ra do res es co lhi dos lo cal mente, pois pelo menos o
da Ordem de Cristo pas sou a in te grar a es tru tura po lí tica do Congo. A
par tir dos re la tos de Dap per, Zu chelli e Ca vazzi, L’Hoist en tende que
após o sé culo XVII, não era mais feito o or de na mento for mal e a dig‐ 
ni dade atri buída pelo tí tulo era in di cada por meio de uma cruz cos tu‐ 
rada à roupa 18. Como ve re mos adi ante assim era feito com a roupa,
mas no final do sé culo XVIII havia um or de na mento for mal.

13

Se gundo John Thorn ton, a des peito da au sên cia de do cu men tos que
es cla re çam como foram atri buí dos os tí tu los de ca va leiro da Ordem
de Cristo, em 1645 tanto o rei quanto no bres de « grau médio » usa‐ 
vam seu sím bolo nas in síg nias, e « reis » atri buí ram o tí tulo pelo resto
da exis tên cia do « reino 19 ». A in cor po ra ção do tí tulo de ca va leiro da
Ordem de Cristo à es tru tura po lí tica do Congo e de seu há bito como
in síg nia de poder in te gra o con junto de ele men tos do ca to li cismo que
foram ado ta dos pelos con gue ses, em es pe cial pelos gru pos di ri gen‐ 
tes, por meio de pro ces sos que lhes atri buí ram sen ti dos cons truí dos

14
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a par tir do sis tema sim bó lico con guês. Den tre esses ele men tos a cruz
é o mais pre sente, pois apa rece de vá rias for mas, es pe ci al mente li‐ 
gada à au to ri dade dos che fes do Congo, para cuja le gi ti ma ção o vín‐ 
culo com o ca to li cismo con ti nuou cen tral. A cruz de malta da Ordem
de Cristo re me tia a im por tante sím bolo da cul tura local, o que, como
men ci o nado, al guns es tu dos já ana li sa ram. Esse fator pa rece ter sido
fun da men tal para a ado ção da mercê, re pre sen tada pela cruz pre gada
na ves ti menta, que in di cava a ali ança entre o mani Congo e os ca va‐ 
lei ros da Ordem de Cristo, che fes que, como ele, sus ten ta vam sua le‐ 
gi ti mi dade no per ten ci mento a dadas li nha gens, em um sis tema de ti‐ 
tu la ção e na li ga ção com o ca to li cismo congo.

Outra au tora que tam bém con si dera o ca to li cismo como ele mento in‐ 
te grante da es tru tura de poder no Congo é Susan Her lin Bro adhead.
Para falar da Ordem de Cristo ela re corre ao ar tigo de L’Hoist e, com
seu olhar agudo que lhe per mite in ter pre ta ções que in flu en ci a ram
for te mente a his to ri o gra fia sobre o Congo, a con si dera um exem plo
da apro pri a ção de tí tu los por tu gue ses pelo sis tema hi e rár quico local,
tendo se tor nado uma ins ti tui ção in de pen dente de Por tu gal 20.

15

Um tí tulo da hi e rar quia con guesa
No iní cio do sé culo XVII, época na qual a es tru tura po lí tica do Congo
in te grou a mercê, foi cri ada em Roma a Con gre ga ção para a Pro pa ga‐ 
ção da Fé, ou Pro pa ganda Fide, com a ta refa de ex pan dir o ca to li‐ 
cismo para ter ras lon gín quas. A par tir de 1645 mis si o ná rios ca pu chi‐ 
nhos foram en vi a dos de Roma e sa cer do tes ca tó li cos es ti ve ram bas‐ 
tante pre sen tes no Congo. Eles ser viam aos in te res ses da Igreja e da
Coroa lu si tana, de cuja pro te ção de pen diam, mas tam bém aos dos
che fes lo cais, para os quais o ca to li cismo havia se tor nado im por tante
ins tru mento na ma nu ten ção do poder. Pre ga vam o evan ge lho, dis tri‐ 
buíam sa cra men tos, en si na vam as le tras e os pre cei tos cris tãos para
os fi lhos da elite. Con ta vam sobre seus fei tos em car tas, re la tó rios e
his tó rias que es cre viam e eram di vul ga das no amplo es paço da ca te‐ 
quese cristã, afir mando vi tó rias do Va ti cano e de Por tu gal. Mas tam‐ 
bém ti nham im por tante papel nos jogos de poder lo cais e eram re qui‐ 
si ta dos pelos che fes, que os que riam ao seu lado.

16

O pro jeto ca tequé tico ini ci ado por dom Afonso I, que go ver nou de
1507 a 1542, flo res ceu e se es pa lhou por ter ri tó rios in te gran tes do

17
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Congo. Ao che gar ali os ca pu chi nhos en vi a dos de Roma en con tra ram
os re sul ta dos de mais de um sé culo de con tato com o ca to li cismo, e
as su mi ram sua mis são com a ab ne ga ção pró pria da ordem e um sin‐ 
cero em pe nho no tra ba lho de sal var as almas da que les que ba ti za vam.
Nas mis sões que eles abri ram foram edu ca dos mui tos jo vens das li‐ 
nha gens do mi nan tes. Nisto foram apoi a dos pelos je suí tas, que di fe‐ 
ren te mente dos ca pu chi nos que se di ri giam para a ca pi tal do Congo e
seus ser tões, se man ti nham em Lu anda e suas cer ca nias, onde re ce‐ 
biam em seus co lé gios fi lhos da elite con guesa, a quem en si na vam as
le tras e a re li gião dos bran cos.

