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o final do Seculo XVI, na Hist6ria de Angola, e caracterizado por um
perfodo de grande mudanca na vida das suas populacoes.

Em1565,Ngola-a-Mbandideixapartir livrementePauloDiasde Novaispara
Portugal. Estelevaconsigo, 0 parecer do soberanoAfricano de como deveriam
ser as relacoesentre Portugal e Ndongo, fazendo assim, valer os direitos que
Ihe cabiam no seu territ6rio.

Paulo Dias regressa a Luanda, e desta vez com novo projecto, uma nova
linha de accao. A sua polftica passa, a ter um cariz profundamente militar,
conquistador, provocando destemodo 0 desassossego,a revolta, a guerra'no
territ6rio Africano alvo da cobica Portuguesa.

Esta situacao vai perdurar. Chegando ao SeculoXVII, Portugal e a Africa
que pretende conquistar, sao dois beligerantesde uma contenda em que 0 fito
dos primeiros e submeter, avassalar, conquistar. Os segundos defendem-se,
capitulam, voltam a defender-se e perdem finalmente.

E neste quadro, que pretendemos fazer uma breve incursao ao Reino do
Ngondo, com 0 objective de rever um perfodo da sua hist6ria, este marcado
pela actuacao de uma personagem feminina que se coloca em posicao de
destaque, uma mulher, toma em suas rnaos as alavancas do poder, e gere a
seumodo os destinosdo Reino.Estamosobviamentee refirnosa famosaRainha
Jinga Mbandi.

A nossa intencao e fazer uma abordagem centrada no percurso por ela
seguido, na direccao do Ngondo e da Matamba, confrontados com 0 inimigo
portuques, que ja os seus antecessores se viram obrigados a combater.

Pretendemosum tratamento 0 mais exaustivo posslvel das fontes que se
nos oferecem para consultar, isto e. tentaremos descrever a sequencia dos
acontecimentos, para melhor compreender 0 "Ser Politico" que foi a Rainha
no quadro maisgeral da situacaovigente no Reino,no conjunto de accoes que
movimentaram os seus homens.

Partimos para a tentativa de reabilitacao de Jinga Mbandi, ja que
uma boa parte da bibliografia que a trata, esta em nosso entender eivada
de algumas inconqruencias, nao permitindo deste modo, uma percepcao
mais ou menos clara do papel que esta grande figura da nossa Hist6ria
desempenhou.

INTRODU~AO
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o que importasalientar,e e justamentepor essavia que conduzimos0 nosso
trabalho,e entendera personalidadeda Rainha,vistanocontextogeral do Reino.
Como se ligam os factos, na dinarnica da sua perrnanencia no poder, as
irnplicacoes dai decorrentes sob 0 ponto de vista politico-militar, social e
econornico.

Para a eXeCUy30deste objective, servimo-nos de tres fontes essenciais
consultadas no Centro Nacional de Documentacaoe lnvestioacao Historica, a
saber: HistoriaGeraldasGuerrasAngolanasde Cardonega, Descricaodos Tres
ReinosCongo, Matamba eAngola de Cavazzi,e ainda de Heintze,Fontespara
a Historia de Angola do Seculo XVII. Aqui encontramos um conjunto valioso
de documentos referentesao perodo de governay30 de Fernaode Sousa,que
noselucidaramsobremaneira,acerca da fasemais influenteda carreira politica
da Rainha.

Contudo, e mister referir que as fontes apontadas, nem sempre nos
esclareceramsobre0 que pretendiamos,algumaslacunascontidas,coarctaram
as nossas expectativas em conseguir um discurso 0 mais objective possivel.

Ainda assirn,e uma tentativaque julgamos urgentede se empreender, pols
so desta forma nosensaiaremosna busca de maisluz para a Historiade Angola
que aos poucos se ira fazendo.
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1 - CADORNEGA, Hist6ria GeraJdas Guerras Ango/anas, Atica, Lisboa, 1941 pag. 27.
2 - Ibid. pag. 29.
3 - HEINTZE, Beatrix, Angola nas garras do trenco de Escravos: As guerras do Ngondo, 1611·/630, in "Revista Internacional
de Estudos Africanos". p. 1. Jan. Jun.. 1984, pag. 12.
4 - DELGADO, Ralph, Histaria de Angola, Benguela, 1948, Vol. II, psg. 154.

Cadornega na sua Hist6riadas GuerrasAngolanas,ca noticiada extensao
do territ6rio do Ndongo. Diz 0 autor que "he muito estendido e dilatado (...)
cornecava da ilha frente ao porto e Cidade de S. Paulo de Loanda (...) vay
correndo pello Sertao dentro (...)" .(1) E neste espaco, da conta da existencia
da Provincia da IIamba, de Lumbo, da Vila de Massangano,de Museke onde
se construiu 0 presidio de Cambambe, de Mbaka com 0 presidio do mesmo
nome, a Provincia de Adi, de Umba, Kabaca, onde funcionou a Corte do Rei
de Angola, passando pelas ilhas da Kindonga ate ao Reino da Matamba que
Ihe faz fronteira.

Vivia por toda esta terra um povo, de que vamos tratar em uma parte da
hist6ria.Cadornega refere ainda que a maioria do povo deste Reino "erao de
nacao Ambundo". (2)

OsMbundu, camponesespor excelenciadado a fertelidadedas suasterras,
na segunda decada do Seculo XVII, participavam tambern da actividade do
trafico de escravos, de que eles pr6prios eram vitimas, na sequencia do
desenvolvimento deste cornercio com a presenca portuguesa na reqiao.

Esta accao resultava, da extrema necessidade de algumas potencies
europeias na mao de obra que fizesse funcionar a bom preco as plantacoes
da cana de acucar na Europa e fundamentalmente na America.

Em 1617, chegava a Luanda, Luis Mendes de Vasconcelos, novo
governador para a terra Africana na posse dos conquistadores portugueses.

