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A Igreja no mundo contemporaneo 
no Magisterio de Joao XXIII e Paulo VI

O ambito cronologico da Doutrina social da Igreja de que se vai tratar 
neste ensaio situa-se entre 1961, ano da publicagao da enciclica Mater et 
magistra de Joao XXIII, e 1979, ano da realiza^ao da III Conferencia Geral 
do Episcopado Latino-Americano em Puebla, em cuja abertura o papa Joao 
Paulo II produziu uma importantissima interven^ao, que representa o 
ponto de chegada de toda uma renovagao da Doutrina social da Igreja b 
Pela sua coloca^ao no conjunto da produ^ao cientifica desta Semana de 
Estudos Teologicos, como pelo tema, assim apresentado, este ensaio vai 
assumir, naturalmente, uma perspectiva historica.

Os quase 18 anos que medeiam entre Maio de 1961 e Janeiro de 1979, 
situados na viragem cultural que teve lugar, para o mundo, nos anos 60, 
foram, de facto, tambem decisivos para a Igreja Catolica, e, no seu 
decorrer, se produziu, penosa mas decididamente, uma viragem que 
trouxe a Doutrina social da Igreja a vitalidade que o magisterio de Joao 
Paulo II lhe tern conferido. Mas nao foi so um tempo de viragem, antes 
foi, tambem, um importante periodo de constru^ao. Se, portanto, devemos, 
atraves do seu estudo, dimensionar a historicidade da actual Doutrina, 
muito ha que entao foi construido e que pertence ao patrimonio comum 
da Igreja e da Humanidade, que ainda nao envelheceu e que, por estar 
definido, nao ha necessidade de o Magisterio o repetir. Mas ha vantagem 
em o recordar, e e o que pretendo fazer tambem.

Entre os pontos assentes com esta viragem esta uma nova eclesiologia, 
particularmente no respeitante as relates Igreja-mundo. A «pedrada no 
charco» operada por Leao XIII bem mostrou que a Igreja tinha uma
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palavra a dizer (e que so pecava por tardia) sobre os problemas laborais 
(a que entao se chamava a «questao operaria»). O que implicava dizer que 
a Igreja se devia pronunciar sobre a ordem temporal, sobre o mundo, 
donde Jesus pediu ao Pai que os Seus nao fossem afastados (ovx ipcow 
tva aprjc auxov; lx tou ao<j|iov)2.

Tinha-se avangado muito, mas tinha-se ficado no piano laboral. E a 
Igreja continuava armada (apenas) com o neo-tomismo (ou neo-escolastica), 
filosofia que ja se tinha tornado obsoleta, por ineficaz para responder aos 
problemas que entao ja se iam pondo. Ministrava, por outro lado, ao Clero 
uma cultura anquilosada e repetidora de velhos esquemas desajustados, 
uma cultura reaccionaria inimiga da arte modema, em guerra com as Cien- 
cias Naturais e exactas. Criticada — direi mesmo acossada — em todas 
as frentes ideologicas — a Igreja fugia do mundo. Nos paises ibericos 3 
gritava, mas so dentro da igreja, detras da balaustrada do pulpito e sob 
a protecgao do campanario, ao mesmo tempo que era subserviente relati- 
vamente aos poderes constituidos4. Nas suas observances a Comissao 
antepreparatoria do Concilio, em 1959, o nuncio apostolico na Colombia 
(que ja o tinha sido na Guatemala) denunciava a opiniao generalizada 
segundo a qual a Igreja era o «baluarte do conservadorismo» e era por 
isso «necessario trabalhar para reconquistar a confianga das massas tra- 
balhadoras»5. Os trajes tradicionais do clero deixaram de ser sentidos 
como sinais exteriores de poder, sinais de «clero», isto e, de escolha. 
Os respeitos humanos eram ja inibidores da vivencia de fe tanto aos padres 
como ja vinha sendo aos leigos.

Importava uma viragem «cultural» (ES 11,50)6, aquilo que Joao XXIII 
materializou no termo aggiomamento. E o objecto desse aggiomamento, 
ja iniciado, alias, por Joao XXIII, era a propria Igreja na sua realidade 
cultural, particularmente a cleresia, que agora se via anquilosada, e 
um laicado desde ha muito despersonalizado. Com esta «actualizagao», 
a Igreja repensou a sua posigao e missao no mundo. Viu, analisou, e des- 
cobriu que o espirito de Deus ate ja tinha soprado valores evangelicos em 
sectores desafectos ao cristianismo: em sindicatos, movimentos pacifistas, 
movimentos de libertagao, associagoes de jovens, associagdes culturais, 
que tiveram de se servir de estruturas marxistas ou similares, porque na 
Igreja so viam incompreensao, quando nao mesmo hostilidade. E a Igreja,
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impelida por sua vez pelo Espirito, teve a coragem e a humildade de fazer 
tambem a sua autocritica, procedimento que ja era vulgar nas organiza- 
goes e agremiagoes activistas, desde as jacobinas, carbonarias e magdnicas, 
ate ao voluntarismo leninista. Ao fazer esta sua autocritica, a Igreja veri- 
ficou quantas energias e tempo tinham sido perdidos, e quantas feridas 
poderiam vir a ser dificeis de sarar.
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1.1. A clara e universal opgao pela Democracia e um efeito do 
falhango dos regimes totalitarios que levaram o mundo a Segunda Guerra. 

. De tai modo se impos, que ate os Estados comunistas se revestiram de 
. certas formalidades democraticas, que muitas vezes pouco tinham a ver 

com a realidade que neles se vivia. E, de modo identic©, de um vemiz demo
cratic© se revestiram os Estados que nesta altura obtiveram a sua 
independencia 9.

O desenvolvimento economic©, caracterizado por elevadas taxas de 
crescimento, trouxe as populates mundiais um notavel acrescimo de bem- 
-estar: melhorou o nivel de vida e aumentaram os bens de consumo 
disponiveis 10. Atingiu-se, nos Estados Unidos, no Canada, Australia, 
Japao, Suecia e paises da CEE aquilo que Rostow, no inicio desta epoca,

O terceiro quartel do seculo XX, autentico periodo de optimismo7, 
corresponde a fase de crescimento economic© do apos-guerra (que atinge 
o boom nos Estados Unidos de Eisenhower-Kennedy, para vir a sofrer a 
recessao em meados dos anos 70, ao tempo das administragoes Nixon- 
-Ford-Carter). Foi dominado por estas seis orientagdes da dinamica histo
rical a opgao pela democracia, o aparecimento de organizagoes 
supra-nacionais, o agudizar da «guerra fria», a descolonizagao, a sociali- 
zagao e o avango da Esquerda, a afirmagao dos jovens, e a das mulheres 
e outros marginalizados. Estao estes entre os «sinais dos tempos» enu- 
merados na enciclica Pacem in terris de Joao XXIII (PT 39-45)8.

1. As grandes transformagoes dos anos 60
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designou por fase do consumo de massa 11. Na sua origem esta a genera- 
lizagao do intervencionismo estatal, segundo a teoria keynesiana, que, pela 
politica fiscal e monetaria, realiza uma redistribuigao do rendimento de 
que toda a sociedade, particularmente as classes mais desfavorecidas 
beneficiam l2. Nos paises de economia centralizadamente planificada, por 
seu lado e gragas a um firme controlo sobre a produgao, conseguiu-se a 
satisfagao das necessidades basicas da populagao antes de se atingirem 
os niveis de consumo ocidentais 13.

1.2. Outro dos «sinais dos tempos» assinalados por Joao XXIII e o 
aumento da interdependencia entre os povos, com a criagao de «orga- 
nismos de projecgao mundial, com tendencia a inspirarem-se em criterios 
supra-nacionais» (MM 49),4. Logo em 1945, pela Conferencia de San Fran
cisco, surge a ONU (Organizagao das Nagoes Unidas) para substituir a fra- 
cassada Sociedade das Nagoes e evitar quaisquer guerras futuras, 
dirimindo os conflitos internacionais pela via negocial (PT 142)15.

Mas o papa assinala tambem, alem destes organismos de finalidade 
politica, outros: de finalidade economica como a FAO; de finalidade social, 
como a OIT, fundada em 1919 no seio da Sociedade das Nagoes e integrada 
como organizagao especializada da ONU; tambem de finalidade social a 
OMS, fundada em 1948; e a UNESCO, criada em 1946 para fins culturais 
e educacionais 16.

E o que acontecia a nivel mundial, passou a ser padrao de actuagao 
regional. Depois de varios antecedentes que podemos fazer remontar ao 
fim do seculo XIX, pela Carta de Bogota era criada em 1948 a Organi
zagao dos Estados Americanos. Em 1949, para organizar os Estados que, 
de acordo com as directrizes de Estaline, tinham recusado beneficiar do 
Plano Marshall, ja que os beneficiarios europeus deste Plano se tinham 
agrupado, em 1948 na OECE, surgiu o COMECON. Em 1960, surgia a 
OCDE, para agrupar todos os paises de economia de mercado, pelo que, 
alem da OECE, se alargou tambem aos Estados Unidos e ao Canada, para 
vir a receber ainda o Japao, a Finlandia e a Australia ,7.
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1.3. Esta competi^ao economica agudizou a guerra fria 18, nascida 
dos avancjos do comunismo no Leste da Europa. Foi precisamente o golpe 
de Praga (22 de Fevereiro de 1948) a gota de agua que pos termo a paciencia 
dos Estados ocidentais, que resolveram constituir com os Estados Unidos 
e o Canada a Organiza^ao do Tratado do Atlantic© Norte (NATO), em 1948. 
A esta alian^a responderam os Estados do Leste europeu com o Pacto de 
Varsovia, de 1955 I9. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da America 
iam criando organizagdes estrategicas em varios pontos do Globo, com 
vista a cercar a Uniao Sovietica. Em 1951, o ANZUS unia, num Pacto de 
Seguran^a do Pacifico, a Australia, a Nova Zelandia e os Estados Unidos. 
Em 1954, surgia a SEATO com sede em Bangkok para defesa da parte nao 
comunista da peninsula da Indochina. Nesse mesmo ano, surgia o Pacto 
de Bagdad com a adesao da Gra-Bretanha, um grupo de paises islamicos 
do Proximo Oriente e o apoio dos Estados Unidos20.

Os anos 60 conheceram, assim, depois da revolu^ao chinesa e da 
Guerra da Coreia, os varios episodios da guerra fria, com a revolta hun- 
garaeseuesmagamentojaem 1956, a revolu^ao cubana de 1959eoataque 
a Baia dos Porcos em 1962, a saida do Iraq do Pacto de Bagdad em 1959, 
a constru^ao do muro de Berlim em 1961, a guerra do Vietname, a Prima
vera de Praga em 1968, a revolta polaca de 1970. Este ambiente deteriorou 
enormemente as relagdes entre os povos, gerando a desconfian^a entre 
os Estados que esgrimiam ideologias inconciliaveis (MM 203,204)2l, ace- 
lerando a corrida aos armamentos, instalando-se a dissuasao como op$ao 
estrategica fundamental22.

Na Europa, seguindo um velho esquema bismarckiano, e dando corpo 
a uma historia que em grande parte fizeram juntos, tres Estados signata- 
rios do Pacto do Atlantic© Norte formaram em 1948 o BENELUX, uniao 
economica e aduaneira que englobava a Belgica, os Paises Baixos e o 
Luxemburg©. Em 1951, depois de ingentes esfor^os de Robert Schumann, 
estes tres Estados, mais a Franca, a Italia e a RFA davam existencia a CECA 
(Comunidade Europeia do Carvao e do A$o), verdadeiro embriao da CEE, 
que surgiria em 1957, pelo Tratado de Roma, assinado por estes seis 
paises23. Em breve se iria alargar a nove, com a entrada da Gra- 
-Bretanha, da Irlanda e da Dinamarca em 1971.
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1.4, A descolonizagao, outro dos «sinais dos tempos » apontados por 
Joao XXIII (MM 49)24, atingiu cerca de 40 paises entre 1945 e 1960 e 
cerca de 800 milhoes de pessoas. A ideologia que a conduziu foi a da 
luta contra a exploragao, quase sempre de matriz marxista, ja que se 
entendia a colonizagao como uma exploragao dos povos colonizados por 
parte dos colonizadores, atraves da pratica de baixos salarios e duma 
indiscriminada exploragao dos recursos naturais (regime de plantagao). 
Ao mesmo tempo, vemos surgir novos valores africanos, como a negri- 
tude de Leopold Senghor, o consciencialismo e o pan-africanismo de 
Kwane N’Krumah, e o «socialismo africano» destes e de outros lideres 
africanos como Sekou Toure, Modibo Keita ou Julius Nyerere25. Grande 
importancia na afirmagao internacional dos antigos povos colonizados teve 
a Conferencia de Bandoeng, realizada em 1958 por iniciativa do Presidente 
Soekarno da Indonesia e com apoio da Birmania, Ceilao, Uniao Indiana 
e Paquistao, e que reuniu representantes de 24 paises afro-asiaticos26.