No sé culo XVIII era cen tral a atu a ção dos mes tres, ca te quis tas e in‐ 
tér pre tes, que es tu da ram com os mis si o ná rios e ga ran ti ram a ma nu‐ 
ten ção das prá ti cas e en si na men tos ca tó li cos, in te gra dos de forma
di nâ mica às prá ti cas e cren ças tra di ci o nais. O Congo cris tão, por
meio do qual Por tu gal pro pa gan de ava seu su cesso como reino evan‐ 
ge li za dor e os mis si o ná rios o seu su cesso ca tequé tico, era re sul tado
da forma par ti cu lar pela qual nar ra ti vas, ob je tos, ritos, tí tu los in tro‐ 
du zi dos a par tir do con tato com os por tu gue ses foram ado ta dos lo‐ 
cal mente. A ela bo ra ção do ca to li cismo local foi obra dos que acei ta‐ 
ram os en si na men tos dos mis si o ná rios, adaptaram- nos às ne ces si da‐ 
des lo cais, atribuíram- lhes sig ni fi ca dos pró prios e man ti ve ram a sua
prá tica e en sino de uma ge ra ção para outra. A di mi nui ção da pre‐ 
sença de mis si o ná rios ocor rida no sé culo XVIII, fos sem en vi a dos de
Roma, Lis boa ou Lu anda, con so li dou a in fluên cia dos mes tres na ti vos,
entre os quais al guns foram sa gra dos pa dres 21.

18

Após um longo in ter regno de cerca de 40 anos, em 1779 che gou a An‐ 
gola um grupo de vinte sa cer do tes en vi a dos pela Coroa por tu guesa,
dos quais qua tro foram des ti na dos ao Congo, sendo que um mor reu
no ca mi nho, de pois da par tida de Lu anda em 1780. Um dos três que
che ga ram à ca pi tal de pois de mui tas pri va ções ao longo da vi a gem foi
o fran cis cano por tu guês Frei Ra fael Cas telo de Vide, que dei xou um
longo re lato acerca da sua es ta dia no Congo, de 1780 a 1787. Sua nar‐ 
ra tiva con firma a an tiga prá tica de ca va lei ros da Ordem de Cristo
serem ar ma dos pelo mani Congo.

19

Nos sete anos que pas sou no Congo, Cas telo de Vide co nhe ceu três
mani Con gos, ou reis, como sem pre são de sig na dos por ele : dom José
I, dom Afonso V e dom Al varo Mfu tila. Como ex plica o mis si o ná rio, o
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Congo era um « reino muito an tigo e di la tado » e no mo mento es tava
«  di vi dido entre muitos gran des le van ta dos que se se pa ram do rei
mas sem pre se re co nhe cem seus vas sa los e su jei tos 22  ». Acres centa
que a mai o ria des ses che fes abra çava a fé ca tó lica, in tro du zida pelos
por tu gue ses no tempo de dom João II. Ao longo do tra jeto para banza
Congo foi re ce bido com pompa e con si de ra ção pelos che fes das ban‐ 
zas pelas quais pas sou e com en tu si asmo pela po pu la ção, que so li ci‐ 
tava ser ba ti zada. Sobre um des ses che fes, in ti tu lado «  Mar ques de
Bemba », diz ser « homem velho de bom pro pó sito, Ca val leiro do há‐ 
bito, e Ca pi tão da Igreja, tí tulo que cos tu mam dar os Vi gá rios Ge rais
deste Reino, a al guns gran des que fazem al guns ser vi ços à Igreja, e de
que eles muito se pre zam 23  ». Pelo ca mi nho Cas telo de Vide se viu
en vol vido na dis puta su ces só ria em curso, pois quando che gou na
terra do mani Bamba, em cuja banza foi re ce bido com a pompa ha bi‐ 
tual, este se disse re gente do Congo, atri bui ção que teria re ce bido de
dom Pedro V, o rei, que es tando au sente lhe havia en tre gado o go‐ 
verno. O men ci o nado mani Congo já havia mor rido e o su ces sor re co‐ 
nhe cido pela mai o ria era dom José I. A ca mi nho da « ci dade de Bamba
de São Sal va dor  », como se re fere a banza Congo, Cas telo de Vide
encontrou- o, quando se guia para as su mir o lugar de mani Congo.
Integrou- se então à sua ex pe di ção, com posta de sé quito e exér cito, e
com ela che gou à ca pi tal, onde se ins ta lou, juntando- se aos seus dois
com pa nhei ros, que ha viam che gado antes dele.

Em banza Congo, ou São Sal va dor, en con trou as ruí nas das doze igre‐ 
jas que lá exis ti ram e tra tou de re cu pe rar uma parte da an tiga Sé,
pro vi den ci ando para ela te lhado e dando con di ções para que pelo
menos parte dela ser visse de tem plo no va mente 24. A pre sença de
mis si o ná rios junto ao mani Congo era de im por tân cia cen tral, pois
ritos ca tó li cos ti nham lugar de des ta que na cons tru ção de iden ti da‐ 
des e na le gi ti ma ção de po de res. A ben ção de um sa cer dote ca tó lico
era re que rida em mo men tos como a en tro ni za ção de um mani Congo,
e nos ritos fu ne rá rios por oca sião de sua morte. Mas nem todos
receberam- na de vido à au sên cia de sa cer do tes. Al guns che fes foram
em bal sa ma dos e aguar da ram por anos para serem se pul ta dos com a
pre sença de um padre. Con forme o re lato do ca pu chi nho ita li ano Frei
Rai mundo de Di co mano, que che gou a São Sal va dor cinco anos após a
par tida de Cas telo de Vide, era feito todo o es forço para en ter rar os
« Fi dal gos » nas igre jas de São Sal va dor, ou no lugar onde elas ha viam
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exis tido, e « ape zar de se acha rem mui tos dias de vi a gem » quando
havia padre para lá le va vam os de fun tos, « pelo que acon tece que se
en ter raõ de fun tos que mor re raõ havia outo, dez, e mais annos 25 ».