Heintzerefereos limitesgeograficosdo poder portuquesdessaaltura,entao
compreendidos entre uma parte da Provincia da IIamba, entre os rios Bengo
e Kwanza ate a foz do Lucala. (3) Digamos que 0 Ndongo ja estava afectado
por essa politica portuguesa, visando 0 dorrunio da reqiao, na demanda do
controlo das rotas comerciais que alimentavam esse mesmo tratico.

o novogovernador,traziaconsigo 0 sonhoantigode acrescentarmaisterra
as suas conquistas. Ligar 0 entao Heino de Angola ao Reinodo Monomotapa,
facilitaria0 acessoa India, e destemodo se dispensariaa passagempeloCabo
da Boa Esperanca. (4)

I 0 REINO DO NDONGO AO TEMPO DE NGOLA MBANDI
(1617 - 1624)
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5 - CADORNEGA, op. cit., I, peg. 31
6 - CAVAZZI, A., Descricso Htstoric« dos Tree Reinos: Congo, Matamba e Angola, Lisboa, 1965, Vol. II, peg. 78.
7 - CAOONEGA, op, ci!. peg. 154.
8 - HEINTZE, Beatrix, Fontes para a Historia de Angola do Seculo XVII, Stuttigart
9 - Ibid, pag. 197.

Para este empreendimento, chegou 0 governador a expor para Lisboa 0

rol das necessidades que tal tarefa importava. Nao passara de um sonho. No
entanto as hostilidades entre os dois Reinos, tiveram a partir dar maior impulso.

Reinava 0 Ndongo por essa altura Ngola Mbandi que sucedera tempos
atras a seu pai Jinga Mbandi Ngola-Kiluanji. Este ultimo soberano, para alern
de Ngola Mbandi, deixara tres filhas: "a mais velha foi 0 seu apelido Dona Anna
e Souza e pello da terra ginga, a do meyo se chamou Dona Gracia, e apelido
da terra quifungi, e a mais moca Dona Barbara, e pello nome da terra mocambo,
( ... )". (5) Ngola-a-Mbandi coloca-se como principal candidato ao trono, ou antes
faz tudo nesse sentido. Afasta a partida as possiveis barreiras que se puseram
a sua ascensao e posterior perrnanencia no poder. Matou 0 sobrinho, filho de
Jinga Mbandi e tornou estereis as irrnas. (6)

Ngola Mbandi, torna-se 0 Rei do Ndongo, trilhando os passos de seu pai
"em odio da Nagao Portuguesa, e em nao querer a f8 de Nosso Senhor Jesus
Cristo (...)". (7)

Em finais do Seculo XVI, 0 Ndongo viu sucederem-se os seus reis tal como
os governdores que Portugal enviava a Luanda na defesa dos seus interesses
na reqiao. Contudo, a polltica dos primeiros pautou-se sempre nos mesmos
principios, garantir a sua independencia polftica. No plano comercial, estava
ja por essa altura, intimamente relacionada com 0 trance Atlantico como vimos
atras. Criara-se uma dependencia entre os governantes africanos e os
Portugueses que se fixaram no litoral. (8) Dependencia essa que advinha do
facto do Ndongo alimentar um cornercio que se ecoa para 0 mar em troca de
mercadoria europeia. Nao e passivel de cornparacao 0 valor entre os bens que
consubstanciavam a mesma. Partem os homens do Ndongo, e por sinal os mais
fortes, isto e gente que demonstrou ser capaz de suportar os sacriffcios do
engenho.

A preterencia na aquisicao dos escravos nesta zona, resulta precisamente
das garantias que estes hom ens a partida ofereciam. "Todos sao deste reino,
porque no Congo se resgata panaria, (...) porque os escravos que delle ve nao
seOe para armacoes por sere Anzicos e rnorrere muitos." (9)

Ngola Mbandi, em nada altera 0 procedimento que ja vinha dos seus
antepassados, a perservacao da lndependencia polftica do Reino.



Fig. 1. Africa Central Ocidental na epoca de Fernao de Sousa (ortografia da fonte)

••

c 1620 .I06 0 dom(nioporful)u;~
fln/o
.Jo6odo, proo(ncio 011 estado
PrincipaiJ o/as comerc/o/of
(frof:atio es,?uembfico)
Pre.J(dio.Iporfugue.ses
Loca/idodl!.Jafr/cantu

11111111111111
Jongo

In, Heintze; Fontes para a Historia qU~JAMA

de ..:\nqola Seculo XVII, page 4. ----

.I

-I

1\
\ \
\ -,
\
, II
, I \
,I \
~
\ I
\ I
\ \
\ \
\ \\,
\~'\,-,-,

-1

,
1&

,,.,
"

-11

-.,.



LUC I 0 LARA



10 - Ibid. pag. 137.
11 - HEINTZE, Beatrix. op. cit., 1984, pag. 13.

Lisboa receando as consequencias que advinham da politica destruidora,
orientava os seus governdores para a exclusao do uso da violencia nas suas
relacoes com 0 Ndongo, talvez na expectativa de que a religiao atraves da
propaqacao da te crista, demovesse os politicos do Ndongo a aceitarem a
vassalagempretendida por Portugal. Estaseram as intencoesdos portugueses
que viam no Ndongo uma fonte para 0 engradecimento dos seus rendimentos,
quer pelo trafico de escravos, como pelas hipopeticas minas de prata que
pensavam encontrar, e fundamentalmente pela tributacao que anseavam
receber dos chefes Africanos que se fossem avassalando.