Em consequencia da descolonizagao dos novos Estados africanos, 
surgira neste continente uma outra organizagao supra-nacional regional 
— a OUA —, que vem responder ao pensamento pan-africanista, que ja ani- 
mara em parte o pensamento africano acima referido e as correlativas 
lutas pela independencia. Fundada em Maio de 1963 na sequencia da 
cimeira pan-africana de Addis-Abeba, apresentou-se tendo como objectivos 
reforgar a unidade e solidariedade dos Estados africanos e malgaxe e coor- 
denar as suas actividades no sentido da melhoria das condigdes de vida 
das respectivas populagdes, pela via do reforgo das respectivas indepen
dencia e integridade territorial e da luta contra o colonialismo sob todas 
as suas formas27.

Com efeito, o neocolonialismo entrou pelas brechas duma descoloni
zagao precipitada por parte dos novos Estados e egoista por parte das 
antigas potencias coloniais, que levaram consigo as estruturas quando nao 
desmantelaram o que nao puderam levar consigo. Na logica da compe- 
tigao capitalista, estes paises pobres (agora mais do que independentes, 
abandonados) ficaram completamente desarmados contra a feroz compe- 
tigao internacional, que fez enriquecer ainda mais, a sua custa, os paises 
do hemisferio norte, tornando os do sul ainda mais pobres. Ao contrario 
do que afirmara Ros tow, o subdesenvolvimento nao e uma etapa anteces- 
sora do desenvolvimento, mas aparece cada vez mais como uma conse-
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quencia dele. £ esta situa^ao que Joao XXIII classifica de «escadalosa» 
e que atribui tanto a razdes tecnicas como a autentico pecado social28. 
Para se defenderem da explora^ao por parte dos mais ricos, os paises 
pobres tenderam a associar-se. Tito, Nasser e Nehru fundaram o movi- 
mento dos nao alinhados. Em 1964, a I UNCTAD via nascer o Grupo 
dos 77. E em 1967 a preparagao da II UNCTAD fazia redigir a «Carta 
de Argel».

1.5. Assistiu-se, neste periodo, tambem a um triunfo generalizado 
da ideologia comunista, devido ao espectacular desenvolvimento da URSS 
e dos primeiros passes da Revolu^ao chinesa29. Situando, porem, a 
difusao da ideologia socialista entre os «sinais dos tempos*, o papa 
Joao XXIII reafirma o distanciamento critico que em relagao a ela ja for- 
mulara a Quadragesima anno por divergencias de filosofia (MM 34)30. 
(Gerou muita polemica o tom aprovador com que Joao XXIII referiu como 
sinal dos tempos a socializa^ao. Ha, porem que nao a confundir com socia- 
lismo, ja que, como observa Ildefonso Camacho, «se trata de un fendmeno 
sociologico, y no economico-politico*. B. Sorge entendeu-a como «a tomadz 
de consciencia universal da mutua interdependencia entre pessoas e colec 
tividade, que esta na base da actual multiplica^ao dos vinculos associa- 
tivos em todos os ambitos da vida humana*. Nao difere muito do que por 
este termo entendeu Teilhard de Chardin31. Alias, e termo que so aparece 
na edi^ao italiana (socializzazione) considerada original (e donde foi tra- 
duzida a versao portuguesa), mas que falta no texto (oficial) latino32). Mas 
por «socializaQao» entendia tambem Joao XXIII o intervencionismo estatal 
(MM 60)33. A ela se deve, segundo este papa, a formula^ao dos direitos 
economico-sociais dos homens, assim como a facilita$ao das comunica- 
$des e intercambios entre eles (MM 61)34.

Santamaria Ansa 1968: 192; cf. SetiEn 1968: 236-238: Camacho 1991: 370-373.
Camacho 1991: 220.
Igreja CatOlica 1987: 152.
Chardin 1958: 109-113, 162.
Camacho 1991: 232. Af, 6 substituido por expressdes como «socialium rationum incre- 
menta» (MM 59), «socialis uitae processus* (MM 60), «rationum socialium progres- 
sione» (MM 61), «progredientibus uariis illarum consociationum formis* (MM 62), 
«socialis uitae incrementa* (MM 63), «socialium rationum progressus* (MM 64), «pro- 
ficientibus necessitudinis quibus aetatis nostrae homines inter se mutuo coniunguntur* 
(MM 66), «sociales rationes* (MM 67) (Camacho 1991: 232 n. 18).

33. Igreja CatOlica 1987: 157.
34. Santamaria Ansa 1968: 182; Igreja CatOlica 1987: 58.
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O acentuar da guerra fria com a corrida aos armamentos e a tensao 
entre os blocos vem enegrecer este panorama, aumentaram os perigos 
de uma guerra total35 e justificam os dramaticos gritos de alerta de 
Paulo VI. Dizia ele em 1976 que «a civilizagao caminha no sequito de uma 
Paz armada somente com um ramo de oliveira» 36. E no ano seguinte, 
especifica, com dramatismo, que a paz se encontra «a bragos com o sofri- 
mento: primeiro, nos sentimentos dos homens; depois em contestagoes 
parciais e locais; e depois, ainda, em espantosos programas de armamentos 
que calculam friamente a potencia de terrificantes destruigoes» 37.

Ao mesmo tempo, o marxismo invadia as universidades. E o tempo 
da fase marxista de Garaudy, do ex-comunista Sartre, de Louis Althusser, 
Georges Gurvitch, Nikos Poulantzas, Jacques Derrida, Maurice Godelier, 
Eric Hobsbawn, Perry Anderson, Lucien Goldmann, Paul Bairoch, mas 
tambem Herbert Marcuse. . .

Em Cuba, uma revolugao, que a incompreensao americana e a guerra 
fria acabaram por tomar comunista, conduzida por Fidel Castro acompa- 
nhado «internacionalisticamente» 38 por outros latino-americanos como 
Ernesto «Che» Guevara, triunfa em 1959, e em 1962 resiste, como se disse, 
ao assalto a Baia dos Porcos39. Em consonancia com o «internaciona- 
lismo» das suas origens, a revolugao cubana constituir-se-a em exemplo 
e o regime cubano, protegido pela URSS, em foco ideologico e base militar 
que sustentara, material e / ou moralmente, as guerrilhas do Uruguay, do 
Brasil, da Colombia, da Venezuela, do Brasil, ate a experiencia marxista 
de Salvador Allende40. Mas tambem a reacgao nao se fez esperar, com a 
ditadura brasileira (1964), a intervengao americana em Sao Domingos. 
(1965), o reforgo das ditaduras na Bolivia, no Paraguai, no Equador, a dita
dura argentina, o golpe de Pinochet (1973) no Chile41. Por toda a America 
Latina se instalam ditaduras e com elas a violencia, extorsoes, prisdes arbi- 
trarias, a tortura fisica e moral: o «reino de Caim». Mas com a agravante 
de que, como dizia um padre salvadorenho, «en America Latina, Abel y 
Cain, quizas en la mayor parte de los casos, dicen que son cristianos»42.
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Ao mesmo tempo, o regime maoista, que ja tinha feito os americanos 
combater na Coreia, como disse, depois de se ter emancipado ideologica- 
mente da tutela sovietica43, vai expandir-se nao so no Extremo Oriente, 
no Laos e no Kampuchea (enquanto os russos se instalam no Vietnam), 
mas por todo o Terceiro Mundo onde o maoismo aparece como a teoria 
da «revolugao dos pobres» 44, criando focos de agitagao que se entendem 
a Africa, a America Latina e ate a Europa45.

Em consequencia desta pujanga, o marxismo adquire um grande pres- 
tigio como referente programatico e ideologic©, como tai figurando nas 
declaragdes de principios de tantas formagdes politicas, como foi o caso 
do nosso PS, que em 1973 se constituia para procurar a via portuguesa 
para o socialism© em liberdade, mas erigia em marcos de referenda a revo- 
lougao sovietica e as revolugoes da China, da lugoslavia, de Cuba, do 
Vietnam e a Unidade Popular do Chile, e declarava ser sua «inspiragao 
teorica dominante o marxismo»46. Mas por esta altura ja eram os par- 
tidos socialistas que serviam para travar o avango do comunismo, sendo 
a este respeito exemplares o Peru e o referido caso da Republic: 
Dominicana 47. Assim se repensa o velho revisionism© de Bernstein e 
II Internacional se enche de partidos social-democratas, que vao subind 
ao poder no velho mundo: na Suecia a partir de 1946; na Belgica em 195i 
depois duma curiosa experiencia anterior a guerra; na Italia, tambem em 
1951, embora para ceder o terreno a um periodo de instabilidade a partir 
de 1953; mas depois de forma imparavel: na Dinamarca em 1955, na 
Austria e na Inglaterra (Partido Trabalhista) em 1964, na Noruega em 1965, 
na Republica Federal da Alemanha em 1969, na Holanda em 1972, em Por
tugal em 1976.

Com as reformas que empreenderam, as social-democracias incremen- 
taram a melhoria do nivel de vida das populagoes segundo a previsao 
bemsteiniana, particularmente das classes trabalhadoras. Foi deste modo 
que se converteu no mais eficaz travao a expansao comunista. Mas, por 
outro lado, esta melhoria das condigoes de vida veio dar origem a cha- 
mada «sociedade de consumo» e a respectiva alienagao consumista, denun- 
ciada por tantos sociologos como Jean Baudrillard48.
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Pela mesma altura, o XX Congress© do PCUS, convocado por Krut- 
chev, denunciava os erros de Staline e iniciava a desestalinizagao. Assim, 
o bloco comunista adquiria, perante o Ocidente um rosto mais humano, 
mas tambem comegava a abrir as primeiras brechas: e assim surgiu, por 
oposigao ao estanilismo, o krutchevismo e o titoismo, em oposigao a estes, 
o maoismo e o trotskismo, no cenario da America Latina o castrismo49.

1.6. No campo cientifico e tecnologico, refere o papa Joao XXIII: a 
«descoberta da energia nuclear [. . ,] e [...] a sua utilizagao cada vez maior 
para fins pacificos; as possibilidades ilimitadas abertas pela quimica aos 
produtos sinteticos; a extensao da progressiva automatizagao no sector 
industrial e nos servigos publicos; [...]; o quase desaparecimento da dis- 
tancia nas comunicagdes, sobretudo por causa da radio e da televisao; 
a rapidez crescente dos transposes; e o inicio da conquista do espago inter
planetary (MM 47)50. Com o mesmo optimismo, na mensagem do Dia 
Mundial da Paz de 1970 Paulo VI proclamava que a «humanidade caminha, 
isto e, progride na direcgao de um dominio cada vez maior do mundo: 
o pensamento, o estudo e a ciencia orientam-se para esta conquista; o tra- 
balho, os meios de que dispoe e a tecnica realizam esta mesma conquista 
maravilhosa51.

A primeira utilizagao da energia nuclear para produgao de energia 
electrica data de 1951. E paralelamente se desenvolve a electronica, que 
se abriu a cibernetica, a informatica e a robotica e que, consequentemente, 
permitiu a automatizagao e a miniaturizagao, facilitando as tarefas indus
trials e do quotidiano, e que estreitou muito mais as relagdes entre os 
homens com o enorme desenvolvimento dos meios de comunicagao de 
massa. Ja em 1948 Bardeen, Brattain e Shockley descobriam o transistor, 
em 1958 se descobria o respective efeito de campo, mas a partir de 1960 
eram substituidos pelos circuitos integrados.

Talvez, porem, a mais espectacular realizagao cientifica dos anos 60 
tenha sido a conquista espacial, de que passo a recordar alguns momentos. 
Em 1957, e colocado em orbita terrestre o primeiro satelite artificial. 
Sputnik, de fabrico russo. Nesse mesmo ano, os sovieticos colocavam o 
primeiro ser vivo no espago: a cadela Laika. De 1958 e o Explorer 1, pri
meiro satelite americano. No ano seguinte, a sovietica Lunik 3 transmite 
as primeira imagens da face oculta da Lua. Sao tambem os russos a colocar 
no espago e a fazer regressar a Terra o primeiro homem, Yuri Gagarine,
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em 1961. Os americanos avan^am, porem, noutros rumos; e, em 1964, a 
sonda Mariner 4 faz as primeiras fotografias de Marte. Mas a luta pela 
Lua interessa aos dois gigantes da guerra fria e em 1966 pousam as pri
meiras sondas na Lua: primeiro a sovietica Lunik 9, depois a americana 
Surveyor 1. Em 1967, a Venus 5 (da URSS) e a Mariner 5 (EUA) exploram 
Venus. No ano seguinte, a sonda Zond 5 (da URSS) fotografa pela primeira 
vez a face oculta da Lua. 1969 e o ano da conquista americana da Lua: 
em Maio, consegue que um modulo lunar LM se destaque da Apollo 10 
e regresse ao veiculo espacial; e, em 21 de Julho, Neil Armstrong, tripu- 
lante da Apollo 11, e o primeiro homem a pisar solo lunar. Em 1970, a 
sonda Venera 7, da URSS, poisa em Venus. No ano seguinte, os sovieticos 
conseguem satelitizar o seu primeiro Saliut, e em 1973 sao os americanos 
que colocam em orbita a sua estagao Skylab. Em 1974, a mariner 10 gira 
em torno de Mercurio; e em 1976 poisam suavemente e fotografam Marte 
as sondas americanas Viking 1 e 2. Em 1978, a Pioneer 12 gira em torno 
de Venus de modo a permitir cartografar este planeta. E, em 1979, a, 
tambem americana, Voyager 1 fotografa Saturno.