Uma ce rimô nia que tam bém exi gia a pre sença de um padre era a atri‐ 
bui ção de há bi tos da Ordem de Cristo. Com re la ção a ela Ra fael Cas‐ 
telo de Vide re lata que :

22

No meu mi nis té rio de Vi gá rio Geral, armei de Ca val leiro e pro fesso
na Ordem de Cristo, se gundo seu cos tume a dois Fi dal gos, e ao nosso
con du tor, que tinha vindo de An gola, a quem o Rei fez a mercê de os
fazer Ca val lei ros, cuja ação se fez na pre sença do Rei com grande
apa rato, se gundo pede a terra, e é cos tume dos Vi gá rios Ge rais lhe
lan çar o Há bito, e tomar o ju ra mento, e ao nosso con du tor, além de
ou tras dá di vas fez o Rei a tal mercê por ser a maior honra, que aqui
se faz só aos gran des Fi dal gos, pelos gran des ser vi ços, que havia feito
de nos con du zir ao Congo; e estas três mer cês pri mei ras as fez o Rei
de graça quando é acla mado, e as mais para di ante des tas cus tam
muito bem aos que a que rem 26.

Por tanto, por oca sião da sua che gada à ca pi tal, o novo mani Congo,
acom pa nhado de um padre en vi ado pela Coroa por tu guesa para ali se
ins ta lar, o que cer ta mente lhe au men tava a au to ri dade, con sa grou
três ca va lei ros da Ordem de Cristo no con texto das ce le bra ções de
sua posse, sem por isso exi gir os tri bu tos que os agra ci a dos nor mal‐ 
mente pa ga vam para ter a honra de re ce ber o há bito, con fe rido aos
que pres ta vam ser vi ços im por tan tes ao mani Congo.

23

A nar ra tiva de Rai mundo de Di co mano, que pas sou três anos em São
Sal va dor na dé cada se guinte, entre 1792 e 1795, des taca os li mi tes do
al cance do ca to li cismo, mesmo em sua ver são local. É bom lem brar
que este es tava sem pre ame a çado pelo vigor das cren ças tra di ci o nais
e pela ener gia dos seus sa cer do tes, que não acei ta vam a eli mi na ção
dos ritos sob sua res pon sa bi li dade, sendo opo si to res cons tan tes dos
mis si o ná rios. No re lato feito a pe dido do go ver na dor de An gola Rai‐ 
mundo de Di co mano des creve as pec tos da so ci e dade con guesa e re‐ 
lata seus in for tú nios, que in cluí ram rou bos, mau tra tos, ten ta ti vas de
en ve ne na mento e mesmo di fi cul da des para re tor nar a Lu anda, o que
só con se guiu de pois da in ter fe rên cia do mani Vunda, prin ci pal sa cer‐ 
dote do Congo, que saiu em sua de fesa e ar gu men tou que seria uma
ver go nha para os con gue ses pre ten der « que um sa cer dote fosse tido
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como es cravo 27 ». A pro te ção do mani Congo e seus ali a dos era fun‐ 
da men tal para a so bre vi vên cia e o livre trân sito dos mis si o ná rios,
como sem pre havia sido.

Como men ci o nado, no final sé culo XVIII a ma nu ten ção dos ritos e
en si na men tos ca tó li cos es tava a cargo dos mes tres lo cais e a sua ver‐ 
são da re li gião era a aceita, em de tri mento do que o mis si o ná rio pre‐ 
gava. Diz Rai mundo de Di co mano: « Quando se lhe ex plica e in culca a
ideia ver da deira dos san tos man da men tos, fazem favor se nos ouvem,
mas enfim res pon dem que não são estes os cos tu mes, e as Leis do
Congo, e que o Padre não está bem en si nado 28  ». No en ten der dos
mes tres na ti vos « per tence aos mes tres, e aos es cra vos ve lhos en si‐ 
nar o Mis si o ná rio » – referindo- se aqui àqueles que eram co nhe ci dos
como es cra vos da igreja e que cui da vam dos ob je tos de culto, da re a‐ 
li za ção dos ritos e da trans mis são dos en si na men tos.

25

Den tre os sa cra men tos ca tó li cos ape nas o ba tismo era po pu lar, e
resumia- se a re ce ber o sal do sa cer dote. O mis si o ná rio conta como
teve que ba ti zar mais de 25 000 pes soas, prin ci pal mente cri an ças, o
que fez para poder so bre vi ver com o que lhe era pago por esse ser‐ 
viço, a des peito de nin guém ouvir sua pre ga ção. Casou qua tro ou
cinco « in fan tes », como eram cha ma dos os mem bros da elite go ver‐ 
nante con si de ra dos des cen den tes de dom Afonso I, deu uma ou duas
ex trema un ções, sa cra mento que era as so ci ado à morte e nada de se‐ 
jado, ouviu por meio de in tér pre tes al gu mas con fis sões, e deu sua
opi nião ao dizer que ao pe di rem mis si o ná rios os con gue ses não de se‐
ja vam pro pri a mente ser ca tó li cos mas eram mo vi dos por vis in te res‐ 
ses : « Ha vendo Mis si o ná rio se fazem en ter ros, of fi cios, se armam Ca‐ 
val lei ros e por cauza des tas fun ço ens ec cle si as ti cas ganha El Rey, os
Con se lhei ros, o Prin cipe ou seja Rey de fora, os Mes tres, por que
todos estes que rem ser pagos 29 ».