A experienciaportuguesadesde 0 inicio das relacoescom 0 Ndongo, havia
demonstrado que 0 recurso a Iorca, nem sempre proporcionava as vantagens
pretendidas. A exiqencia para avassalar0 Reido Ndongo, resultousempre em
guerra. Dai que so a deveriam recorrer em ultima instancia, "(".) hei por bem
e vos mando que nao tacais guerra naqueleReynosenaosefor detenciua (...)'.'.
(10)Ficouvisto que a teoria nemsemprecorrespondeua pratica.Estairiamostrar
justamente 0 inverso. As hostilidadescontra 0 Rei e os sobas da reqiao, apes
Luis Mendes de Vasconcelos, intensificaram-seuma vez que 0 Rei e os sobas
nao se quiseram submeter.

o reinado de Ngola Mbandi e caracterizado pelo exarcebamento das
contendas militares.Os portuguesesapoiados pelos Imbangala, povo bastante
guerreiro de que se serviram, essencialmente para aumentar 0 impeto das
operacoes militares, e por essa via, fazer crescer a captura e consequente
cornercio de escravos. Esta ultima actividade entre os portugueses constituia
arnbicao de um leque consideravel de individuos, idependetemente da iuncao
que ocupavam, colonos,mercadores,comandantesde fortaleza,feitoresdo rei,
incluindo mesmo os proprios governdores. (11)

No desenrolar da guerra 0 Ndongo foi a medida das suas possibilidades
impondo a sua soberania. Um dos graves problemas entre os varies, com que
se confrontou 0 Rei, nesse dialoqo ora agressivo, ora brando com os
portugueses, prendeu-se com 0 facto de ter sido edificado um presidio em
Mbaka. Como referemas fontes a localizacao do presidio constituia uma seria
arneacaa sequranca do Ndongo, ou antes0 respectivepresidio situava-seem
terras sob a tutela de Ngola-Mbandi, levando por esse facto 0 Rei a protestar
por varias vezes, atraves de emissariesque enviou ao seu inimigo, na busca
de solucoesque nao perigassem0 seudomiinio da reoiao. Foram-sepassando
os anos, e a situacao que se vivia no Ndongo permanecia polvorosa.

11
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12 - HEINTZE. 8eatrix, op. cit., 1985, pag. 196.
13 - CAVAZZI, A, op. cit., Valli, pag. 78.
14 - Ibid, pag. 65.

Depois de 1617 ate aos anos 20, a guerra que desenvolveu Luis Mendes de
Vasconcelossubio0 sertao,atingindoa Provinciade Adi, passandopor Kilamba
Bamba Kwanza, pelas terras de Ndala? Danji no Reino da Matamba.

As pressoesforamtais,que a resistenciaoferecida,ja nao pede obviamente
garantir0 Reino,nasuatorca e accaoplena.A alternanciagovernativade l.isboa,
mais nao fez do que deixar promessas aNgola Mbandi, sem nunca as
cumprirem. De LuisMendesde Vascolcelos,cuja accao estivemosa descrever,
o Capitao Mor a quem se deve a construcao do presidio de Mbaka, passando
por Joao Correia de Sousa, Pedro de Sousa, todos ignoraram a exiqencia de
NgolaMbandi,0 que motivou0 encarnicardos combates,e a re ducao paulatina
do dorninio do Rei, tendo as investidas como atras se referiu atingindo
inclusivamente 0 Reino de Matamba.

Ngola Mbandi insiste na retirada do presidio de Mbaka, e parte para 0
confronto, em resposta as accoes portuguesas, 0 que Ihe vai custar imensas
perdas. A alianca dos Portugueses com os Imbangala e a traicao de alguns
sobas que se foram colocando na trincheira dos conquistadores, constituirarn
torca maior, e as suas tropas nao puderam resistir. Foi perdendo terreno e a
situacaotornara-sefavoravel aos portugueses. 0 Reiviu-seforcado a procurar
refugio nas ilhas do Kwanza, onde se fixou. (12)

Estaguerracomo nao podiadeixar de ser,desvastouoscamposcultivados,
impediu a criacao do gado, encerrou as feiras, entre outras actividades
desenvolvidas pelo povo Mbundu em tempo de paz.

Era este 0 cenario do Ndongo, ap6s os varies anos de combates 0 que
levou 0 Rei a negociar, talvez nao estivessemperdidas todas as esperancas.
Corria 0 ana de 1621, e Luis Mendes de Vasconcelosera substituido por Joao
Correia de Souza.Paratentar repor a situacaode calmia que todos almejavam,
o Rei recorre uma vez mais a diplomacia.

Quementreosseus,estariaemcondicoesde executarcom eficaciaa tarefa
de dialogar com os portugueses?

o Rei chama para esta importante missao, sua irma mais velha, Jinga
Mbandi, que se encontrava afastada da Corte, habitando a ilha de Ndanji, no
interior, onde tinha a sua residencia. (13)

Ao que parace, 0 Rei nao hesita.Tudo indica que 0 soberano reconhece
em Jinga Mbandi a personagem adequada para fazer valer os interessesdo
Reino,junto das autoridades portuguesas. Peseembora 0 facto de existirentre
ambos, algumas contrariedades, desde a altura em que 0 Rei sobe ao poder
e mata 0 sobrinho, filho de Jinga. (14)

Haviaque sevencerasquerelasatingidas,estavaemcausaa sobrevivencia
do Reino do Ndongo, a honra dos Ngola Kiluanji.



15 - CAVAZZ., A., op. cit. Vol. II. pag. 66.

Jinga Mbandi iniciou a sua carreira politica a partir da altura em que
responde favoravelmenteao apelo que Ihefizera0 irrnao,para exercer 0 papel
de Embaixadora do Ndongo junto dos portugueses, visando a conquista da
paz entre os dois reinos.

E instruidapelo irmao,segundo rezamasfontes"( ...) pediu-Iheque aceitasse
ir ate Luanda como medianeira de paz (...) se os Portuguesesmostrassem0

desejo de a atrair ao cristianismo e de a baptizar, nao recusasse (...)". (15)

Cavazzi, refere ainda a este prop6sito que Jinga ficou por este meio em
condicoes de juntar ao seu nome 0 titulo de "Ngambele", isto e Embaixadora,
E 0 prestigio da futura Rainha crescia.

Todos os passos por ela executados a partir desta importante rnissao,
indicam 0 prenuncio de uma carreira politica dolorosa para esta Mulher que
maistarde ira ter em rnaosos destintosdo Ndongo, da Matambaque ela acaba
por conquistar.