Por tras destes exitos estao, naturalmente, as grandes descobertas no 
campo da automagao, que, segundo as palavras de Pio XII, «inaugura um 
novo periodo na Hist6ria»: a partir daqui o homem assume cada vez mais 
o estatuto de demiurgo do seu mundo52. Correlativamente espectacular 
foi o avango da informatica. A chamada «segunda geragao de computa- 
dores» surge ja em 1958, depois do impulso que a guerra deu a estes ins- 
trumentos. Em 1967, aparecem os primeiros robots industrials, em 1968 
o scanner e em 1971 os microprocessadores. A fibra optica, descoberta 
em 1955, adquire uma utilizagao importante a partir de 1972. Do ano 
seguinte e o nascimento da «terceira geragao» de computadores, datando 
de 1975 os primeiros microcomputadores.

Ao mesmo tempo, outro campo da Fisica moderna ia revelar des
cobertas fecundissimas. Em 1954, realizava-se o primeiro maser, amplifi- 
cador de ondas a partir da excitagao do atomo que vira a ser utilizado 
pelos laser, cuja descoberta data de 1960. E as descobertas sucederam-se 
a um ritmo acelerado: em 1968 surgem os laser com coloragoes, em 1970 
o giroscopio de laser e em 1977 o laser de electroes livres.

No campo da Biologia, as descobertas nao foram menos importantes. 
Em 1953, Watson, Crick e Wilkins descobre o DNA e em 1958 Jacob, Monod 
e Lwoff o processo de codificagao e descodificagao deste acido nucleico 
pelo RNA. A partir de 1972 faz-se o estudo dos retrovirus (virus com RNA)

52. Santamaria Ansa 1968: 183.
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1.8. No campo das artes, este final do terceiro quartel do seculo XX 
foi o periodo da ultima, e uma das mais fecundas, fases dos grandes 
pintores cubistas Georges Braque (t 1963) e Picasso (t 1973), e a ultima

e em 1976 faz-se a descoberta das «natural killer cells » ou linfocitos T. 
No mesmo ano se consegue a criagao dos anticorpos monoclonais, que 
confirma as actuais manipulates geneticas.

Naturalmente que a medicina muito veio a beneficiar destas des- 
cobertas. A partir de 1955 comesaram a ser utilizados os ultra-sons (ecogra- 
fia) para examinar o coragao; e em 1967 realizava-se a primeira transplan- 
tagao cardiaca. Em 1973 descobre-se que o encefalo produz um peptido 
anti-dor, a que se chamou endorfina. No ano seguinte, realiza-se a primeira 
operagao cirurgica (a laringe) com utilizagao dos raios laser. Data de 
1977 a primeira utilizagao da RMN (ressonancia magnetica do nucleo) 
para obter imagens (muito precisas) dos tecidos moles do organismo.

A natalidade e respectivo control© assumem a situagao do magno pro- 
blema. Os progresses da contracepgao sao enormes, principalmente gramas 
a descoberta da pilula anovulatoria. O caracter revolucionario destas des- 
cobertas quer do ponto de vista da moral quer do do comportamento social 
e sexual dos jovens deu origem a uma discutida tomada de posigao ofi- 
cial por parte da Igreja, que dava ao problema a importancia de fazer dele 
objecto duma enciclica: a Humanae uitae (1968). Por outro lado, em 1978 
realiza-se a primeira fecundagao humana in vitro, e no ano seguinte nasce 
o primeiro bebe-proveta (britanico).

1.7. Por outro lado, o progress© dos mass-media, o desenvolvimento 
das comunicagoes e o alargamento da rede do comercio internacional 
levaram, como dizia Paulo VI em 1975, alias em plena crise, a descoberta 
progressiva da complementaridade e da interdependencia dos diversos 
povos e, consequentemente, a difusao entre eles de uma mesma visao do 
homem (Igreja Catolica 1992: 105). Com efeito, em 1960 os Estados Unidos 
punham em orbita o Echo 1, primeiro satelite de telecomunicagoes, e em 
1962 era posto em orbita o Telstar, primeiro satelite americano de tele
visao. Em 1964, o Relay 2 iniciava os primeiros servigos telefonicos inter- 
continentais, e em 1965 a URSS realizava a primeira rede (interior) de 
telecomunicagoes por satelite. De 1975 data a generalizagao da comutagao 
electronica nas redes telefonicas. Em consequencia, vao surgindo, a ritmo 
espectacular, o telex, as tele-impressoras, o teletexto, o telefax. Ao mesmo 
tempo que o texto vai sendo digitalizado, a imagem (particularmente 
atraves da televisao e da televisao a cores que surge e se difunde neste 
periodo) vai ganhando um terreno tai que MacLuhan pode falar do «fim 
da galaxia de Guttenberg».
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1.9. Em 10 de Dezembro de 1948, a ONU proclamou a Declara^ao 
Universal dos Direitos do Homem, facto que Joao XXIII classificou entre 
os mais importantes do seculo (PT 143)55.

Mas os direitos humanos continuaram a ser atropelados, como se 
disse. Mas e fenomeno que se nao circunscrevia a America Latina. O regime 
de apartheid continuou, ate o ano passado, a vigorar na Africa do Sul56.

tambem de alguns grandes surrealistas, como Joan Mir6, Max Ernst, 
Magritte, Dali. Mas a renova^ao da arte continuou. Fazendo recurso a 
«tecnicas emprestadas do avan^o da ciencia e da tecnologia», surgiram 
nestas duas decadas: uma segunda gera^ao de pintores abstractos (que 
vem continuar a primeira, de que ainda sobreviviam Hartung e Vieira da 
Silva), mas tambem a informal art, a action painting de Jackson Pollock 
e outros, o tachisme com o seu uso de novos materials e, paralelamente 
a ele, a minimal art, e novos rumos e propostas, como a arte cinetica, a 
op art, o neofigurativismo, e a pop art nos Estados Unidos53.

Identica e a situagao no dominio da Arquitectura. E este o ultimo 
periodo dos grandes mestres: Le Corbusier (t 1965), Walter Gropius e Nies 
Van der Rohe (ambos falecidos em 1969), Alvar Aalto. Mas e tambem um 
periodo de crise, por um lado e, consequentemente, por outro, o do fervi- 
lhar de novas correntes. Retoma-se a estetica expressionista, em edificios 
como o Palacio dos Congressos de Berlim ou a opera de Sidney. Um dos 
mais altos expoentes deste neo-expressionismo e Oscar Niemeyer, o autor 
de Brasilia. Tambem o racionalismo volta a ter adeptos, como ressalta 
da sede das Na$des Unidas em Nova lorque (onde ainda trabalhou Le Cor
busier) ou de outros edificios, como a Universidade de East Anglia em Nor
wich, de Denys Lasdun. O descontentamento com a frieza das solu^oes 
racionalistas e como reac^ao contra o que se considerou como desumani- 
zante deu origem ao informalismo. Por outro lado e na vertente oposta, 
procuram evitar-se esteticismos, descobrindo beleza nos materials, que 
passam a ficar a vista, mesmo o beton brut: e o brutalismo. Ao mesmo 
tempo, a paisagistica organica retoma a tradi^ao de Frank Lloyd Wright. 
£ a opqao de Lawrence Haldrin e Charles Moore. E o recurso a formulas 
anteriores prossegue com o neo-historicismo, o eclectismo de Philip 
Johnson, e o maneirismo de Sert, Paul Rudolph, Gerhard Kallmann ou 
Kenzo Tange54.
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Nos Estados Unidos, contudo, a discriminagao racial terminou neste 
periodo, embora com as dificuldades impostas por organizagoes racistas 
como o Ku-klux klan e de que sao indicadores os assassinates de J. F. Ken
nedy e Martin Luther King. A partir das conquistas realizadas, a campanha 
americana a favor dos Direitos Humanos passou mesmo a lema da res- 
pectiva actuagao a nivel internacional e nem sempre sem sinceridade.

1.10. Neste periodo tambem, as mulheres, que ja tinham desempe- 
nhado (com sacrificio pessoal) um papel importante no crescimento eco- 
nomico pos-industrial, reclamam que corresponda, a esta igualdade de 
contributos (e deveres), uma real igualdade de direitos e oportunidades. 
E e entao que conseguem o direito de voto, o reconhecimento do direito 
a salario igual, a igualdade de tratamento na carreira profissional. 
E surgem, entao tambem, mulheres empresarias e, depois da experiencia 
de Isabel II ou da rainha Juliana, as primeiras mulheres estadistas: Indira 
Gandhi, Golda Meir, Lurdes Pintassilgo, Margaret Thatcher. Mas tambem, 
correlativamente, reivindicam (e vao conseguindo fazer valer) o principio 
de que a mulher so se libertara efectivamente, se nao alienar a sua femi- 
nilidade: e conseguiram o direito a aleitagao, a licenga de parto, creches 
para os filhos, o respectivo acornpanhamento nos hospitals. Infelizmente, 
porem, tratou-se dum lento processo de conquista e que se desenvolveu 
desigualmente nos varios paises do mundo, com vantagem para os paises 
desenvolvidos.

A aceleragao da Historia deu origem a problemas como o stress, a 
poluigao e os ruidos e tantas outras formas de degradagao da qualidade 
de vida para as quais as pessoas nao estavam preparadas. Mas tambem 
criou clivagens entre os jovens que iam vendo cada vez mais interrogati- 
vamente o seu futuro e os adultos que ocupavam as posigdes que eles 
ambicionavam 57. Eram, segundo Paulo VI as «aspiragdes de renovagao* 
e a «inseguranga quanto ao futuro» que moviam os jovens (OA 13)58. 
Contesta-se o mundo dos adultos pelo traje e pela postura, pela violencia 
ou refugiando-se na droga. E os hippies, nao obstante drogando-se tambem, 
contestam a desumanizagao da guerra fria e dos conflitos locais, da socie- 
dade de consume, da tecnocracia59. Uma nova esquerda ameaga a lide- 
ranga dos sectores socialistas (incontestada desde a Segunda Guerra 
Mundial) por parte dos partidos comunistas 60. Em Maio de 1968 eclodia

57. Santamaria Ansa 1968: 190.
58. Igreja CatOlica 1987: 407.
59. Ellul 1969.
60. Cunhal 1971: 12-14, 162-182.
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em Paris uma revolta juvenil que precipitou a queda de De Gaulle no ano 
seguinte. Neste ano de 1969 os estudantes universitarios portugueses 
faziam tremer um regime que cinco anos depois um movimento de capi- 
taes derrubaria. Os jovens adquiriam um peso social cada vez maior, e 
os politicos aproveitavam a sua energia multiplicand© as organiza^oes de 
juventude e fazendo recuar a idade de voto.

1.11. No fim dos anos 50 e principio dos 80, atinge a maturidade a 
viragem ontologica de Heidgger, com a Introdu$do a Metafisica e Sobre 
a questao do ser (1956), Identidade e diferenga e Principio do fundamento 
(1957), e O problema do ser. Ligado a filosofia existencial, porem, perma- 
neceu Jaspers, que desaguou numa filosofia da fe. Tambem existencia- 
lista foi o escritor, ensaista e filosofo Jean-Paul Sartre, que em 1960 
publicava a sua Critique de la raison dialectique e estabeleceu uma impor- 
tante ponte com o materialismo historic©. Do existencialismo e do perso- 
nalismo derivaram obras filosoficas tao importantes como as de Gabriel 
Marcel e Emmanuel Mounier. 1960 e tambem o ponto de chegada da feno- 
menologia de Maurice Merleau-Ponty. Por outro lado, a partir das refle- 
xdes heidggerianas, Gadamer e Paul Ricoeur aprofundavam o filao 
filosofico da Hermeneutica.

Por outro lado, a teoria da informa^ao, surgida em 1948, vai desaguar 
na cibemetica e nas ja referidas descobertas relativas aos acidos nucleicos. 
Nao sendo embora uma teoria cientifica como esta, mas tambem nao uma 
doutrina filosofica, o estruturalismo, oriundo da Linguistica e da Psico- 
logia (Piaget), vai revelar-se uma fecunda tendencia metodologica, capaz 
de enformar amplos campos do saber, da Matematica a Biologia e as Cien- 
cias Sociais, onde se destacaram, entre outros, Michel Foucault e Claud 
Levi-Strauss.

Herdeiros de Hegel, Marx e Freud, os exilados alemaes Hockeimer, 
Adorno e Marcuse vao desenvolver aquilo a que se chamou de «utopia nega- 
tiva», topica de pensamento que teve grande ressonancia nos movimentos 
juvenis deste periodo do seculo XX.