26

Sobre a Ordem de Cristo Rai mundo de Di co mano diz :27

Tem no Congo a Ordem Mi li tar dos Ca val lei ros da Ordem de Cristo,
con ce dida pelos se nho res Reys de Por tu gal. El Rey não pode armar
ca val lei ros nem elles uzar do Ha bito se o Padre não lho lan çar. Mas
esta Ordem naõ con siste senaõ em serem es ti ma dos fi dal gos, e ter o
pri vi le gio de poder met ter mui tas cru zes de panno de va rias cores
nos seus ca po tes, e nos seus pan nos de palha, com que or di na ri a ‐
mente se ves tem 30.
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O tre cho in dica que a atri bui ção do tí tulo, em ce rimô nia con du zida
pelo mani Congo, en vol via o lan ça mento do há bito pelo sa cer dote ca‐ 
tó lico, e a au to ri za ção de pre gar cru zes nas rou pas e ob je tos li ga dos à
re pre sen ta ção do poder, como no « ca pote » e no « cha péu de sol ».
Assim como o sím bolo da cruz foi ana li sado por Cé cile Fro mont como
um « es paço de con ver gên cia » a par tir do qual foram cri a dos novos
sig ni fi ca dos e novas re la ções, o tí tulo de ca va leiro da Ordem de
Cristo tam bém pode ser visto como um « es paço de con ver gên cia » :
re sul tante do en con tro de cul tu ras di fe ren tes que se trans for mam na
re la ção es ta be le cida, assim como trans for mam a pró pria re la ção exis‐ 
tente entre elas. Àquela al tura os agen tes por tu gue ses viam com na‐ 
tu ra li dade a apro pri a ção da mercê pelo mani Congo.

28

A in cor po ra ção do tí tulo, que era con ce dido a um mem bro da elite di‐ 
ri gente que o mani Congo qui sesse dis tin guir, materializava- se no
rito no qual a ben ção do padre era acom pa nhada da en trega da roupa
com a cruz, e que ape sar de ter ad qui rido fei ções fí si cas e sim bó li cas
pró prias to mava como mo delo o há bito en vi ado pela Coroa por tu‐ 
guesa. Desde a acei ta ção ini cial do ca to li cismo pela elite con guesa, a
ben ção do sa cer dote ca tó lico era fun da men tal para vá rias ce rimô nias
li ga das aos che fes, em con so nân cia com a in cor po ra ção de ele men tos
do ca to li cismo na or ga ni za ção po lí tica do Congo. No final do sé culo
XVIII este era um es tado cons ti tuído mais por laços sim bó li cos, entre
eles ele men tos do ca to li cismo, do que pela real do mi na ção do mani
Congo sobre um dado ter ri tó rio e sua po pu la ção.

29

Ao men ci o nar a Ordem de Cristo em sua aná lise dos lu ga res ocu pa‐ 
dos pela cruz na cul tura vi sual congo, Cé cile Fro mont cha mou aten‐ 
ção para o fron tis pí cio do ma nus crito da obra de 1680 de An tó nio de
Oli veira de Ca dor nega : uma aqua rela na qual estão re pre sen ta dos o
«  Rei do Congo e o Rei de An gola  ». No seu en ten der, no peito do
mani Congo está de se nhado um me da lhão da Ordem de Cristo, se‐ 
me lhante ao que foi de sen ter rado em Ngongo Mbata, que tinha entre
seus dois lados ar ti cu la dos um papel que ates tava a in clu são do seu
pro pri e tá rio na Ordem de Cristo 31. Cru zes pen du ra das no pes coço
eram em ble mas im por tan tes e uti li za dos até o sé culo XX, mas nas re‐ 
fe rên cias às in síg nias de ca va leiro da Ordem de Cristo não são men‐ 
ci o na dos me da lhões e sim cru zes de pano, cos tu ra das em ca po tes e
cas que tes, o que faz es pe ci al mente in te res sante a re fe rên cia de Fro‐ 
mont, dada a sua ex cep ci o na li dade. Mas na aqua rela em ques tão nem

30



Cavaleiro da Ordem de Cristo : um título conguês

a apa rên cia, nem a ex pli ca ção de quem a fez, con firma que a ima gem
re pre sente um me da lhão. O pró prio autor da His tó ria Geral das
Guer ras An go la nas ex plica que na es tampa o rei do Congo é re tra tado
«  como o pin tam, com seu há bito de Cristo nos pei tos  ». Diz ser a
razão disso os reis por tu gue ses terem man dado ao rei do Congo al‐ 
guns há bi tos da Ordem de Cristo quando in tro du zi ram ali a fé cristã,
para serem atri buí dos a seu « filho pri mo gê nito » e « a algum grande
de seu reino, e por esta razaõ uzam delle e os pin taõ com taõ catho‐ 
lica di viza 32 ». O que é re tra tado me pa rece ser uma roupa com uma
cruz, tal vez cos tu rada, e não um me da lhão pen du rado ao pes coço. Na
sequên cia do texto, Ca dor nega conta sobre um in ci dente no qual o
mani Congo atri buiu um « há bito da ca val la ria de Nosso Se nhor Jesus
Cristo  » a um por tu guês, Jerô nimo Lopes Mi a lhas, que era Ou vi dor
Geral em São Sal va dor, ou banza Congo. A con tes ta ção feita pela ad‐ 
mi nis tra ção lu si tana in dica que ao lado da de li mi ta ção de sua abran‐ 
gên cia, que se res trin gia aos « gran des da sua corte », havia o re co‐ 
nhe ci mento de que o rei do Congo podia dis tri buir há bi tos entre os
seus, o que se jus ti fi ca ria pela au to ri za ção dada no pas sado pelo grão
mes tre da ordem, o rei de Por tu gal 33. Ou seja, no tempo de Ca dor‐ 
nega havia o re co nhe ci mento da le gi ti mi dade do tí tulo se in se rido no
con texto da po lí tica con guesa.