Jinga assumiraperanteas autoridadesportuguesas0 papeldesempenhado
por um Chefe soberano e nao propriamente 0 de Embaixadora, tal foi a
exuberancia com que fez vincar os interesses do Reino. Dotada de uma
inteliqencia invulgar, usou todas as suas capacidades para mostrar aos seus
interlocutores 0 prestigio do Reino do Ndongo, do seu Rei e dos seus
antepassados.Na refutacaoas propostas portuguesas,ela contrapos, armada
sempre de arqumentacao valida, fazendo regredir todo 0 espaco de manobra
da fidalguia portuguesa.

Ali, era como se fosse a Rainhaque deixava a sua mensagemde Paz. Faz
o pacto, este simbolizado pela cerim6nia do baptismo. Pensamosque nao se
tratou nesta caso de conversao a reliqiao crista. Para Jinga Mbandi aquela
cerim6nia mais nao seria do que 0 simples acto que marca uma alianca entre
dois estadosque se prometemrespeitar.Emmomentoalgumda audienciacom
Joao Correia de Sousa, deixou transparecer a ideia de que 0 Ndongo estava
enfraquecido,e por tal se deveriasubmetera CoroaPortuguesa,como pretendia
o dito governador.

A rnissaode que fora imcumbida estavabrilhantementecumprida, restava
saber ate que ponto os representantes de. Portugal em Luanda, estariam

11- 0 PERCURSOPARA 0 PODER
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interessados em respeitar 0 acordo "( ...) restituir0 dito Rey,os escravosfugidos,
e uma recfproca assistencia, contra 0 inimigo de ambas as coroas (...)". (16)

o Ndongo pretendia por estavia, um acordo que Ihe garantisseum apoio
a guerra ao Soba Kassanjique havia contribuido para 0 seu enfraquecimento
aquando dos combates que Ihe dirigiam os portugueses. Estava a vista que
os interessesportugueses para com 0 Ndongo, nao se compadeciam com os
acordos entao assinados. Os governadores nao abdicariam dos sucessos
militares que ja haviam conseguido.

Desde0 iniciodas relacoesque 0 objectivodos portugueses,era conseguir
avassalar0 Rei do Ndongo, e 0 percurso seguido, e claro que com algumas
cambiantes conduzia para ai, 0 que contrastava com 0 querer do Ndongo,
interessadonumaaliancacom os portuguesespara 0 desenvolvimentotrutuoso
e vantajosoentreambasas partes.Neg6cioe amizade,seria0 lemado Ndongo.
As promessasnaoformamcumpridas,encontrando-seas populacoesenvolvidas
em varias escaramucas que os conquistadores desencadearam.

Ainda assim,Jinga regressaa Luanda, destafeita ao tempo do Governadar
Pedro de Sousa, isto por volta de 1623. Da mesma forma, este so oferece
promessas.Outroscombatesseseguiramate que Ngola Mbandi se ve rendido,
ferido no seu argulho de Rei, incapaz portanto de devolver a sua gente os
momentos de aoundancia, que as terras terteis do Ndongo proporcionavam
"( ...) brevementemorreo de desgostoe publicosseque de peconha que tomou
pera Ysso par Ihe nao comprir a palaura, e por se ver esbulhado do Reyno,
e metido nas ilhas do rio Coanza". (17)

Com a morte de Ngola Mbandi em 1624, pos-se novamentea questao da
vacatura do trono do Ndongo. 0 Rei falecido deixa apenas um filho menor. "0
pouco que pessuya deixou encomendado a Dona Anna de Sousa sua jrrna,
e em poder do Jugua Caza hu so filho que tinha por Ihe parecer que estava
co elle mais seguro que nos". (18)

o trono passapara as rnaosde Jinga. Cornecaaqui a grande problernatica
sobre a ilustre Mulher. A questao passa pelo seguinte:

Seria legitima a sua entronacao?
Relativamentea morte de Ngola Mbandi, foi imputada a Jinga Mbandi a

responsabilidade do respectivo acto. Vimos em Cardonega e igualmente em
Cavazzital assercao. Isto para justificar a ursupacao do trono do Ndongo pela
Rainha.0 poder nao Ihecabia por direito, mas sim ao sobrinho, referemainda
os cronistas.
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20 - Ibid, pag. 196.
21 - MILLER, J., Nzinga of Alalamba In a new Perpecllve, in "Journal African History", Cambridge, 1975, pag. 205.
22 - Ibid, pag. 205.

Contudo nas intorrnacoes de Fernao de Sousa para a Coraa, verificamos
outra versao. Ao anuciar para Lisboa a morte do Rei do Ndongo, 0 governador
descreve-acomo sendo 0 gesto de um Rei desesperado, vencido, que optou
pela morte que ele pr6prio antecipou. (19)

Fernao de Sousa acrescenta que 0 Rei "( ...) deixou nomeada no Reyno
Dona Anna de Sousa sua jrnra que esta baptizada, mas ella se nao nomea
Raynha senao Senhora d'Angola". (20)

Ao admitirmos a iligitimidade de Jinga, colocam-se de imediato algumas
questoes.Como teriaentaoa Rainhaconseguidosuperaressadificuldade,para
assumir no Ndongo 0 papel de chefe do povo Mbunbu? Miller, por exemplo
que dedicou nosseusestudos, um espaco a Rainha,problematizoua questao,
partindo dos pressupostosda tradicao pollticados Mbundus. Poressavia Jinga
nao teria qualquer hip6tese para assumir tao importante cargo. Par um lade
existiaa partida a impossibilidadede governar dado a sua condicao de mulher,
por outro, 0 facto de ser filha de mulher escrava, impedia qualquer ligay8..oa
linhagem de tao elevada posicao social entre os Mbundu, (21) isto e os Ngola
Kiluanji.