Por seu lado, as Ciencias Humanas atingiam um dos seus pontos mais 
altos, tanto nas novas perspectivas referidas, como na capacidade de uti- 
lizagao das suas descobertas para a manipulate das massas pela propa
ganda e das pessoas (OA 39)61
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1.12. No final da decada de 50, um important© e conhecido filosofo 
das matematicas, Bertrand Russell, publicava um livro que fez furor: Why 
I am not a Christian and other essays (1957), prontamente traduzido em 
varias linguas, inclusivamente a portuguesa.

Ao mesmo tempo, o secularism© se impunha por toda a parte, mesmo 
nos paises islamicos. No Egipto, o coronel Nasser, depois do enorme 
prestigio alcangado com a crise do Suez, inicia uma experiencia de « socia
lism© arabe» a que empresta ainda maior prestigio a «grande barragem* 
(de Assuao), tanto, que nem a Guerra dos 6 Dias conseguiu ofuscar. Este 
ideal, aliado ao do pan-arabismo e das suas tentativas de formaqao duma 
RAU, propaga-se a Argelia de Ben-Bella e Boumedienne, a Siria e ao Iraque. 
Nestes dois ultimos paises, o process© e liderado pelo partido Baas. Ele 
coloca no poder, na Siria, Hafez el-Assad, impondo a primeira constituicjao 
arabe que nao fez do Islam religiao de Estado, e no Iraque, poucos anos 
depois, Saddam Hussein. Mas foi a Tunisia de Bourguiba o Estado arabe 
que mais avanqou na via do laicismo.

0 primeiro Estado muqulmano a realizar a separaqao do Estado do 
Islam foi a (europeia) Turquia de Mustafa Kemal Ataturk. Este regime, 
depois duma reacqao religiosa otomanizante, foi deposto em 1961 por um 
golpe de Estado que depos o primeiro ministro Menderes 62. Em 1973, 
depois dum periodo de instabilidade em que a Constituiqao laica nao foi 
posta em causa, eleiqdes davam a maioria a Bulent Ecevit.

No campo catolico, via-se que a Igreja, atacada por fora e por dentro, 
por demasiado ousada e por falta de ousadia, como conservadora e como 
«estalinista», contestada por padres e por leigos (e ate por bispos), pelos 
retrogrades e pelos progressistas 63, a Igreja Catolica passou um periodo 
dificil antes, mas tambem depois do Concilio Vaticano II.

Porque, correlativamente com estas transformagdes, tambem a Igreja 
Catolica se transformou. Aproveitando a brilhante sintese de Marciano 
Vidal, podemos dizer que, nos anos 60, «de um cristianismo excessiva- 
mente concentrado sobre si mesmo se passa a um cristianismo aberto as 
realidades humanas; a um cristianismo intransigente sucede o cristia
nismo do didlogo e da colaboraqao com todos os homens de boa vontade; 
frente a um cristianismo alheio e ate oposto aos avanqos cientifico-tecnicos 
surge o cristianismo que busca a reconciliagao com a modernidade*64.
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2. A renovagao da Doutrina social da Igreja
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Em termos de Doutrina social da Igreja, a primeira coisa que deve- 
mos a este periodo de viragem e a constituigao do proprio conceito de 
Doutrina Social da Igreja. Utilizado por Pio XII pela primeira vez em 
1941, veio esta expressao posteriormente a ser empregue por Joao XXIII 
(MM 122)65 e pelas Congregates Romanas para a Doutrina da Fe e para 
a Educagao Catolica. Contestada no decorrer do Concilio Vaticano II, ja 
que se achava que o termo «doutrina» fazia pensar num corpo doutrinal 
dogmatico (que ela nao pretende ser), a expressao foi, por isso evitada, 
nomeadamente na redacgao da constituigao Gaudium et spes, Entretanto, 
o modo 76 foi votado e aprovado individualmente com esta expressao, 
que ja nao foi aceite na votagao global. Mas, a pedido de um grupo de 
bispos brasileiros, a expressao «Doutrina social da Igreja» veio a ser 
recuperada na edigao tipica vaticana. Como aparece, alias, em duas outras 
passagens do Concilio (IM 15, AA 31)66, passou a ser utilizada habitual- 
men te, e Paulo VI, na carta apostolica Octogesima adueniens (OA 4, 42)67, 
documento central deste debate, utiliza-a tres vezes, embora sob a forma 
da expressao «ensinamento(s) social(is) da Igreja». Ficou, depois disso, defi- 
nitivamente consagrada ao ser utilizada por Joao Paulo II no discurso de 
abertura da Conferencia Episcopal Latino-Americana de Puebla68.

A Doutrina social da Igreja comegou por tentar apresentar-se como 
um corpo doutrinal. Mas, depois dos debates dos anos 60, ganhou antes 
um sentido formal, que se pode definir como a potencialidade que tern 
a fe crista de iluminar e transformar a realidade social de cada epoca e 
de cada situagao. E, portanto, mais um dinamismo da fe que um corpus 
estatico de doutrina; nao obstante center formulagoes doutrinais (e, se 
as nao contivesse, corria o risco de ficar vazia de conteudo), a Doutrina 
social da Igreja assume-se mais como uma exigencia de ortodoxia e orto- 
praxia do que como um magisterio oficial; nao procura ser um corpo 
doutrinal feito, para poder ser uma reflexao teologica permanente, ques- 
tionada pela realidade humana69. E, por proceder indutivamente a partir
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dos problemas concretos dos homens, e que cada documento tem uma 
historicidade e a tematica um caracter evolutive e se pode admitir urn 
pluralismo de opgoes temporais70. Exemplo acabado deste novo posicio- 
namento e a propria constitui$ao pastoral Gaudium et spes, que, no seu 
todo, foi, no dizer de Mons. Cirarda, «uno de estos textos surgidos sob re 
la marcha de las tareas conciliares»: quer dizer, temas que iam sendo 
suscitados por outros socumentos foram sendo acumulados para consti- 
tuir o corpus doutrinal deste documento, corpus este que foi, e nao so por 
isso, sendo constantemente revisto71. Identicamente, a Conferencia de 
Medellin (que tinha, alias, atras de si toda a historia da CELAM e a Mater 
et magistra) acusa um «nuevo estilo», caracterizado pela analise das situa
tes concretas, e, em face dela, pelo reconhecimento da urgencia de 
algumas solutes, como era o caso da reforma agraria e a denuncia da 
injustiga social como causadora do exito e da expansao da ideologia 
comunista72.

Com efeito, esta nova orientagao metodologica teve, necessariamente, 
consequencias objectuais. Por exemplo, ela que se encontrava inicialmente 
centrada prioritariamente sobre a ordem economica, a doutrina social 
emanada do magisterio da Igreja foi-se estendendo, neste periodo, por 
isso, a outras ordens de relates entre os homens dentro da sociedade73.

2.1. A Doutrina social da Igreja vicejou tranquilamente ate aos 
anos 60. Mas as enciclicas Mater et magistra e Pacem in terris ja anun- 
ciam uma inflexao metodologica. E com elas que se inicia, realmente, um 
movimento de revisao, que continuara durante as discussdes conciliares, 
particularmente a proposito da constitui^ao Gaudium et spes, como ja 
referi. Esta crise de crescimento pode-se considerar terminada, como ja 
disse, com o discurso de Joao Paulo II em Puebla. Nas palavras de Ilde- 
fonso Camacho, a primeira enciclica de Joao XXIII, que, segundo Donald 
Dorr, inicia o processo de longa ruptura entre o catolicismo romano e as 
formas sociais conservadoras74, acusa uma «nueva sensibilidad ante los 
problemas sociales», nao s6 porque detecta problemas novos, mas tambem 
porque encara problemas de sempre com «una mentalidad diferente»75.
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Com efeito, a filosofia subjacente a Doutrina social da Igreja tinha 
sido a neo-escolastica. Mais ainda, segundo alguns tedlogos, o sujeito desta 
doutrina era ainda quase exclusivamente a hierarquia, na sequencia da 
orientagao hierarcologica e centralista do Concilio Vaticano I; as suas 
fontes eram a Revelagao e a Razao, entendida esta como iluminagao da 
ordem ontologica baseada na Lei natural76; o seu metodo era dedutivo, 
partindo de categorias filosoficas e nao de analises sociologicas; o seu 
dualismo radical era integrista, ja que pretendia submeter a ordem social 
a ordem crista: faltava-lhe a af irmagao explicita da genuina secularidade 
e laicidade da vida social. Teve, porem, o inegavel merito de orientar para 
a cristianizagao da vida um cristianismo que, sem ela, se teria perdido 
nos meandros dum intimismo desirmanado da vida social77.

Com o avango da secularizagao78 e ate a sua transformagao no secu- 
larismo como ideologia, os homens comegaram a interrogar-se sobre o 
que poderia trazer o cristianismo e a Igreja a um mundo em crescimento. 
E foi para responder a estes ataques que foi nascendo um novo paradigma 
epistemologico, que bem transparece na Octogesima adueniens: apelo as 
comunidades locais a intervirem (OA 4)79, articulagao dos principios 
evangelicos com as diversificadas situagdes concretas (OA 3-4)80, acei- 
tagao do pluralism© de opinides. Como diz esta Exortagao (OA 50)8l, na 
sequencia da Gaudium et spes (GS 43)82, uma mesma fe pode conduzir a 
compromissos diferentes83. A II Conferencia Episcopal Latino-Americana 
celebrada em Medellin ja o foi em clima conciliar, com o «affectus» e 
«effectus collegialis» propostos pelo Vaticano II e que ja eram timbre 
da CELAM84.

O novo sujeito passa a ser a comunidade crista sob a acgao do Espi
rito Santo. Assim o diz a carta apostolica Octogesima adueniens: «As comu
nidades cristas compete discernir, com a ajuda do Espirito Santo, em 
comunhao com os bispos responsaveis, em dialogo com os outros irmaos 
cristaos e todos os homens de boa vontade, as opgoes e compromissos 
que convem assumir para realizar as transformagdes sociais, politicas
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85. Igreja CatOlica 1987: 426.
86. Vidal 1979: 60; Conference Episcopal Portuguesa 1979: 6-8.
87. Camacho 1991: 366.
88. Cf. Vidal 1979: 80-81; Ibanez Langlois 1989: 24.
89. Igreja CatOlica 1966: 394; Id. 1987: 340-341; SetiEn 1968: 223-224.
90. Vidal 1979: 60-61.
91. Vidal 1979: 67-68.
92. Dussel 1984: 378-381.
93. Vidal 1979: 62.
94. Vidal 1979: 80.

e economicas que se considera de urgente necessidade em cada caso» 
(OA 50)85. Este ideal, conciliar, e o que se vai ensaiando, ao nivel das con- 
ferencias episcopais, como tem sucedido com a Portuguesa pelo menos 
desde 197486. O proprio papa deu o exemplo de exercicio da colegiali- 
dade, ao criar o sinodo universal como instituigao estavel87.

Assim, a Doutrina social da Igreja passou do campo epistemologico 
da Filosofia social para o da Teologia, mais concretamente da Teologia 
moral88, ao articular a razao com a Revelacjao, com vista a iluminar as 
realidades sociais: a «recta razao a luz do Evangelho», como preceitua a 
Gaudium et spes (GS 63)89. Passou a preferir-se o metodo indutivo ao 
dedudtivo e abandonou-se o conceito neo-escolastico de lei natural, que 
a Solicitudo rei socialis preteriu em favor do criterio personalista da 
«dignidade da pessoa humanaw90. Assim, apesar de a constituigao pas
toral Gaudium et spes ser um document© predominantemente etico, desa- 
pareceu dele a obsessao de descobrir e medir pecados. Nao versa apenas 
sobre valores morais, mas tambem sobre os intelectuais, afectivos, sociais, 
culturais. A sua perspectiva nao e ja individualista, mas comunitaria. Nela 
se perfila uma colabora^ao entre a Teologia e as Ciencias humanas. A vida 
familiar, a cultura, a vida politica sao nela encaradas como realidades 
autonomas com fundamento proprio91. Ao contrario do que vinha sendo 
habito nos documentos do magisterio, a enciclica Populorum progressio 
faz citagdes de autores contemporaneos: sociologos, filosofos e teologos.

Por outro lado, a recentemente surgida Teologia da liberta^ao criticou 
a Doutrina social da Igreja por a achar palida, acomodada e ineficaz. 
A partir da Conferencia de Puebla, porem, come^ou a verificar-se uma 
aproximagao reciproca implicita92, que redunda em simpatia da Teologia 
da liberta^ao pela Doutrina social da Igreja a partir da publica^ao da enci
clica Sollicitudo rei socialis em 198793.

Nesta condigoes, o fundamento epistemologico e consequente cons- 
trugao cientifica sao totalmente novos: o Direito natural e substituido pelos 
factos sociais, cientificamente definidos94. E certo que, na enciclica
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Camacho 1991: 254.
Althusser 1970: 43, 57-59, 195-114. Nao pode aceitar-se a «contra-definigao» de ideo- 
logia apresentada por IbaNez Langlois (1989: 247-28, 249). Duma analise serena se 
pode dispor na enciclopedia Logos (Antunes1990). Uma interessante aprecia^ao cri- 
tica da ideologia, dum ponto de vista cristao, aparece na Octogesima adueniens (OA 
27) (Igreja CatOlica 1987: 414).
Igreja CatOlica 1987: 414.
Vidal 1979: 76.
Igreja CatOlica 1987: 413-417; cf. ConferEncia Episcopal Portuguesa 1979: 5-6, 7, 9, 28.