No que diz res peito à uti li za ção po lí tica da atri bui ção do tí tulo, que
trans pa rece no epi só dio re la tivo a Mi a lhas, é ilus tra tiva uma his tó ria
que Cas telo de Vide narra ao tér mino de suas três re la ções, em uma
carta final que sin te tiza in for ma ções nelas con ti das. Trata- se de um
en tre vero em torno da sua re cusa em ben zer o corpo do fa le cido
Prín cipe de Qui bango, seu afi lhado, a quem ba ti zou, casou e en si nou,
en quanto não fos sem ex pul sos da quela banza co mer ci an tes (mo bi res)
he re ges (ho lan de ses ou seus for ne ce do res), a quem es ta vam sendo
ven di dos es cra vos cris tãos. O mani Congo tinha grande in te resse na
in ves ti dura de três che fes que não eram de sua fac ção, com o que os
tra ria para perto de si, e o padre se apro vei tou disso para sa tis fa zer
sua exi gên cia, que fa vo re cia os in te res ses dos co mer ci an tes por tu‐ 
gue ses. Diz ele:

31

Neste tempo, vi e ram três In fan tes da outra par ci a li dade para o Rei
lhe dar o há bito de Cristo, como eles cá cui dam, o Rei tinha grande
em pe nho nisto, por serem da outra parte, a quem pelo re ceio que ria
agra dar, e por se darem por seus pa ren tes, mas como o Rei para dar
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o há bito há-de ser junto com o Padre, vestindo- o ambos, e dando- 
lhe a es pada, que não tem mais nada, nós, vendo que por essa oca ‐
sião po día mos lan çar fora o ne gó cio, ne gá mos sem pre as sis tir a tal
fun ção sem se lan ça rem fora pri meiro os Mo bi res, e dar- se bando
para não tor na rem mais a esse Reino, com as penas cos tu ma das.
Cus tou muito; os In fan tes ti ve ram bas tan tes dias; as ro ga ti vas cor ‐
riam, e nós sem pre fir mes. Com efeito, houve de obe de cer o Rei, e
man dar logo lan çar fora todos, e dar o bando, pelo que eu, ainda te ‐
mendo o seu en gano, não quiz ir por ter feito ju ra mento de tal há bito
não dar, en quanto hou vesse Mo bi res, e segurando- nos todos por ser
tudo ver dade, o Padre Dou tor foi; mas não fal ta ram sus pei tas de que
fi ca ram al guns es con di dos, mas agora não há fama deles 34.

A con ces são do tí tulo no final do sé culo XVIII foi, neste caso, im por‐ 
tante moeda, tanto na po lí tica in terna ao Congo como na sua re la ção
com os por tu gue ses. Des tes os che fes de pen diam para o envio de pa‐ 
dres, ne ces sá rios para a afir ma ção de po si ções de mando em um
con texto de mui tas dis pu tas entre as « par ci a li da des », como Cas telo
de Vide se re fere às di fe ren tes fac ções po lí ti cas, re pre sen ta das por
di fe ren tes li nha gens. Pelo seu lado, os pa dres não es ta vam alheios aos
in te res ses do co mér cio e usa vam sua in fluên cia para ga ran tir que os
es cra vi za dos fos sem di re ci o na dos para os por tos con tro la dos pelos
por tu gue ses 35. Nesse tre cho fica ní tida a teia de re la ções que unia as
es fe ras do poder, da re li gião e do co mér cio no con texto das re la ções
em curso no ter ri tó rio do Congo no final do sé culo XVIII, como acon‐ 
te cia desde o sé culo XVI. Era fun da men tal a le gi ti ma ção de atos im‐ 
por tan tes do mani Congo pelos sa cer do tes cris tãos, prin ci pal mente
em uma si tu a ção de ins ta bi li dade po lí tica e de con tes ta ção da sua au‐ 
to ri dade 36. O padre por tu guês, pelo seu lado, de fen dia não ape nas os
in te res ses es pi ri tu ais da Igreja e a ne ces si dade de sal var almas como
os in te res ses ma te ri ais da eco no mia por tu guesa, para a qual devia ser
man tido o mo no pó lio das re la ções co mer ci ais com as re giões su bor‐ 
di nas a banza Congo. Mesmo sendo mais in te res sante para os con‐ 
gue ses co mer ciar com os mer ca do res ho lan de ses, que im pu nham
menos res tri ções para efe ti var as tro cas e ofe re ciam pro du tos de me‐ 
lhor qua li dade e com pre ços mais atra en tes, as exi gên cias fei tas por
Cas telo de Vide são por fim aca ta das, ape sar do pró prio sa cer dote
ad mi tir que al guns co mer ci an tes po de riam ter fi cado es con di dos.