Contudo pensamos que esta questao nao pode ser vista em termos
absolutos. Se a Rainhaestava impedida de assumir 0 poder, pois contrariava
os preceitos politicos dos Mbundu, podemos verificar atravesdas intorrnacoes
de Fernao de Sousa que a Rainha teve 0 beneplacito do povo Mbundu para
o dirigir. (22) Osmomentos diffceisatravessadospela querra que Ihemoveram
os partugueses, teve a participacao do povo Mbundu que a apoiou nos
combates.Tarnberne verdadeque muitosse Iheopuseram,pois0 inimigojogou
bastante, dividindo. Os sobas que estiveram contra ela estavam do lade dos
portugueses a espreita de melhor neg6cio. 0 que e facto e que Jinga, apesar
de todas as contrariedades que se Ihe puseram, enquanto pode governar,
conseguiu atravesdas mais diversasformas lutar pela indepedencia do Reino.
E tarnbern verdade que poucos faram os momentos de paz neste reinado, os
interregnos na guerra foram eterneros,e a razaoprincipal de todo 0 sofrer dos
Mbundu foi que 0 ideal preconizado pelos seus Reiscontrariava a subrnissao.
Par issoela lutouosmuitosanosda suavida aindaque paraalgunssema devida
legitimidade.



23 - HEINTZE. Beatnx. op. cit., 1988, pag. 85.
24 - HEINTZE, Beatrix. op. cit.. 1985, paq. 145.

Vimos com Ngola Mbandi, por altura da sua subida ao trono que a violencia
foi 0 mecanisme adoptado para assegurar 0 poder. 0 afastamento dos legltimos
sucessores pelo assassinato, ao que parece torna-se pratica corrente. Com Jinga
Mbandi 0 mesmo Ienorneno val-se repetir.

o unico filho de Ngola Mbandi era 0 legltimo candidato ao trono do Ndongo,
assim 0 referem as fontes. Devido a sua menoridade, Jinga assume 0 poder,
no entanto nao se intitulava de Rainha, "senao senhora d'Angola. (23) 0 termo
senhora, aqui empregue, talvez quisesse significar que 0 poder que Jinga
possuia, seria exercido apenas para uma situacao provisoria, isto e, governaria
interinamente.

A perrnanencia no trono seria garantida, assim que deixassem de existir
os possiveis obstaculos que se Ihe pudessem opor. 0 sobrinho de Jinga ficara
por vontade de Ngola-Mbandi sob tutela do "Jaga" Kaza.

Nao seria tacil a Rainha conseguir manter 0 sobrinho sob a sua alcada.
Jinga engendra 0 unico plano posslvel para atingir aquele objective e, nao tardou
que 0 sobrinho se passasse para as suas rnaos, tendo-Ihe reservado a sentence
de morte.

Apes este episodic, Jinga esta em condicoes de exercer 0 poder e ta-lc
prosseguindo a tarefa que arduamente 0 seu antecessor iniciara. Os Portugueses
tinham a qualquer custo de aceitar a perrnanencia do Reino do Ndongo
independente. A accao da Rainha nesse sentido far-se-a sentir atraves da politics
que imprime, nao so dentro como fora das fronteiras do Reino.

Em 1625, era governador, Fernao de Sousa, que acabava de aportar
Luanda. A contradicao maior que opunha 0 Ndongo a Portugal estava longe
de ser resolvida. Jmqa Mbandi prepara 0 seu plano, buscando uma said a para
a situacao bastante precaria em que se encontrava 0 Reino.

Fernao de Sousa, informa para Lisboa da situacao diffcil no Ndongo. Nao
circulavam os produtos, mal se vendiam os escravos, era rniseravel 0 estado
que encontrara.

o regimento que Ihe coubera para governar, orientava acentuadamente
para 0 recurso aos rnetodos persuasivos com 0 fim de levar a bom termo a
politica portuguesa na reqiao. "Com EI Rey de Angola trabalhareis todo 0

posslvel para ter paz e amizade ever se 0 podeis trazer a minha obediencia
(...) todos os sobas por meios brand os, suaves e sem rigor, (...) os nao obrigareis
a me serem tributaries, senao quando voluntariamente se oferecerem a 0 ser
( ... )". (24)

III - A AFIRMA9Ao NO PODER
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25 - Idem, paq, 265.
26 - Idem, paq. 200.

o novo governador, tearicamente preconizava um plano distinto dos
anteriores. Par em pratica as recornendacoes da Coroa, isto e. cingir-se no que
Ihe impunha 0 regimento. Acreditava que seria possivel atingir tais objectivos,
aumentar a renda da Coroa, pela reabertura do trafico de escravos, pela
tributacao aos sobas avassalados, sem muita resistencia dos africanos.
Interessou-se ainda este governador pela exploracao das riquezas do solo do
Ndongo, "Neste Reyno ha ferro que 0 gentio faz enxadas, facas, ferros de setas,
e de zagayas, ha pedras de seuer, anime serue de breu, chumbo em
Cam bam be, de que mandey amostras por via, (...)". (25)

o sucesso desta polltica dependia obviamente da forma como a Coroa do
Ndongo por esta altura iria reagir, perante as novas circunstancias.

Oual a estrateqia da Rainha? Oesenvolveu uma serie de accoes de indole
politica, para fazer valer os seus interesses como defensara do Reino. Ouando
Fernao de Sousa tenta persuadir a soberana a retirar-se das ilhas, 0 unico garante
para a continuacao das feiras, prometendo-Ihe 0 envio de missionaries da
Companhia de Jesus, esta reage favoravelmente. Aceita a oferta, contudo coloca
como condicao a retirada do presidio de Mbaka e a restituicao dos seus homens
cativos durante as pelejas travadas.

Jinga persiste com a polftica do irrnao, pugnar pela autonomia polftica do
Reino. 0 que se altera e al esta 0 rnerito desta ilustre Mulher, sao precisamente
os meios que utiliza na presecusacao deste fim.

A Rainha esta consciente das possibilidades do Ndongo em termos de oferta
aos possfveis parceiros europeus.

Olrige a sua tactica politica e militar par forma a obter as vantagens
necessarias. A rnotivacao portuguesa nesta reqiao ultrapassa de certo modo
o neg6cio do trafico de escravos, as minas do sal pela sua importancia
constavam igualmente dos interesses econ6micos na reqiao.

o Ndongo teria mais para oferecer, ja Ferrao de Sousa se referia ao assunto
quando se preocupou pela indaqnacao das possibilidades do solo no Reino
do Ndongo.