Pacem in terris, Joao XXIII varias vezes apela a razao natural. Mas nao 
a entende como um conjunto estatico de principios universalmente validos, 
«sino como la capacidad dinamica de la humanidad de Hegar al conoci- 
miento de la ver dad moral» 95.

2.2. Outros dominios da expressao humana houve que tentaram o 
mesmo, mas foram cair nos bravos das ideologias. Armadilha que a Igreja 
conseguiu evitar.

Como e consabido, a partir da analise marxiana das sociedades feita 
segundo o prisma da luta de classes, particularmente a partir de A ideo
logia alema, a ideologia passa a ser considerada a forma objectiva, mate
rial, da consciencia. E, como material que e, e consciencia de classe: falsa 
consciencia a consciencia da classe dominante, consciencia revolucionaria 
a consciencia de classe do proletariado. Com Lenine, esta consciencia, a 
ideologia proletaria, confundiu-se com a da vanguarda da classe operaria, 
com a do partido comunista, filiado no movimento internacional comu- 
nista. Numa concepgao estruturada da sociedade (em termos marxianos, 
da formagao social), a ideologia enforma uma super-estrutura, determi- 
nada, em ultima instancia, pelas forgas produtivas. Nesta super-estrutura, 
a religiao, opio do povo, integra a falsa consciencia burguesa: a anti- 
-religiao, o materialismo ateu, a consciencia revolucionaria. Ja nos anos 60, 
atento ao papel social que esta analise confere a religiao, Louis Althusser 
vai classificar a religiao entre os instrumentos de reprodugao das rela- 
goes de produgao 96.

A ideologia assume, na analise marxiana, classica e moderna, por- 
tanto, uma fungao politico-partidaria, progressista, pequeno-burguesa, 
reaccionaria, etc. Ora foi esta fungao que a Igreja nunca aceitou ter 
(cf. MM 16)97, embora nem sempre tenha conseguido evitar ser acusada 
de se ter comprometido com alguma das classes em luta98, mas de que 
a sua doutrina social, a meu ver, conseguiu eximir-se: a Igreja e indepen- 
dente de qualquer ideologia ou partido politico, mesmo com o nome de 
«cristao», tern sido afirmado reiteradamente (OA 25-35)".
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Por se posicionar nesta linha de conduta, a Conferencia de Medellin 
ja «No hizo opciones clasistas; quizo que se fuera mas bien al corazon de 
los pobres que al mundo de los pobres» 10°. Por isso tambem, no discurso 
inaugural da Conferencia de Puebla, o papa, afirmando, na esteira de 
S. Paulo 101 que e ao pastor que incumbe velar pela pureza da doutrinaI02, 
rejeita como incompativel com o Evangelho a « releitura» politica do Evan- 
gelho que apresenta Jesus Cristo «como um comprometido politicamente 
[. ..] e, inclusive, implicado na luta de classes» 103. Demarca-se, assim, de 
qualquer ideologia, mesmo das que se aproximam dos pobres 104, para 
reafirmar que a verdadeira libertaqao e a «liberta^ao de tudo aquilo que 
oprime o homem, e que e libertaqao antes de mais do pecar e do Maligno, 
na alegria de conhecer Deus e de ser por Ele conhecido» (EN 9)105.

A Doutrina social da Igreja nao e uma ideologia, nao contem elementos 
ideologicos, nem se reclama qualquer estatuto ideologic©: nao pertence 
ao dominio da ideologia, mas ao da Teologia, mais concretamente, ao da 
Teologia moral, como vimos (SRS 41),06. No debate entre liberalismo eco
nomic© e socialismo, a Igreja mantem-se equidistante. Mais ainda, por 
motivo da sua universalidade, o magisterio social da Igreja esta e afir- 
ma-se aberto a multiplas realiza^oes concretas e pode inspirar uma 
enorme quantidade de programas politicos e modelos economicos, ate 
porque respeita o pluralism© opcional dos cristaos (GS 43)107. Mas com 
nenhum deles se identifica e a todos reclama o respeito pelas leis do 
Evangelho..

Tambem nao se identifica com o discurso, que e cientifico e nao teo- 
logico, das Ciencias Sociais, embora por razdes diferentes das aduzidas 
por Ibanez Langlois 108, que enferma dum discurso neo-escolastico, par- 
ticularmente nos dominios ontologico e epistemologico. Mas recorre a elas 
como meios de aproximaqao transcendental a realidade sociologica (que, 
ao nivel teoretico, nao e tao positiva como ja nem o neo-positivismo julga). 
Recorre a elas para lhe fornecerem os dados do real que ja faltavam ao 
discurso cientifico, como os neo-positivistas com razao acentuaram.

100. Cardenas 1987: 816.
101. 1 Tim 1,3-7, 18-20; 2, 16; 2 Tim 1,4-14.
102. Igreja CatOlica 1982a: 370.
103. Igreja CatOlica 1982a: 372-373.
104. Igreja CatOlica 1982a: 376; Camacho 1991: 366.
105. Igreja CatOlica 1987: 454; Igreja CatOlica 1982a: 383.
106. Igreja CatOlica 1987: 642.

Igreja CatOlica 1966: 376; Id. 1987: 322; ver tambem os documentos cit. por IbaRez 
Langlois (1989: 24-25).

108. Ibanez Langlois 1989: 24-25.
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Nao obstante a fun^ao metodoldgica que a utopia pode desempenhar 
nos estudos e na investigate etica 109, nem por isso a Doutrina social da 
Igreja constitui uma utopia, uma vez que nasce da Palavra de Deus e do 
Magisterio da Igreja para orientar a ac^ao dos cristaos no seio das situa
tes mutaveis do mundo, em contacto com os desafios que dele provem. 
A Igreja, porem, respeita e ate se abre ao aspecto criativo do pensamento 
utopico a que Paulo VI chama de «imagina$ao prospectiva», fermento de 
transformaQao, que pode orientar para um futuro melhor (OA 37) H0. Mas 
com a prudencia que levou o mesmo papa a opo-la a realidade (1975) e 
a qualifica-la de «simples e ingenua e perigosa» (1976) e de «sonho pura- 
mente ideal», «atraente, mas infecunda e inacessivel» (1978)1U. A aber- 
tura a toda a realidade, factica ou deontoldgica, e o fundamento real do 
ensino social da Igreja112.

2.3. Considerava-se, ate esta altura, o Direito Natural como algo pre- 
-existente a Lei de Deus. Ate se lhe descobria uma antiga formulagao no 
Pro Milone de Cicero, quando fala da «non scripta sed nata lex» H3, e 
procurava-se demonstrar que o Evangelho nao o contradizia nem sequer 
o superava, uma vez que o principio da caridade (do amor universal) ja 
era do Direito Natural, e, portanto, o cristianismo o reassumia e incorpo- 
rava na sua mensagem. E assim Pio XII, que o considerava fonte da Dou
trina social da Igreja, afirmou, no cinquentenario da Rerum nouarum, que 
o Direito Natural deriva da mesma fonte divina que a Revela^ao (SP 5)I14.

Naturalmente que o jus-naturalismo fez epoca, e essa epoca ja nao 
e a nossa. Por isso, muito justamente, de muitos sectores do pensamento 
cristao choveram criticas a esta posigao. Reclamava-se uma maior atengao 
ao Espirito, a leitura dos sinais dos tempos, o dialogo com as Ciencias 
Sociais, uma maior aten^ao a pratica da vida crista e, principalmente, a 
primazia da Palavra de Deus na analise do mundo.

Assim, e ao contrario do que se vinha fazendo, e o Evangelho que passa 
a predominar como fonte de doutrina, e ate passa a predominar totalita- 
riamente: segundo a Mater et magistra, o cristianismo «assume o homem, 
na sua verdade concreta de espirito e materia, inteligencia e vontade»
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Tern sido atraves da Doutrina social da Igreja que os catolicos tern 
vivido o seu compromisso de servigo a Humanidade. Vamos atentar, desta 
renovada «Doutrina» em cinco topicos apenas, que sao orientagoes tema- 
ticas surgidas nesta fase: a atengao aos problemas internacionais, parti- 
cularmente do Terceiro Mundo; a posigao da Igreja como sinal da presentja 
de Cristo no mundo; a identificagao dos Direitos do Homem por parte da 
Igreja; a referencia a mulher, aos jovens e a promogao dos leigos; e a orien- 
tagao marioldgica desta rejuvenescida «Doutrina social».

Igreja CatOlica 1987: 146.
Coste 1964: 148, 149.
Ibanez Langlois 1989: 24.
Igreja CatOlica 1982a: 369, 378-379, 384.

(MM 2)115. Nada se lhe deve subtrair: nem a vida familiar, nem a vida 
profissional, nem os imperatives da economia ll6.

Por isso, muito justamente, Joao Paulo II, na instrugao Libertatis 
conscientia, afirmou, em 1986, que a Doutrina social da Igreja «nasceu 
do encontro da mensagem evangelica com os problemas que emanam da 
vida da sociedade»; «essencialmente orientado para a aegao, esse ensina- 
mento desenvolve-se, como vimos, em fungao das circunstancias muta- 
veis da histdria. Por esse motivo, com principios sempre validos, inclui 
tambem juizos contingentes. Longe de constituir sistema fechado, perma- 
nece constantemente aberto as questoes novas que nao cessam de 
se apresentar» U7.

No discurso inaugural da III Conferencia Geral do Episcopado 
Lationo-Americano, destinada a elaborar doutrina social, Joao Paulo 11 
ja se congratulava pela reuniao de todos esses bispos para aprodundarem 
o sentido das suas missdes e pela sua comunhao com o papa, e recomen- 
da-lhes que estejam abertos a inspiragao e ao impulso do Espirito e se 
deixem guiar por Ele. E afirma, citando a Octogesima adueniens, que a 
Doutrina social da Igreja «brota da luz da Palavra de Deus e do Magis- 
terio autentico e da presenga dos cristaos no seio das situagoes do mundo 
que variam e em contacto com os desafios que de tais situagoes provem. 
Esta doutrina social, portanto, comporta principios de reflexao, mas 
tambem normas para julgar e directrizes para a acgao» I18.

3. Cinco aspectos da Doutrina social da Igreja dos anos 60-70
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Igreja CatOlica 1991: 9, 31, 51, 53.
Ibanez Langlois 1989: 8-9.
Weber 1979: 352.
Cf. Camacho 1991: 251, 256.
Igreja CatOlica 1987: 199.

Logo no inicio da sua ultima enciclica, Joao Paulo II poe em paralelo 
as «coisas novas» que motivaram a enciclica leonina com as «"coisas 
novas” que nos circundam e em que nos encontramos como que imersos» 
(CA 3). Sao elas os «acontecimentos dos ultimos meses do ano de 1989 e 
dos primeiros de 1990» (CA 12). E sao eles: a queda de ditaduras na Ame
rica Latina, na Africa e na Asia no decorrer dos anos 80 (CA 22), a crise 
dos regimes comunistas, e a queda do bloco de Leste por meios nao vio- 
lentos em 1989-90 (CA 23),I9.

Mas foi so com Pio XII que se inaugurou a sistematica interven^ao 
do Magisterio papal sobre a doutrina internacional da Igreja. Foi depois 
dele que surgiram a Pacem in terris de Joao XXIII, de 1963, e os documen- 
tos de Paulo VI, de 1963, 1964, 1965, 1967 e 1975. Depois deste ultimo, 
a continuidade projecta-se em grande numero de textos pastorais de Joao 
Paulo II, particularmente na sua mensagem a ONU, de 1978, e na enci
clica Sollicitudo rei socialis, de 1987 I2°. Nestes ultimos 60 anos, foi-se 
adensando em progressao acelerada a publica^ao de textos do magisterio 
pastoral papal sobre problemas internacionais.

3.1.1. A Pacem in terris, que, na altura, causou sensagao tanto a Leste 
como no Ocidente l21, tern o merito de sistematizar a Doutrina social da 
Igreja anterior sobre questoes internacionais. Com efeito, se Leao XIII 
e Pio XI foram polemicos, ja Pio XII foi doutrinario. Mas a enciclica Pacem 
in terris foi, apesar de tudo, a primeira enciclica politica desde Leao XIII. 
Porque, mesmo Pio XII, que desenvolveu um importante magisterio sobre 
questoes politicas, nunca o fez sob a forma solene duma enciclica I22.