32



Cavaleiro da Ordem de Cristo : um título conguês

Con clu são
Entre as pos si bi li da des ofe re ci das pela or ga ni za ção po lí tica e so cial
por tu guesa, a ado ção do tí tulo de ca va leiro da Ordem de Cristo foi,
nos sé cu los XVII, XVIII e XIX, im por tante para a or ga ni za ção po lí tica e
so cial con guesa, como al guns au to res já ha viam per ce bido. Con forme
a in ter pre ta ção aqui pro posta, a in cor po ra ção do tí tulo deveu- se em
parte por ser re pre sen tado pela cruz, sím bolo cen tral na cul tura
congo por re me ter à co ne xão entre a es fera do vi sí vel e a do in vi sí vel
e ao exer cí cio do poder. Os que fa ziam esta co ne xão eram, além dos
sa cer do tes, os che fes, que fa ziam uso de in síg nias com esse signo 37.
Ex clu sivo da alta hi e rar quia po lí tica e atri bui dor de es pe cial pres tí gio
aos seus de ten to res, o tí tulo de ca va leiro da Ordem de Cristo, assim
como a cruz, foi um « es paço de con ver gên cia » entre sis te mas sim‐ 
bó li cos dis tin tos. Para isso tam bém con tou a im por tân cia da atri bui‐ 
ção de tí tu los, e da ri tu a li za ção dos atos que os con ce diam, para a or‐ 
ga ni za ção so cial e po lí tica con guesa.
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Junto com o Re gi mento de 1512, no qual D. Ma nuel I enu mera uma
série de pro ce di men tos a serem dali por di ante ado ta dos pelo seu
« irmão », rei do Congo – que in cor po rou ape nas al guns –, há o envio
de es tan dar tes e bra sões para serem uti li za dos e exi bi dos em de ter‐ 
mi na das oca siões como guer ras e de mons tra ções bé li cas, quando de‐ 
ve riam abrir o ca mi nho, car re ga dos por pes soas ti tu la das e in di cando
o per ten ci mento dos exér ci tos a dadas li nha gens 38. A elite con guesa
se le ci o nou os as pec tos da cul tura es tran geira a serem in cor po ra dos,
entre os quais desde os pri mei ros con ta tos se des ta ca ram ele men tos
do ca to li cismo, como o ba tismo, as mis sas e a cruz, e do sis tema de
iden ti fi ca ção das eli tes, como a uti li za ção de bra sões, do de sig na tivo
de dom e dona, e dos tí tu los no bi liár qui cos, como rei, in fante, duque
e marquês.

34

O tí tulo de ca va leiro da Ordem de Cristo, pro va vel mente co nhe cido
desde o iní cio do sé culo XVI, quando mui tos fi lhos e pa ren tes pró xi‐ 
mos do mani Congo foram es tu dar em Por tu gal, foi um dos ele men tos
da or ga ni za ção po lí tica e so cial lu si tana in cor po rado na es tru tura de
poder do Congo. Tal vez atri buído di re ta mente pelo mani Congo no
final do sé culo XVI, sem pas sar pelos pro ce di men tos re gu la men ta res
pró prios da ins ti tui ção lusa, teve no iní cio do sé culo XVII a sua le gi ti ‐
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mi dade de al guma forma re co nhe cida quando o rei de Por tu gal en‐ 
viou há bi tos para serem atri buí dos con forme as re gras da ins ti tui ção
lusa e a von tade do mani Congo. A par tir de então pas sou a in te grar o
sis tema de ti tu la ção con guês, se guindo as nor mas lo cais de atri bui‐ 
ção de tí tu los, acres ci das das que foram ad qui ri das com a in cor po ra‐ 
ção de ele men tos do ca to li cismo como le gi ti ma do res do poder. Entre
estes os sa cer do tes ca tó li cos ti nham um lugar de des ta que, sendo
mo no po li za dos pelo mani Congo, para os quais eram cen trais cer tos
atos que só eles po diam exe cu tar. O acesso aos mis si o ná rios e suas
bên çãos era dis pu tado com vigor, ainda mais em mo mento no qual
eles ra re a vam e em que o poder cen tral es tava fra gi li zado pela nova
or ga ni za ção do ter ri tó rio, es ta be le cida a par tir de me a dos do sé culo
XVII, quando dis pu tas in ter nas e guer ras com os in va so res por tu gue‐ 
ses le va ram a uma frag men ta ção dos po de res, for ta le ci dos lo cal‐ 
mente, es pe ci al mente nas re giões onde o co mér cio de es cra vi za dos
era maior.

No pe ríodo de frag men ta ção da or ga ni za ção po lí tica do Congo, cujo
marco tem po ral ini cial é es ta be le cido em 1665, quando foi der ro tado
pelos por tu gue ses na ba ta lha de Am buíla, a união entre as par tes se
dava prin ci pal mente por meio de re la ções de ti tu la ção, de pa ren tesco
e de ali an ças, para as quais a lin gua gem do ca to li cismo con guês (con‐ 
guês?) tinha as su mido um im por tante lugar, que re me tia ao mito de
fun da ção do Congo cris tão por dom Afonso I. A con so li da ção da
Ordem de Cristo na or ga ni za ção po lí tica con guesa está as so ci ada à
fra gi li za ção do poder cen tral, sendo o con trole da sua atri bui ção fator
de ga ran tia do re co nhe ci mento da au to ri dade do mani Congo. O
nome do tí tulo e a cruz que o iden ti fi cava não dei xa vam dú vi das
quanto à li ga ção da co menda com a re li gião ado tada pelos che fes,
assim como sua ori gem, atri buída ao rei de Por tu gal, o irmão cris tão
do mani Congo que en vi ava os mis si o ná rios que lhe eram tão úteis.

36

A pe re ni dade do tí tulo atesta a sua efi cá cia na or ga ni za ção so cial
con guesa. Para o iní cio do sé culo XIX há pouca in for ma ção dis po ní vel
de vido à es cassa pre sença de por tu gue ses e de mis si o ná rios no
Congo nesse pe ríodo. Lu anda era o cen tro das ati vi da des lu si ta nas na
colô nia que cha ma vam de An gola desde o sé culo XVI e que con sis tia
em al guns nú cleos es ta be le ci dos pelos por tu gue ses em meio a so ci e‐ 
da des afri ca nas. A par tir da se gunda me tade do sé culo XIX, o cres‐ 
cente in te resse eu ro peu pelo con ti nente afri cano es ti mu lou a che‐
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gada de co mer ci an tes, mis si o ná rios e ex plo ra do res a ser viço de gru‐ 
pos econô mi cos e po lí ti cos, e a quan ti dade de re la tos sobre a re gião
do Congo au men tou.