Ilude os portugueses, convencedo-os de que nao vai oferecer resistencia.
Oeste modo, recebe de bom grado os rnissionarios que Ihe enviaram os seus
opositores. Mas ainda assim, a exiqencia de Jinga nao e cumprida. Fernao de
Sousa nao ousa transferir 0 presidio de Mbaka sem 0 consentimento de Lisboa.
No entanto ele aprova esta medida, pols ere que a mesma contribuira em
beneficia para a Coroa. A cumprir-se a palavra de Jinga, reiniciaram as feiras
e 0 resgate que tanta falta Ihes fazia. Neste sentido recomenda "( ...) e que 0
presidio de Embaca mude para Loynha par ser mais conveniente ao service
de Vossa Magestade." (26) Parece-nos que Fernao de Sousa se esquece da
posicao estrateqica do presidio. Ao retirar-se daquele local ficava mais vulneravel
a posicao portuguesa a ameaca holandesa, bem como facilitaria a fuga dos
escravos. Dai que perdurou a situacao, ainda que contrariando todos os acardos
ate at assumidos.
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Mantinha-se a Rainha pelas ilhas, prosseguindo com os portugueses 0

dialoqo necessario para limarem as respectivas contradicoes. Enquanto isto,
o governador acredita que pode demover Jinga, esperando a todo 0 momenta
a aceitacao da vassalagem. Contudo, a torca da Rainha val-se refazendo, os
seus homens retornam a sua soberania, abandonando a alcada portuguesa.
Em term os militares 0 Reino cornecava a ganhar folgo, Jinga sabe que a calmia
era aparente, pois enquanto 0 presidio se mantivesse em Mbaka, as relacoes
nao se normalizariam.

As hostilidades sao retomadas. Jinga assume-se como verdadeira inimiga
dos portugueses. A relacao com a Coroa de Portugal s6 se justificava, desde
que 0 Reino do Ndongo nao tivesse que se sujeitar as conveniencias polfticas
de Portugal, poderiam sim, manter um cornercio tavoravel a ambos.

As hostilidades sao retomadas. Jinga vai ter de enfrentar alguns sobas
vizinhos. E 0 caso de Adi Kiluanji vassalo de Portugal. Este e mandatado por
Fernao de Sousa para se deslocar ao presidio de Mbaka com 0 fito de a partir
daf recolher intormacoes que pudessem denunciar os verdadeiros prop6sitos
da Rainha. Jinga reage a esta afronta declarando guerra ao soba. Adi Kiluanji
por sua vez, como aliado dos portugueses recorre ao seu auxilio militar para
conter 0 fmpeto do exercito de Jinga. Nestes confrontos, a Rainha leva a melhor.
Fernao de Sousa, em resposta manda retorcar 0 dito presidio para a partir daf
mover guerra a Rainha obrigando-a a largar 0 trono.

Fernao de Sousa agia agora de outra forma. Destronar Jinga, colocando
em seu lugar outro rei que 0 favorecesse nas suas pretensoes.

Seguiram-se em cumprimento desta medida, dois regimentos. 0 primeiro
em 1626 dirigido por Bento Banha Cardoso eo segundo em 23 de Agosto de
1628 por Paio de Araujo de Azevedo. Tinham como objective contrariar a
resistencia do exercito e submeter a Rainha. "( ...) dona Anna Ginga esta intruza
do Reino e conuem pera se conseguir 0 que sua Magestade manda aja rey
em Dongo cristae e vassalo de sua Magestade". (28) Jinga, esta deste modo
envolvida numa verdadeira guerra. 0 inimigo nao iria ter conternplacoes.

A politica que a Rainha imp6s para salvar a situacao, permitiu que os
portugueses nao lograssem de imediato a conclusao dos seus objetivos no
Ndongo. Passaram-se anos de extrema conturbacao. Se por um lado, estes
haviam optado por destronar a Rainha, colocando no poder um elemento
tavoravel aos seus interesses, remetendo assim, Jinga para longe dos seus
domfnios, tendo contra si um elevado numero de sobas.

Por outro lade foi bastante talentosa a politica defensiva de Jinga Mbandi.
A accao portuguesa desenvolvida no reino havia minado sobremaneira 0 ideal
politico dos Mbundu, sob a dependencia dos Ngola-Kiluanji.

Se os Mbundu se constitufram num grupo heteroqeneo, em que a lingagem
preponderante na reqiao, submetia todas as demais, a linhagem dos
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29 - PARREIRA, Adriano, Eeonomia e Soeiedade em Angola na epoea da Rainha Jinga Seeulo XVII, Editorial Estampa,
t.rsboa, 1990, paq. 181.
(1) - Deslqnacao a que os portugueses davam aos Imbangala.
30 - CADORNEGA, op. cit., Vol I, paqs. 130-131.
31 - PARREIRA, Adriano, op. cit., paq. 181.

Ngola Kiluanji a que muitos grupos se bateram por adoptar, (29) confrontava
-se com um problema serio de resolver.

Assim,para fazerface ao cerco a que Ihevotaramos portugueses,a Rainha
recorrea poifticade aliancascom outrastorcasextra-Mbundu,para destemodo
recuperar 0 dornlnio na reqiao.

Tendo Jinga Mbandi experimentado0 convlviocom os Imbangala, levando
inclusivamente a rainha a adoptar os seus ritos e costumes, estava por esse
facto capaz de exercer como convinha a arte da guerra que os Imbangala
dominavamcom bastanteperteicao.Os propositosportuguesestinham-sevalido
deste grupo para as suas campanhas militares, como ja aqui foi referido.

Jinga Mbandi estabelececom os Imbangala uma alianca, buscando neles
a forteorqanizacaomilitarde que carecia0 seuexercitopara rechacaras hordas
inimigas.

"(. ..) Marchou 0 Capitao Mar em demanda das ilhas da Ouindonga onde
a RainhaGinga estavafortificada, assistidade muitosJagas, (1) como era Caza
e Caiete, que aquella austicioza Rainha com seus ardis e industria se havia
assenhorado de seus Ouilombos". (30) Foi assim que Jinga se defendeu,
impondo algumas revezes ao exercito de Fernao de Sousa.