A enciclica Pacem in terris comega por distinguir entre humano e irra- 
cional (PT 6)123. Depois, no dominio do humano, que e o que lhe interessa, 
estabelece, para o estudar, um esquema tematico e uma topica. 0 esquema 
tematico assenta numa hierarquia que come$a nas relagoes inter- 
-individuais, parte depois para as rela$6es entre os cidadaos e a autori-
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dade publica; depois as relagoes entre as comunidades politicas; para 
finalizar com a analise das relagoes entre estas comunidades e a comuni- 
dade mundial que, segundo ela, se impoe construir, por exigencia do bem 
comum universal (PT 7)124. Este esquema topico encontramo-lo ja em 
Bento XV, ate porque remonta a Taparelli d'Azeglio 125. Mas, levado as 
mais fecundas consequencias por Joao XXIII, explorou-o este papa 
segundo a sua topica propria e que assenta nos quatro criterios: da ver- 
dade, Justiga, amor (ou solidariedade) e liberdade (PT 35, 37, 45, 86, 91, 
98, 120, 149, 163)126.

Seguindo este esquema, Joao XXIII aproveita para formular o voto 
de que «a mesma lei natural que regula as rela$des entre os cidadaos regule 
as relates entre as respectivas comunidades politicas». E um princfpio 
tradicional da Etica do Magisterio, com base no qual se condenou o nacio- 
nalismo, por se o considerar da ordem do egoismo 127. Em Joao XXIII, 
ele serve para definir que as relagoes entre as comunidades politicas 
se devem pautar tambem, como se disse, pela verdade, pela justi^a, 
pela solidariedade e pela liberdade (PT 80-85)128, que regem as relaqoes 
inter-individuais.

Respeita-se a verdade respeitando a igualdade entre os povos, com 
a consequente renuncia a toda a especie de racismo e propositos de hege- 
monia, procurando-se, pelo contrario, a ajuda dos mais aos menos bem 
situados, veiculando uma informa^ao veridica que promova os valores 
nacionais de cada na^ao e respeite os respectivos direitos (PT 86-90)129. 
De facto, Joao XXIII aproveita (PT 86)130 para definir tambem os direitos 
dos Estados, a semelhanga do que fizera para as pessoas individuals. 
Sao eles o direito a existencia, ao desenvolvimento e aos meios necessa
ries para o conseguir, a ser o proprio Estado o primeiro responsavel pelo 
seu desenvolvimento, e o direito a boa fama e as honras internacionais.

Pautam-se pela justi^a as relagdes internacionais que reconhecem os 
direitos e respeitam os deveres dos povos, de modo a que nenhuma cornu- 
nidade lese ou oprima outra comunidade (PT 91-93)131. Neste caso estao, 
particularmente, as minorias etnicas que devem ser respeitadas e de modo

124. Igreja CatOlica 1987: 199; cf. Coste 1964: 186-188, 192.
125. Coste 1964: 122, 193, 194; IbaAez Langlois 1989: 157.
126. Igreja CatOuca 1987: 204, 205, 206, 215, 216, 221, 227, 231: cf. Camacho 1991: 253. 

Coste 1964: 158-169; IbaNez Langlois 1989: 159; ConferEncia Episcopal Portuguesa 
1979: 40.
Igreja CatOlica 1987: 214-215.
Igreja CatOlica 1987: 215-216; Camacho 1991: 273.
Igreja CatOlica 1987: 215-216.
Igreja CatOlica 1987: 216-217.
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algum oprimidas ou subjugadas 132. A Igreja condena, de modo inequi- 
voco, qualquer tipo de genocidio. Mas tambem condena o etnocentrismo 
e os exageros que possa haver nas lutas nacionalistas, advogando tanto 
quanto possivel a coexistencia (PT 94-97)133.

A solidariedade realiza-se atraves das associates que se iam, como 
vimos, formando, e da coopera^ao e intercambios culturais entre as comu- 
nidades politicas, tendo em vista corrigir as desigualdades entre as nagoes 
em termos de populagao, capitais, terra e desenvolvimento (PT 98-102)134. 
Opunha-se a este imperative de solidariedade a corrida armamentista que 
urgia travar, ate porque se fazia em prejuizo da solidariedade interna- 
cional. A paz nao deve conseguir-se pelo equilibrio militar, mas pela con- 
fianga reciproca entre os Estados, onde se destaca aquilo que o papa 
chamou «desarmamento das consciencias» (PT 109-1 19)135, ja que a 
guerra nao e meio eficaz de conseguir a paz (PT 126-128)136. E-o, pelo con- 
trario, a entreajuda entre as na?6es» com particular destaque para o auxilio 
aos povos subdesenvolvidos, desde que respeitando a sua identidade cul
tural e auto-determina^ao (PT 121-125)137.

O respeito pela liberdade implica o da independencia das na^des 
(PT 120)138. Em 1939, Pio XII, na enciclica Summi pontificatus, tinha defi- 
nido como pressupostos do Direito internacional a independencia dos 
Estados e a sua fidelidade aos pactos I39. Mas agora poe-se o acento na 
entreajuda, por se considerar que a independencia dos povos ate entao 
colonizados nao deve ser apenas uma situa^ao consentida, antes uma 
situagao positivamente conquistada, e por todos desejada (e nao s6 pela 
na^ao que dela veio a beneficiar directamente).

Tambem ja Pio XII, sem deixar de reconhecer a utilidade da instituigao 
estatal, chegou a propor, para reger a comunidade mundiall40, a consti- 
tui^ao dum organismo politico supra-nacional,41, na esteira, alias, de 
Vitoria, de Suarez e de Taparelli d'Azeglio I42. Baseavam-se eles no pres- 
suposto, que remonta aos estoicos, mas a que o cristianismo reforgou o

SetiSn 1968: 235.
Igreja CatOlica 1987: 217; Camacho 1991: 274.
Igreja CatOlica 1987: 218-219.
Igreja CatOlica 1987: 219-221; Camacho 1991: 275-277.
Igreja CatOlica 1987: 222-223.
Igreja CatOlica 1987: 221-222.
Igreja CatOlica 1987: 221.
Coste 1963:
Coste 1963:
Coste 1963:
Coste 1963:
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sentido, da unidade da especie humana e igualdade radical de todos os 
homens. Este principio nunca foi concebido apenas como ontologico, mas 
tambem fenomenoldgico. Com efeito, Suarez refere-se a unidade do genero 
humano como «unitatem non solum specificam, sed quasi politicam et 
moralem® 143. E, a partir deles, estes dois postulados (da unidade e da 
igualdade do genero humano) constituem ainda hoje base teorica do 
Direito internacional144. E sao estas posigdes que estao na mente do 
«papa angelicov 145, como da constitui^ao pastoral Gaudium et spes (GS 
82)146. Com efeito, a li$ao biblica incute a ideia da origem comum de 
todos os homens 147 e e nela que se baseia o principio da igualdade 
radical de todos os homens como criaturas de Deus e o principio 
(evangelic© l48) da fratemidade universal149.

E foi na sequencia destes principles e tomadas de posi^ao que se veio 
a afirmar uma posi^ao sistematica por parte do Magisterio da Igreja sobre 
politica internacional.

Com a nova optica que se foi depois progressivamente instituindo a 
partir de Joao XXIII, a Mater et magistra constata como sinal (positive) 
dos tempos a interdependencia entre os povos, que aparece como caminho 
para a constituigao da comunidade das na^des (MM 157, 200)150. Ela apa
rece como resultado da descoloniza^ao, decerto. Mas tambem nao deixa 
de observar-se que, para a existencia desta comunidade das nagdes se 
impoe o reconhecimento duma ordem moral objectiva (MM 205)151, cujo 
fundamento, para ser universal, tera de residir em Deus (MM 208),52.

Foi nesta ordem de ideias que Joao XXIII, na Pacem in terris advogou 
a necessidade duma autoridade mundial para garantir o bem comum 
(PT 135-137)153. Devera ela resultar do consentimento dos Estados e 
nao ser imposta pela for^a e ser isenta e imparcial e devem as suas 
relates com os Estados ser regidos pelo principio de subsidiaridade 
(PT 138-141)IS4. E, segundo o papa, a ONU, apesar das suas deficiencias,
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aparece francamente no caminho que levara a realizagao deste desiderato 
(PT 142-144)155.

A importancia das instituigoes colectivas internacionais vira a ser 
ainda sublinhada por Paulo VI, logo na sua primeira mensagem do Dia 
Intemacional da Paz. Ele mesmo vai tomar a iniciativa, ao criar a Comissao 
Pontificia «Justiga e Paz» 156.

3.1.2. As relagoes entre os paises desenvolvidos e os paises sub- 
desenvolvidos constituem, ja o dizia Joao XXIII, «o maior problema 
da epoca moderna» (MM 157)I57, a comegar pela falta de verdade que 
tern significado.

E, agora que ja nao era mais o liberalism© a ditar os habitos de com- 
portamento intemacional, tambem adiantava a solugao. Segundo o papa, 
que aqui repetia um texto seu do ano anterior, «Todos somos solidaria- 
mente responsaveis pelas populagdes subalimentadas» (MM 158, 161)I58. 
E, citando a primeira epistola de S. Joao 159, Joao XXIII afirmava que 
esta solidariedade nao devia limitar-se a casos de urgencia, pontuais: pelo 
contrario, realiza-se «colocando a disposigao desses paises os capitals 
indispensaveis para iniciar e acelerar o progress© economic© segundo 
criterios e metodos modernos» (MM 163)160, deve ser desinteressada 
(MM 173)l61, e deve ser de modo tai, que as nagdes economicamente 
desenvolvidas, ao ajudar as mais atrasadas, respeitem a sua individuali- 
dade e procurer© «veneer a tentagao de projectar sobre elas a imitagao 
da sua maneira de viver» (MM 170),62. Nao devem servir-se da ajuda 
para fins de hegemonia (MM 171)163, nem daquilo que veio a ser chamado 
de neocolonialism© (MM 172)164, que o papa denuncia como causa de sub- 
desenvolvimento.

Important© e ainda Joao XXIII ter chamado a atengao para a dife- 
renga, que nao e s6 de conceitos entre desenvolvimento e crescimento eco
nomic© (MM 168)165. E, nesta ordem de ideias alerta para que nao se

Igreja CatOlica 1987: 226; Camacho 1991: 278-281.
Igreja CatOuca 1992: 13; Camacho 1991: 361-362.

157. Igreja CatOlica 1987: 175.
158. Igreja CatOlica 1987: 176, 177.
159. 1 Jo 3,16-17.
160. Igreja CatOuca 1987: 178.
161. Igreja CatOlica 1987: 178.

Igreja CatOlica 1987: 177.
Igreja CatOlica 1987: 178.
Igreja CatOlica 1987: 178.
Igreja CatOlica 1987: 177.
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confundam os meios com o fim, promovendo-se um desenvolvimento 
apenas material (MM 175-177)166.

Estas ideias, que afloram ao sabor do desenrolar do discurso na Mater 
et magistra, apresentam ja uma formulagao sistematica na Pacem in 
terrisl67, como vimos. Recordem-se os criterios: de verdade, que leva a 
esbater as desigualdades entre os povos, inclusive as economicas; de jus- 
tiga, que implica o reconhecimento do direito ao desenvolvimento econo- 
mico e aos meios para o conseguir; de solidariedade, que implica a mutua 
e desinteressada ajuda.

Estas preocupa^oes virao a merecer notavel desenvolvimento a partir 
do seu sucessor, Paulo VI. Assim aconteceu, a partida, com o Concilio 
Ecumenico Vaticano II, na constitui^ao pastoral Gaudium et spes, que 
reafirma as posi^oes joaninas a proposito da definigao de «bem comum» 
intemacional, que a crescente interdependencia entre as na^des impoe 
(GS 26),68. Caso identico se passa com a definigao crista de desenvolvi
mento (progressio, diferente de crescimento, que, nas palavras do concilio, 
e express© por incrementum). No entender desta constituigao, o desenvol
vimento deve ser um servigo ao homem. Tern, por isso, que se referir a 
todo o homem (desenvolvimento integral) e a todos os homens (desenvol
vimento solidario) (GS 64),69. Os bens foram criados para todos, pelo que 
se impoe esbater as diferengas entre sociedades desenvolvidas e subde- 
senvolvidas (GS 69-70)170.

O maior obstaculo a um desenvolvimento integral e solidario e o eco- 
nomicismo (tanto dos paises de economia de mercado como dos de plani- 
ficagao central), que e, afinal, responsavel pela clamorosa contradigao 
existente entre imensas multidoes que carecem do necessario e minorias 
que desperdicam os bens que sao de todos (GS 63)171. Para o evitar, ha 
que encarar de modo diferente o desenvolvimento e respectivas metas. 
Este nao deve ter por objectivo o mero incremento de produtos, nem o 
beneficio, nem o poder, mas o servigo do homem, do homem integral, tendo 
em conta tambem as suas necessidades intelectuais, morais, espirituais 
e religiosas, e de todos os homens sem distingao de raga ou continente 
(GS 64). 0 desenvolvimento deve, por isso, estar submetido a razao e ser 
protagonizado por todos os homens (GS 65)172. Por estes motives, as rela-
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goes entre paises ricos e paises pobres terao de ser pautadas por outra 
escala de valores: em vez do criterio da utilidade, o da colaboragao; em 
vez da exploragao, a promogao; e o servigo em vez do objectivo de 
dominagao 173.