Uma nova fase da his tó ria se ini ciou com o go verno de dom Pedro V,
que as cen deu ao poder em 1857 e mor reu em 1891 39, su ce dendo dom
Hen ri que II (eleito em 1842 e morto em 1857), após dis pu tar o poder
com dom Ál varo XIII, que teria sido o es co lhido pelo corpo de elei to‐ 
res mas foi des ban cado pelo rival, com o apoio mi li tar por tu guês. O
go verno de dom Pedro V (de fato VI como mos tra Bon tik), mar cou a
tran si ção do co mér cio de es cra vi za dos para o de mer ca do rias como a
bor ra cha e o mar fim, lidou com a ins ta la ção na foz do rio Congo e em
São Sal va dor de casas co mer ci ais fran ce sas, in gle sas e ho lan de sas
além das por tu gue sas, e com a che gada de mis si o ná rios pro tes tan tes
ba tis tas in gle ses e ca tó li cos es pi ri ti a nos fran ce ses. A estes havia sido
en tre gue, em 1865, a Pre fei tura Apos tó lica do Congo, ins ti tui ção do
Va ti cano, de pois do en cer ra mento da sua ad mi nis tra ção pelos ca pu‐ 
chi nhos, que vi go rou de 1645 a 1835.
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Como fa ziam os por tu gue ses desde o sé culo XVI, a par tir da se gunda
me tade do sé culo XIX os mis si o ná rios pas sa ram a ser vir de frente
avan çada para a ocu pa ção eu ro peia do con ti nente, co le tando in for‐ 
ma ções, es ta be le cendo pon tos de apoio e ali an ças com che fias lo cais,
abrindo o ca mi nho para o trân sito de mer ca do rias. De pois de uma
longa au sên cia que durou quase todo o sé culo XIX, em 1881 che gou
em São Sal va dor uma mis são ca tó lica por tu guesa, como re a ção às
boas re la ções do mani Congo com os ba tis tas in gle ses. Era che fi ada
pelo Padre An tó nio de Sousa Bar roso, que até sua par tida em 1888 foi
uma emi nên cia parda, e para quem a fi de li dade ao ca to li cismo im pli‐ 
cava em fi de li dade a Por tu gal. Ele deve ter sido o maior ins pi ra dor
das car tas as si na das por dom Pedro V nas quais este apoi ava as rei‐ 
vin di ca ções por tu gue sas con tra as in gle sas sobre a re gião.

39

Pedro V con quis tou o poder re cor rendo às armas, como aliás era fre‐ 
quente na his tó ria do Congo, e con tou para tal com o apoio mi li tar
por tu guês. Ele tinha bom trân sito com co mer ci an tes de vá rias na ci o‐ 
na li da des, para os quais era um im por tante for ne ce dor de mer ca do‐ 
rias e car re ga do res. Como seus an te ces so res, uti li zava as in síg nias e
ritos ca tó li cos para afir mar sua au to ri dade sobre os che fes de um
ter ri tó rio cons ti tuído por po de res frag men ta dos, mas que se en ten ‐
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diam como parte de um todo maior, su bor di na dos ao nto tila, mani ou
rei do Congo, es ta be le cido em São Sal va dor. Nos re la tos exis ten tes
dom Pedro V é des crito como um homem cor pu lento, que além do
seu bas tão de mando e da es pada de poder, tra zia um cru ci fixo pen‐ 
du rado no peito. Bon tik conta que quando o padre Bar roso re tor nou
a Lis boa em 1888, dois fi lhos do mani Congo foram com ele : dom Al‐ 
varo Se nior, no me ado pelo pai ca va leiro da Ordem de Cristo, e dom
Al varo Ju nior, aluno da es cola mis si o ná ria de São Sal va dor 40.

L’Hoist men ci ona o vi a jante ale mão Bas tian, que vi si tou São Sal va dor
em 1857, no iní cio do go verno de dom Pedro V, e que re la tou em seu
livro, pu bli cado em 1859, que viu um di ploma de ca va leiro da Ordem
de Cristo, feito em nome do rei, com o selo ver me lho do « reino do
Congo  », con ce dido a Do mingo de Água Ro sada. Como já men ci o‐ 
nado, diz ainda que no tempo em que es cre via, 1932, exis tiam in dí cios
da exis tên cia de uma Ordem de Cristo que seria in de pen dente do rei
de São Sal va dor 41.

41

In se rida em uma es tru tura na qual o poder é le gi ti mado pelo sa grado,
a Ordem de Cristo era atri buída pelo mani Congo e pelo padre ca tó‐ 
lico, em sin to nia com a cris ti a ni za ção e lu si ta ni za ção ins tau ra das
desde o go verno de dom Afonso I. A im por tân cia dos ritos, in síg nias e
sím bo los ca tó li cos na or ga ni za ção po lí tica do Congo é ates tada por
mui tos re la tos fei tos desde o sé culo XVI. Es tu dos re cen tes têm cha‐ 
mado a aten ção para como essas prá ti cas e en si na men tos foram
man ti dos por «  mes tres da igreja  », for ma dos por mis si o ná rios nas
es co las que lá exis ti ram, que por sua vez for ma ram ou tros mes tres
quando pa dres bran cos de sa pa re ce ram. É sur pre en dente a lon ge vi‐ 
dade da or ga ni za ção político- religiosa mon tada por dom Afonso I,
apri mo rada por dom Ál varo II cerca de um sé culo de pois, im por tante
sus ten tá culo da união entre as «  par ci a li da des  » no final do sé culo
XVIII, e tam bém quando estas ga nha ram cres cente au to no mia e ficou
mais di ver si fi cada a pre sença eu ro peia na re gião, já no sé culo XIX. A
atu a ção de mis si o ná rios por mui tos lu ga res do Congo, es pe ci al mente
ca pu chi nhos de 1645 até o final do sé culo XVIII, foi fun da men tal para
a per ma nên cia e dis se mi na ção das prá ti cas ca tó li cas, ado ta das de
ma nei ras di ver sas, às vezes im pos tas sem bons re sul ta dos, mas fre‐ 
quen te mente in cor po ra das com re la tiva tran qui li dade uma vez que a
elas eram atri buí dos sig ni fi ca dos per ti nen tes às pes soas do lugar.
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NOTES