Jinga elegea Matambacomo basede apoio para a guerra que ainda resta,
para conquistar 0 espaco perdido. Decide pela conquista da Matamba, reqiao
a que os portuguesesja haviam penetrado durante as guerras que Ihemovera
LUIsMendesde Vasconcelos.Cavazzirefereque estaintencaode Jinga retorna
ao passado geopolltico da reqiao. Os antigos Reis do Ndongo ja haviam
dominado 0 conjuntoda Matambae do Ndongo. Nestaoptica, naoadmira pois,
que Jinga considerasse licita a conquista da Matamba.

Na Matamba Jinga Mbandi toma 0 poder, destitui 0 cargo que assumia
neste reino a senhora Munyongo • Matamba. A partir dal, imp6e 0 seu poder
na reqiao. Faz-serespeitar e obtern 0 apoio da sua gente. Matamba constitui
deste modo, a unica alternativa(31) dada a situacaoque Ihe ia impondo 0 ritmo
da guerra. Era preciso reorganizar as torcas ja bastantes divididas, pois os
portugueses nem sempre utilizavama mesma arma. Associada a torca estava
principalmentea manobra polltica,que colocou ao lado do inimigovariessobas.
Ngola Adi e 0 caso tipico, porque com este pretendia-se alterar a correlacao
de torcas no ambito geral do Reino.Nao era 0 soba destaou daquela provincia
que se avassalava, era 0 Rei que estendendo 0 seu poder a toda a reqiao.
influenciaria no modo de agir relativamenteaos portugueses, isto e, 0 Ndongo
perderia a autonomia.

No entanto,a instabilidadenoNdongo era umaconstanteque estava longe
de terminar. 0 Rei eleito pelos portugueses, de qualquer modo, nao pede
garantir 0 pretendido. Ninguem quis obedecer aNgola Adi.
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Esta constatacao e referida por Fernao de Sousa, talvez arrependido da
atitude tomada, pois os louros desejados nao vinham a superficie, e 0 seu
obejectivo principal nao seconcretizava. "E por naosucceder a elleicaodo Rey
como convinha, por Ihedesobedecerem os souas, e 0 nao terem por seu Rey,
e senhor legitimo, (...)." (32)

A Rainha recorre mais uma vez ao apoio externo. Chegavam a Luanda,
barcos holandeses, depois de um perlodo de arneacas, os concorrentes
europeus dos portugueses, no trafico de escravos instalam-sena reqiao.

A presenceholandesa,vai ser bem exploradapelaRainha.Assimque toma
conhecimento do facto, faz chegar aquelas individualidades uma Embaixada
que entregaasdadivasde JingaMbandi. Fazcomelesum pactopara0 combate
ao inimigocomum. Combate naos6 atravesdas armas,masfundamentalmente
no dornlnio comercial, ja que 0 Ndongo beneficiariadeste cornercio, sem que
para tal se obrigasse a perder a sua soberania.

Os Holandeses no Reino de Angola estariaminteressadosunicamente no
trance de escravos. (33) Dai que a Rainha interessoueste aliado. Por um lade
a vantagem no cornercio para ambas as partes, por outro a possibilidade de
atraves destes retomar com maior vigor a luta contra os portugueses. Um dos
meios de que se vai valer a Rainha para atingir este objectivo e a compra de
armamento aos holandeses, aumentando assim a eficacia da sua tropa.

Os combates ganham nova intensidade, Jinga passa mesmo ao ataque,
agora com "( ...) as costas quentes, com 0 socorro do flamengo."( ...) (34)
Desenvolve com os seus aliados toda uma serie de expedicoes contra os
portugueses.

Esta alianca levou longe 0 dominic da Rainha. Foi possivel atingir desde
as montanhas do interior ate as zonas pr6ximas do litoral. (35) Pretendia a
soberana alcancar mesmo a zona costeira para 0 controlo directo do cornercio
no Atlantico, com os possiveis parceiros que acostassem naquela zona,
contribuindo no proveito econ6mico do Reino.

Pelos anos que se seguiram, desde a sua entronacao, a alianca com os
Holandeses,istono ana de 1641,naodescansoua soberanaemdesferirgolpes
quer diplornaticoscomo militares,ja que os seusinimigosinsitiamnasubjuqacao
do Ndongo. Jinga, enquantopuderamas suastorcas,nao permitiutal veleidade.

Postosos desairesque a guerratarnbernprovocouaos portugueses,mesmo
quando Ngola Adi era em seu entender 0 Rei do Ndongo, acabariam estes
politicos por reconhecer dramaticamente a falha de Fernao de Sousa, ao
pretender substituir Jinga Mbandi por Ngola Adi. "( ...) porque 0 Senhor Bispo
duuida da eleicao deste Rey Angolla Are, e de se Ihes poder dar Reino, (...)
dis mais Dona Maria Cambo que elle sera are, mas angolla nao sera nunca
e que dona Anna a nao aviao de matar, antes a deixariam passar liuremente
e Ihe dariam 0 necessario porque he angolla que ninguem ouza pegar". (36)
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Como ja aqui haviamos referido, a permanencia no poder de Jinga Mbandi,
embora contrariada pelos portugueses que nao encontravam forma de a
demover ou vencer, referiam a sua provavel iligitimidade no poder pelo facto
desta ter morto 0 sobrinho. No entanto esta assercao e imediatamente posta
em causa.

Peloque foi dado a observar,no Ndongo,0 poder atinge-seconquistando-o.
(37) Aconteceu com Ngola-a-Mbandi e agora com Jinga. A experiencia iria
demonstrar que essepoder se justificarianao s6 atravesde golpes, envolvendo
a morte deste ou daquele parentemais pr6ximo.A ligagaoa linhagemde maior
preponderancia politica na reqiao legitima a partida 0 acto para 0 exercio do
poder.

o exito de Jinga Mbandi nesta prolongada carreira a frente do Ndongo,
e da Matamba, deve-se efectivamente ao facto de ela ser Ngola. Dai 0 seu
prestigio,acrescidoa sua particularcapacidade de intervircomo chefe, tal como
vimos no desenrolar da sua accao, 0 que a torna de facto num simbolo de
ineqavel valor nahist6riadestespovos que a souberam acompanhar enquanto
foi possivel deter a intencao portuguesa de submeter os Reinosdo Ndongo e
da Matamba.