Este documento, porem, fica-se pela denuncia e por principios gerais. 
De concreto, apenas denuncia, nas entrelinhas do n.° 65, a transferencia 
de bens dos paises subdesenvolvidos para as suas patrias por parte dos 
imigrantes tecnicos provenientes dos paises desenvolvidos, tantas vezes 
a titulo de ajuda. Mas nem para este caso concreto nem para os de ordem 
geral sao adiantadas solugdes. Esse serA um dos objectives da enciclica 
Populorum progressio.

Nesta enciclica, Paulo VI retoma a concepgao crista de desenvolvi- 
mento, como desenvol vimento integral do homem, is to e, «promover 
todos os homens e o homem todo», pelo que a medida do desenvolvimento 
nunca devia cingir-se apenas a indicadores exclusivamente economicos 
(PP 14)174. Como desenvolvimento integral da pessoa, consequentemente, 
o desenvolvimento so o e se se estender tambem as sociedades e a huma- 
nidade inteira (PP 17)175. Por outro lado, define o papa que o crescimento 
nao deve redundar em factor desumanizante (PP 18-19)176: nao prejudicaj 
o ser por causa do ter 177. O desenvolvimento tern de ser uma caminhad; 
do menos humano para o cada vez mais humano (PP 21)178.

Assim, o caminho para humanizar as instituigdes passa por evitar 
que dividam o homem, que o desenvolvimento econdmico se faga com 
atropelo de outros valores, e vice-versa. Como veio depois a dizer Joao 
Paulo II em Puebla, «e condigao indispensavel para que um sistema eco
ndmico seja justo, que ele propicie o desenvolvimento e a difusao da ins- 
trugao publica e da cultura. Quanto mais justa for a economia, tanto mais 
profunda sera a consciencia da cultura» 179. Caso contrario, estaremos 
perante uma fabrica de monstros, donde ja sairam o homo oeconomicus, 
como o homo politicos ou o homo religiosus.

Voltando a enciclica Populorum progressio, verificamos que ela se 
baseia ainda no principio, tambem conciliar (GS 69), do destino universal 
de todos os bens, alias em coerencia com a sua referida ideia de desenvol-
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vimento integral, tanto mais importante, quanto nenhuma sociedade tem 
mostrado capacidade para se desenvolver autonomamente: o desenvolvi- 
mento tem, por isso mesmo, de ser solidario l80. Na mesma ordem de 
ideias, Paulo VI constata a mundializagao dos conflitos socio-economicos 
(PP 9)181.

Mas nao se fica pelos principios gerais: antes adianta pistas de solucjao. 
Segundo esta enciclica, os paises ricos devem ceder parte dos seus recursos 
sob a forma de assistencia aos paises pobres, e ha que modificar os 
mecanismos do comercio internacional, que sempre desfavorecem os 
mais fracos (PP 44)182. No ambito da assistencia aos paises pobres, 
descobre-se o importante dever de lutar contra a fome, tanto por impera
tive cristao 183 como por dever de solidariedade (PP 45-50)I84. Mas ha 
mesmo que ir mais longe e criar mecanismos e institui^oes de colabora^ao 
mundial, com fundos nem que sejam retirados da corrida armamentista 
(PP 51-53)185.

Mas todas as ajudas, sejam elas quais forem, serao ineficazes e meros 
atenuantes passageiros, se nao se modificar o sistema de comercio inter
nacional: ha que corrigir distorsdes e travar o crescimento delas, nem 
jue para tai tenha de ser questionado o proprio liberalismo economico 

KPP 58)186, ate porque ja esta provado que o livre comercio tem redun- 
dado em ditadura economica. Nem vale a pena falar em liberdade comer- 
cial, enquanto se nao fizer reinar a justi^a: e ela que deve inspirar as 
convengdes intemacionais (PP 59-60)I87.

E foi dentro desta linha de pensamento que Paulo VI lembrou (EN 
31)188 os dagos profundos» que unem a evangelizagao e a luta pela pro- 
mogao humana. Porque o homem a evangelizar se encontra condicionado, 
entre outros, por indiscutiveis problemas socio-economicos. Mas tambem, 
porque se nao pode «dissociar o piano da Criagao do piano da Redengao, 
um e outro a abrangerem as situagoes bem concretas da injustiga que 
ha-de ser combatida e da justiga que ha-de ser restaurada»; «como se 
poderia», dizia o papa Montini, «como se poderia, realmente, proclamar
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Os problemas do desenvolvimento e da justi^a a nivel internacional 
eram (e ainda sao) prementes neste periodo de desigualdades, particular- 
mente com o crescimento da assimetria Norte-Sul a nivel mundial. Mas, 
em pleno clima de guerra fria, outro problema candente era o da paz. 
Nao so porque, como a Igreja vinha denunciando, em armamento se dis- 
pendiam verbas que matariam a fome a tanta gente, mas tambem pelo 
risco de uma hecatombe nuclear, que destruiria a humanidade inteira.

Por isso foi tao bem recebida a iniciativa de cria$ao dum Dia Mun
dial da Paz e sua fixa^ao em 1 de Janeiro, tomada pelo papa Paulo VI em 
1968 195. Atraves das respectivas mensagens tern o Magisterio produzido 
grandes curtas mensagens que bem sintetizam o seu pensamento em dou- 
trina da apaziguamento internacional.

Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica 1992: 5, 11.

o mandamento novo sem promover, na justi^a e na paz, o verdadeiro e 
autentico progresso do homem?»189. E Joao Paulo II recordava em 
Puebla que a missao evangelizadora da Igreja «implica como parte indis- 
pensavel a acgao em prol da justi^a e as tarefas de promogao do 
homem» 19°.

Alem disso, e para que todos estes desideratos se realizem, e urgente tam
bem combater o nacionalismo, o etnocentrismo e o racismo (PP 62-63)i91. 
So com a instauraqao da caridade se construira uma humanidade mais 
justa, mais harmonica, porque mais fraterna (PP 65)192, ate porque, 
segundo a enciclica Populorum progressio, o desenvolvimento e o nome 
novo da paz (PP 76)193.

O apelo de Paulo VI tern, porem, demorado a surtir efeito. Com efeito, 
ainda em Puebla se lamentava Joao Paulo II pelo facto de os mecanismos 
dominantes a nlvel mundial nao serem os do humanismo, mas os mate- 
rialistas, que «geram, a nivel internacional, ricos cada vez mais ricos ao 
lado de pobres cada vez mais pobres» 194.

3.1.3. A realiza^ao da paz
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Segundo Paulo VI, tern constituido obstaculos a paz: a corrida aos 
armamentos (1968)I96, 1971 197, 1976 198), de modo tai, que «o comercio das 
armas atinge muitas vezes niveis de primado nos mercados internacio- 
nais» (1976)199, e os «focos de guerra e de guerrilha» (1976) 20°; o egoismo 
nas relagoes entre as na^oes (1968)201 e a degeneragao do sentimento 
nacional em nacionalismo (1976)202; a «luta pelo prestigio internacional 
e pelo poder politico» (1971)203; a «supremacia dos interesses econo- 
micos, com o facil abuso da exploraqao dos mais fracos» (1971)204; a vio
lencia para que sao empurrados aqueles a quem nao sao reconhecidos os 
direitos a vida e a dignidade Humana (1968)2O5; o odio e a luta de classes, 
geradores de «uma guerra endemica internacional e civil» (1971)206; a 
consequente divisao do mundo «por irreduziveis ideologias, potente e 
encarni$adamente organizadas, que repartem entre si os Povos, e, quando 
lhes e concedida liberdade, fazem com que eles se subdividam, no inte
rior das proprias estruturas, em partidos e facgoes» (1976)2O7; o terro- 
rismo e a tortura (1971) 208; a violencia passional ou cerebral, fruto da 
decadencia moral, do pessimism© social e da falta de amor, e que conduz 
a violencia ideal fruto duma justiqa insatisfeita (1976)209; o particula
rism© racial e ideologico (1971) 2,°; em suma, a falta de verdade, parti- 
cularmente da verdade antropologica, como, ao seu jeito, com felicidade 
acentuou Joao Paulo II (1980)2H.

Um dos erros mais graves tern sido a concepqao da paz como «um 
mero equilibrio de formas poderosas» (1971)212. Com efeito, Paulo VI bem 
acentuou que a paz nao e uma tregua de conflitos (1976)213, nem um
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cruzar de bravos ante a violencia, nem a fuga as responsabilidades: paz 
nao e pacifismo, disse ele logo em 19682I4. E bem aproximou os homens 
da concceptjao biblica de paz ou da concep^ao da paz como «plenitude 
de todas as coisas»; alias, a Gaudium et spes identificou a paz com a jus- 
ti^a, sendo a justi^a efeito da ordem estabelecida pelo Criador (GS 78)2I5; 
nesta linha de pensamento se situa Paulo VI, quando identifica a paz com 
a ordem (1977)2i6.

Para se conseguir realmente a paz, o que e necessario, disse-o Paulo VI 
em 1968, e um «espirito novo» 2I7. Este espirito novo passa pelo desarma- 
mento (1976)2I8, sem duvida. Mas passa tambem: pelo reconhecimento e 
pela instauracjao efectiva dos Direitos do Homem (1969)2I9; pela instau- 
ragao, tambem, da justiga: da justi^a nacional, social, cultural, e da jus- 
tiga economica que faz cada um estar em condi<?oes de realizar o proprio 
desenvolvimento (1972) 22°. «A paz nao existira nunca sem a fome e sede 
de justiga» (1974)221. (Foi por ja entender as coisas assim que a Confe- 
rencia de Medellin, ao reafirmar a sua preferencia pela paz, acrescentou 
que assim a preferia, mas na luta pela justi^a 222).

Por isso, na opiniao de Paulo VI, impoe-se uma pedagogia, «uma edu- 
ca^ao para a paz» sem a qual sera impossivel a efusao desse «espirito 
novo». Como a paz «comeQa no interior dos cora$des», e necessario 
«ensinar os homens a amarem-se, a reconciliarem-se e a perdoarem-se 
mutuamente» (1970 e 1974)223. (A reconcilia^ao humana, reafirmada em 
1975 224, aplica uma das directrizes do Concilio Vaticano II (GS 82)225). 
Mas como, na opiniao deste papa, sao as ideias que guiam o mundo 
(1974)226, ha que ensinar os homens a «obedecer a lei justa e a autoridade 
legitima», mas sem nunca se alhearem da razao do bem comum e da liber- 
dade moral dos homens (1974)227.
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Cf. Coste 1964: 149 n. 31. O texto em questao (Flp 1,27) e traduzido na Vulgata Cle
mentina por «digne Euangelio Christi conuersamini» e na versao liturgica portuguesa 
(2.a Leitura do 25.° domingo comum do ano A), jA mais exacatamente, por «procurai 
comportar-vos de maneira digna». Ora, no texto original, ordena o Apostolo aos cris- 
taos de Filipos: too EixxyYtXfov -cou xpiorov KoXiTeueoOe, usando precisamente o impe
rative presente da voz media do verbo koXlteuw, que significa viver em sociedade, na 
polis, naquilo que na dicotomia augustiniana vira a ser chamado de aciuitas terrena* 
(Journel 1911: [n. 1763]).

Mas a grande novidade da Doutrina da Igreja neste periodo e a recon- 
cilia^ao com o mundo, iluminada pela Palavra de Deus. E principio que, 
afinal, remonta a S. Paulo que, na Carta aos Filipenses, recomenda a aegao 
dos cristaos no mundo e que ela se oriente por este parametro 236, muito

0 respeito pela liberdade humana foi repetidas vezes apontado como 
condiqao necessaria da paz (1966, 1981)228, ate porque, como acentuouo 
papa actual, ela e uma das componentes essenciais do homem (1981)229.

Nesta linha duma renovada antropologia, a procura da paz apare- 
ce-nos como um movimento em favor da vida (1977)230 e da fraternidade 
universal (1976) A educa^ao para um espirito novo e tan to mais neces
saria quanto a paz «pode ter que chegar mesmo a fazer renuncias graves, 
na competi^ao pelo prestigio, na corrida aos armamentos, no esquecimento 
das ofensas e na remissao das dividas; tera ate que ir ate ao ponto da gene- 
rosidade do perdao e da reconciliaqao» (1974)232, como ja vimos. Como 
disse Paulo VI logo na sua primeira mensagem, a paz s6 pode ser «fun- 
dada na verdade, na justi^a, na liberdade e no amor» 233.

Sendo, como e, uma composiqao de rela^oes entre homens prepotentes 
e voluveis, a paz exige uma terapia continuada (1976)234. Pois so duma 
terapia assim podera nascer, ainda segundo Paulo VI, «uma nova menta- 
lidade universal da convivencia humana — mentalidade nao ceptica, nao 
vil, nao inepta, nao esquecida da justi$a, mas generosa e amorosa» 
(1975)235.
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embora a Igreja, subsequentemente, nem sempre assim tenha entendido. 
De facto, de acordo com o Evangelho e suas constantes reinterpretagdes 
por parte dos Apostolos, nao podemos aceder a cidade celestial senao 
desempenhando a missao a que somos chamados na cidade terrestre 237.