1  A his to ri o gra fia afri ca nista opta por gra far Kongo, para dis tin guir dos atu‐ 
ais paí ses de mesmo nome (Re pú blica do Congo e Re pú blica De mo crá tica do
Congo) e dei xar claro que se trata da so ci e dade co nhe cida como Reino do
Congo na do cu men ta ção. De minha parte optei por es cre ver como é cor‐ 
rente em por tu guês, lín gua na qual é es crita a maior parte dos do cu men tos
co nhe ci dos, ou seja, Congo, e cha mar seu povo de con guês ou congo, como
apa rece na do cu men ta ção e fi ze ram Mario de An drade e Al berto da Costa e
Silva - duas re fe rên cias bá si cas do pen sa mento bra si leiro. Tam bém não re‐ 
corro à uti li za ção do termo reino para iden ti fi car aquela or ga ni za ção po lí‐ 
tica e so cial para mar car po si ção quanto à opção de bus car ana li sar as so ci‐ 
e da des afri ca nas a par tir de suas ló gi cas e ins ti tui ções pró prias.

2  Entre os mais re cen tes des taco os tra ba lhos de Fro mont, Cé cile, The Art
of Con ver sion. Chris tian Visual Cul ture in the King dom of Kongo, Chapel Hill,
Uni ver sity of North Car o lina Press, 2014 e de Sa pede, Thi ago, Muana Congo,
Muana Nzambi a Mpungu. Poder e Ca to li cismo no Reino do Congo Pós- 
Restauração (1769-1795), São Paulo, Ala meda, 2014.

3  Ver Além do Vi sí vel. Poder, Ca to li cismo e Co mér cio no Congo e em An gola
(sé cu los XVI e XVII), São Paulo, EDUSP, 2018.

4  Mbanza, aqui gra fada como banza, de signa uma lo ca li dade maior do que a
al deia (li bata) e é local de mo ra dia de um chefe po lí tico. Banza Congo é a ca‐ 
pi tal do Congo, cha mada pelos por tu gue ses de São Sal va dor.

5  Fromont, Cécile, The Art of Con ver tion..., p. 49.

6  Além de Fromont, Cécile, em The Art of Con ver sion, e « Under the Sign of
the Cross in the King dom of Kongo : Re li gi ous Con ver tion and Vi sual Cor re‐ 
la tion in Early Mo dern Cen tral Africa », Anth ro po logy and Aes thet ics, vol. 59-
60, verão- outono 2011, também eu an al i sei o símbolo da cruz na cul tura
conguesa em Além do Visível. Poder, Ca to li cismo e Co mér cio no Congo e em
An gola (Sé cu los XVI e XVII); em « Cru ci fi xos Centro- Africanos  : Um Es tudo
sobre Tra du ções Sim bó li cas  », in Al granti, Leila Mezan e Me gi ani, Tor res,
Ana Paula (org.), O Im pé rio por es crito, São Paulo, Alameda- FAPESP, 2009, p.
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RÉSUMÉS

Português
Es tudo, na longa du ra ção, a in cor po ra ção do tí tulo por tu guês de ca va leiro
da Ordem de Cristo na es tru tura po lí tica do Congo, o que com pro va da‐ 
mente ocor reu desde o iní cio do sé culo XVII. Sua ado ção foi mais uma
forma do mani Congo con tro lar o sis tema de ali an ças em torno do poder
ema nado a par tir de banza Congo, ou São Sal va dor. Com a atri bui ção do tí‐ 
tulo, para a qual era in dis pen sá vel a pre sença de um sa cer dote ca tó lico e
que en vol via um pa ga mento, o mani Congo ga ran tia sua au to ri dade sim bó‐ 
lica sobre um con junto de che fes, lí de res in de pen den tes que ape sar de mui‐ 
tas vezes os ten ta rem maior ri queza do que a dele reconheciam- no como
au to ri dade maior.

English
I study, in the long run, the in cor por a tion of the Por tuguese title of Knight
of the Order of Christ into the polit ical struc ture of the Congo, which has
been proven to have oc curred since the be gin ning of the 17th cen tury. Its
ad op tion was one more way for the Mani Congo to con trol the sys tem of al‐ 
li ances around the power em an at ing from Banza Congo, or Saint Sal vador.
With the at tri bu tion of the title, for which the pres ence of a Cath olic priest
was in dis pens able and which in volved a pay ment, the mani Congo guar an‐ 
teed its sym bolic au thor ity over a set of chiefs, in de pend ent lead ers who
des pite often boast ing greater wealth than his, re cog nized him as a higher
au thor ity.
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Français
J'étu die, sur le long terme, l'in cor po ra tion du titre por tu gais de Che va lier de
l'Ordre du Christ1 dans la struc ture po li tique du Congo, dont il est prou vé
qu'elle s'est pro duite de puis le début du XVIIe siècle. Son adop tion était un
moyen sup plé men taire pour le Mani Congo de contrô ler le sys tème d'al‐ 
liances au tour du pou voir éma nant de Banza Congo, ou Saint Sal va dor. Avec
l'at tri bu tion du titre, pour le quel la pré sence d'un prêtre ca tho lique était in‐ 
dis pen sable et qui im pli quait un paie ment, le mani Congo ga ran tis sait son
au to ri té sym bo lique sur un en semble de chefs, des lea ders in dé pen dants
qui, bien que se van tant sou vent d'être plus riches que lui, le re con nais‐ 
saient comme une au to ri té su pé rieure.
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