Cadornega, ao referir-sesobre a Rainha para expressar a sua adrniracao
pelo talentoda soberana,diz a dado passoda suaobra: "( ...) EstaRainhaGinga
Donna Anna de Souza era muito Estadista e de muita altiveza (...r (38)

o conceito estadistaaqui empregue pelo cronista nao pode ser entendido
nosmesmosparametrosde hoje.Como e 6bvio, contudo ao seguirmos0 autor
neste que constatacao, e sem queremos errar, ficamos de imediato com a
percepcao de que Jinga Mbandi demonstrou pela suaactuacao no poder, nao
s6 a reputacaodos Ngola como chefesde um povo soberano,como igualmente
evidenciou os d6tes que adquiriu na arte de reinar, deixando deste modo um
trace indelevel na hist6ria politica que fez a sua epoca,
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Relativamente ao periodo da sua perrnanencia no poder logo apos a
expulsao dos Holandesesem 1648, vamos assistira uma fasede recuo politico
militar, pois Jinga acaba por ceder a pressao dos portugueses.

De 1648a 1655,alturaemque estaem accaoda parteportuguesaSalvador
Correiade Sa,0 oficialportuquesque desembarcouem Luandaparasupreender
os holandesses e faze-los recuar.

Cavazzi refere que 0 governdor age com extrema bondade para com a
Rainha.Pelamaode RuiPegado chegaram as rnaosde Jinga correspondencia
do Rei de Portugal e do proprio governador, incluindo presentesque recebeu
com agrado. (38)

Digamosque a atitudedo governador,vai provocarumaviragemda relacao
Ndongo, Luanda. Vai ser vasta a correspondencia entre ambos.

Salvador Correia de Sa convida a Rainha a abandonar os preceitos dos
Imbangala que ela interiorizouquando conheceu 0 seu Kilombo. Jinga Mbandi
respondeu inicialmente reivindicando 0 territorio perdido e expressando a sua
grande vontade em reconquistar, 0 Reino da Matamba.

As hostilidades nao tinham terminado por completo, a Rainha insistia na
recuperacao das terras e maisque tudo a libertacaode sua irma Kambo ainda
na posse dos portugueses.

Nesse sentido, a soberana vai desenvolver alguns combates, mas sem
qualquer resultado.A fasefulguranteda suacarreirapoliticae militar,colocando
-secomo verdadeira adversaria dos portugueses, chefiando a causa do Reino
autonorno que os seus antepassados sempre quiseram, vai aos poucos
dissipar-se.

A pressaoda Igreja vence a Rainha,que acabou ao que parece segundo
as reterencias de Cavazzi, numa crista de facto.

Pesavam agora a Rainha os 28 anos de uma vida bastante agitada, de
vitoriase derrotas.A intluenciaque podia exercernoscombatescontra 0 inimigo
era praticamente nula.

Acaba por aceitar 0 cristianismo como sua reliqiao para 0 que estava
implicita a subrnissaodo Reino ja bastante ocupado.

Nunca mais 0 Ndongo e a Matamba puderam irnpor a sua torca aos mais
variados dominios. A destruicao dos campos, a pilhagem das as minas do sal,
do ferro, a sangria da sua gente seria0 resultadode todos os tempos sofridos.

Terminavaassim,um periodo da historiado Ndongo, a capitulacao era um
facto, os principios por que se tinha batido com 0 povo que a acompanhou
no seu reinado, ficaram encerrados no intima de cada um, cada vez mais
marcado pela intluencia estrangeira que impunemente 0 tempo vai acentuar
em cada homem, mulher ou crianca.

IV - JINGA MBANDI E A RELIGIAO CRISTA
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Do que nosfoi posslvelesbocar, para retratara actuacao de Jinga Mbandi
no poder, podemos aferir em guisa de conclusao que a assurnpcao deste
mesmopoder pelaRainharesultoufundamentalmenteda sua ligayaoaos Ngola
-Kiluanji, do prestfgio que adquiriu como individualidade que se destacou no
conjunto s6cio politico dos Mbundu.

Pensamosque s6 a sua ligayaoa altaesferasocialdo povoMbundu permitiu
a Rainhaexercer0 poder aos seussubitos,quer no Ndongo como naMatamba.

Quanto a sua actuacao propriamente dita, esta correspondeu a todo um
conjunto de access que a soberana desenvolveu na sequencia do tracado
politico que irnpos, procurando sempre fazer coincidir a atitude com a
circunstanciado momento. Paracada caso um gestoajustado,0 objectivo seria
impedir a intervencao estrangeira portuguesa nos destinos do seu povo.

De qualquer modo, 0 estorcoempregue no longo perlodo do seu reinado,
no decorrer das guerras, revoltas,pactos,avancese recuos,naocorrespondem
a grande rnotivacao que teria orientado Jinga nestas contendas. Manter 0
Ndongo e depois a Matamba livres do controlo directo dos portugueses, nao
foi 0 fim que teriam querido as suas gentes, e todo 0 seu sequito. Apraz-nos
no entanto referirque as expectativasem manteresse ideal, ainda que goradas
nao retiramde algum modo a irnportancia que teve esta soberana no contexto
da luta travada na epoca para garantir a perrnanencia de um modo de vida
pr6prio de um povo.

Assim, Jinga Mbandi constituiem nossoentender uma reterenciadigna de
realce exprimindo 0 "Ser Politico" da sua epoca.

Seasconsequenciaspara0 Ndongo nastresdecadas,0 periodoque durou
o seu reinado, naoforam asmaisanimadoras,0 que e certo, e istoe importante
reter,enquantopede, a Rainhatudo fez para atingira pre:;ecuyaodos objectivos )
que Ihe legaram os seus antepassados.

CONCLUSAO
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