Esta localiza^ao da Igreja no mundo tinha ja sido um dos topicos do 
pensamento de Pio XI238. Mas o dominio do social ganhou, a partir dos 
anos 60, uma importancia cada vez maior na doutrina e nas preocupa^des 
da Igreja 239. Segundo D. Jose Policarpo, baseia-se esta orientagao nos 
seguintes pressupostos: a Igreja e Sacramento universal de salvagao e 
nessa qualidade enviada ao mundo; o mundo esta na sua totalidade sob 
o signo da reden^ao de Cristo; no ambito da historia Humana trabalha 
o Espirito de Deus e e Ele que constroi a convergencia final entre a 
humanidade e o Reino de Deus. £, alias, nestes pressupostos que se 
baseia tambem a visao optimista do mundo como «comunidade dos 
homens criados por Deus e salvos por Cristo, todos chamados ao Reino 
de Deus» 24°.

Nas realidades temporais, ha «un reflejo de la realidad divina, de su 
verdad y de su bondad» 241. Importa, portanto, antes de mais, aprofundar 
o conhecimento do mundo, para descobrir nele os sinais do Reino de Deus. 
E, porque, como se disse, o Espirito Santo actua na Historia levedando-a 
a partir de dentro, eles sao de duas ordens: por um lado, certos dina- 
mismos, valores, intui^des da consciencia colectiva dos povos que sao 
portas abertas a mensagem da Igreja; por outro, realidades positivas onde 
se podem reconhecer, mesmo fora da Igreja, valores do Reino de Deus, 
que so esperam uma referenda explicita e consciente a Jesus Cristo 242.

A Igreja, nao obstante ser o «sinal historico» do Reino de Deus, faz 
parte da humanidade. Por isso, se nao pode identificar-se com o mundo, 
tambem se nao pode separar dele radicalmente. E esta posi^ao que 
exprime a constituigao Gaudium et spes (GS 40) ao falar da «terrestris et 
caelestis ciuitatis compenetratio» («compenetra^ao da cidade terrena com 
a celeste» 243), que D. Jose Policarpo traduz por «interpenetragao» 244.

237. Coste 1964: 164.
238. Weber 1979: 384-388.
239. Vidal 1979: 75.
240. Policarpo 1985: 397.
241. SetiEn 1968: 219.
242. Policarpo 1985: 398-399.
243. Igreja CatOlica 1987: 318.
244. Policarpo 1985: 399, 402.
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3.2.1. Por isso, ja na Mater et magistra o papa Joao XXIII se vira na 
necessidade de esclarecer que a Igreja se preocupa tambem «com as exi- 
gencias da vida quotidiana dos homens, nao so naquilo que diz respeito 
ao sustento e as condi^des de vida, mas tambem no que se refere a pros- 
peridade e a civilizagao, nos seus multiplos aspectos, dentro do condicio- 
nalismo das varias epocas» (MM 3) 245.

E, na Pacem in terris, Joao XXIII alertara para o facto de que, em 
muitas filosofias «erradas», ha valores e tantos outros vectores a apro- 
veitar (PT 159)246. £ que, como diz o cardeal Ratzinger, «ha valores que, 
mesmo tendo nascido fora da Igreja, podem, uma vez examinados e corri- 
gidos, encontrar o seu lugar numa visao de Igreja». Isto, porem, nao 
quer dizer que a abertura da Igreja ao mundo seja unilateral ou apenas 
receptiva. Os cristaos tern de se conceber como a minoria que sao, mas 
minoria activa, minoria em desconformidade com o mundo, pelo que pre- 
cisam de «reencontrar a coragem do anticonformismo, a capacidade de 
se opor, de denunciar muitas das tendencias da cultura ambiente* 247. 
Os cristaos tern de evitar o risco de se identificarem ou confundirem com 
o mundo, para poderem nega-lo quando for preciso 248.

Esta abertura ao mundo e feita com humildade 249, mas, por isso 
mesmo, sem complexos. Citando palavras do divino Salvador 250, o papa 
Paulo VI afirmava, na sua mensagem do Dia Mundial da Paz de 1977, que 
batia a porta do mundo como «aquele Peregrino do costume, que percorre 
as vias do mundo sem nunca se cansar»251, como pastor em busca da 
ovelha perdida 252. E mais eloquente e ainda o tom de suplica que assume 
a mensagem do ano seguinte253. Mas, como disse, a Igreja realiza esta 
abertura sem complexos. Ela dialoga com o mundo porque esta no mundo, 
porque nunca aceitou que o mundo a relegasse para um ghetto. Em men
sagem endere^ada a maior instancia mundial, a ONU, em 2 de Dezembro 
de 1978, Joao Paulo II rejeitou categoricamente a pretensao secularista 
de «querer reduzir o facto religioso A esfera meramente privadaw254.
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Policarpo 1985: 398.
Igreja CatOlica 1987: 227.
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IbaAez Langlois 1989: 32; Camacho 1991: 253-254 n. 5.
Igreja CatOlica 1966: 345; Id. 1987: 292.
Cirarda 1968: 150; Santamaria Ansa 1968: 174.
Igreja CatOlica 1992: 11.
Igreja CatOlica 1992: 11, 101, 189.
Igreja CatOlica 1992: 21, 71, 131, 189.

Por outro lado, a relagao da Igreja com o mundo e uma relagao de 
amor. A Igreja e, como se disse, enviada. Ora uma das componentes do 
conceito de envio em missao e a obrigagao de amar aquele a quern se e 
enviado 255.

A Igreja, como faz parte integrante da humanidade, esta no mundo 
aberta a ele (e nao assepticamente isolada dele), nao por condescendencia 
nem por concessao, mas por convicgao. Era neste sentido que a Pacem 
in terris (PT 147)256 aconselhava os cristaos, na sua qualidade de cristaos, 
a comprometerem-se como tais na vida civil. Com efeito, a Igreja e a 
unica entidade teoforica por instituigao divina. Para organizar a Terra 
com Deus 257, e necessario recorrer a Igreja. Ora, como ensina Paulo VI, 
«o homem pode organizar a terra sem Deus, mas sem Deus so a pode orga
nizar contra o homem» (PP 42) 258. Era, alias, ja esta a filosofia subjacente 
a convocagao do concilio Ecumenico Vatican© II: na constituigao aposto- 
lica Humanae salutis que o convocava, dizia o papa Joao XXIII que com 
ele pretendia «pdr em contacto o mundo moderno com as energias vivifi- 
cadoras e perenes do Evangelho» para a Igreja poder contribuir para a 
solugao dos seus problemas 259.

Por isso, a Mater et magistra e dirigida nao apenas aos cristaos, mas 
tambem a todos os homens de boa vontade (MM 221) 26°. E, a partir da 
Pacem in terris, estes vao ficar a preencher habitualmente o enderego das 
enciclicas 261. Identica 6 a filosofia da Gaudium et spes, que se dirige 
«a todos os homens» (GS 2) 262 e nao apenas aos filhos da Igreja, como 
sucedera com os outros documentos conciliares 263.

E as mensagens do Dia Mundial da Paz, que se quis uma iniciativa 
nao exclusivamente religiosa nem sequer exclusivamente catolica 
(1968)264, mensagens menos formais, especificam mesmo, alem de «todos 
os homens de boa vontade» (1968, 1975, 1980)265: os homens «sobre quern 
pesa a responsabilidade do curso da historia, no presente e no futuro», 
isto e os chefes e os politicos (1969, 1973, 1977, 1980)266; mas tambem os
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Igreja CatOlica 1992: 21.
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Santamaria Ansa 1968: 176.
Igreja CatOlica 1987: 257.

3.2.2. A enciclica Ecclesiam suam abre caminho a constituigao 
dogmatica Lumen gentium e a constituigao pastoral Gaudium et spes do 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Influenciou tambem outros textos do 
magisterio de Paulo VI, particularmente a exortagao apostolica Euangelii 
nuntiandi, que lhe aprofundou aspectos essenciais 275.

Esta enciclica propos-se reequacionar as relagdes da Igreja «com a 
comunidade universal dos homens que a circunda» (ES 12) 276. Este novo 
esquema de relagoes visa o « dialog© entre a Igreja e o mundo modern©* 
(ES 14)277. Este dialogo, porem, nao lhe deve ser exagerado o alcance, ja 
que de modo algum deve levar a uma adaptagao da Igreja ao mundo e 
muito menos a imiscuir-se nele de tai modo, que com ele possa ser con- 
fundida. 0 objectivo a alcangar e que a Igreja se situe no mundo, mas 
sem ser do mundo (ES 48-51, 58-63)278. E claro que, aqui (ES 58-103)279, 
Paulo VI ainda so utiliza o conceito joanico-paulino do mundo como habitat 
proprio do pecado, da rejeigao de Jesus Cristo 280. Parte, porem, do prin- 
cipio de que a relagao da Igreja com o mundo nao e nem de separagao, 
nem de indiferenga, de temor ou de desprezo (ES 63)281.

filosofos, cientistas, publicistas, operadores, sociologos, economistas, 
industrials, sindicalistas, militares e artistas (1973, 1976)267; em suma, 
homens de pensamento e de acgao (1972) 268; os seguidores de outras reli- 
gides (1976)269. Tendo em particular destaque a juventude (1968, 1980) 27°, 
no ano seguinte ela e object© do enderego especial «a toda a juventude 
que se rebela, na ansia de uma renovagao mundial»271. Mas tambem 
estas mensagens se dirigem aos desiludidos e cepticos (1976)272. Elas sao, 
portanto, para os «homens inumeraveis e desconhecidos» (1977)273, para 
os «homens do mundo inteiro» (1970)274.
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3.2.3. Em substituigao duma atitude frente ao mundo que so o rejei- 
tava quando o nao podia clericalizar, ja Pio XII tinha propugnado uma 
abertura ao mundo 28S.

Na constituigao dogmatica Lumen gentium, a Igreja e claramente 
apresentada, nao como uma sociedade perfeita que possa dominar ou 
sequer hegemonizar o mundo, mas como uma instituigao para o 
servir 286. E esta uma das dimensdes da categoria «povo de Deus», que 
quer dizer «escolhido por Deus» para desempenhar uma missao em favor 
da humanidade, nos termos do tipo biblico da «Alianga» 287: a Igreja e, 
por isso, realmente, um povo messianico, portador duma esperanga para 
o mundo 288. Neste sentido, a Igreja nao se identifica com o mundo, mas 
e coextensiva com ele: esta no mundo, e portanto nao e o mundo; mas 
tambem nao e o Reino de Deus, que e uma realidade escatologica.

Esta relagao de dialogo tern, por isso, o objectivo de o evangelizar e 
de prolongar ate ao mundo o dialogo Salvador de Deus com os homens 
(ES 64-81)282. A fungao da Igreja aparece, portanto como a de Sacramento 
(e diaconia) da presenga de Deus no mundo. Para que tai se consiga, o dia
logo com o mundo tern de ser: claro, para ser compreensivel; manso, que 
e o mesmo que dizer nao agressivo, nem orgulhoso, nem ofensivo; con- 
fiante no seu proprio sucesso, sem complexes; pedagogicamente prudente 
(ES 81) 283. Dirige-se, portanto, a todos os homens, em circulos que se vao 
estreitando da periferia para o interior, desde os indiferentes e dos que 
se opdem a Igreja, ate ao proprio interior eclesial (ES 97-1 16)284.

3.2.4. Mas foi na constituigao pastoral Gaudium et spes que o Con- 
cilio Vaticano II assumiu mais coerentemente uma atitude de dialogo 
com o mundo.

A comegar pela propria redaegao do texto. Ao contrario dos outros 
documentos conciliares, onde a doutrina era expressa num latim ja mol- 
dado em lingua teologica, a Gaudium et spes foi inicialmente redigida 
numa lingua viva (o frances), com a intengao de melhor exprimir os pro- 
blemas dos homens de hoje 289 e so depois foi vertida para latim, de
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forma a constituir o seu texto oficial. Foi essa intenpao que Paulo VI deixou 
bem clara no seu discurso de 7 de Dezembro de 1965, ao encerrar o Con- 
cilio, quando afirmou que este, baixando ao dialogo com os homens, se 
procurou expressar na linguagem corrente e quotidiana 290. O proprio 
titulo «Constituisao pastoral», novo na terminologia eclesiastica, decorre 
desta aten^ao as realidades circundantes291.

A primeira consequencia da instaura^ao desta atitude de dialogo 
(porque sem ela p dialogo era impossivel) foi a postulapao da autonomia 
das realidades terrenas 292. Marciano Vidal, que chama a atenpao para 
este facto 293 muito mais correctamente do que Ibanez Langlois 294, aponta 
como vicios preconciliares da relapao Igreja-mundo aquilo a que chamou 
de «sacralizacion, confesionalizacion y eclesializacion». Trata-se duma 
observa^ao pertinente.

Com efeito, pendularmente de epoca para epoca e contraditoriamente 
dentro de todas as epocas, tern sido dois os tipos de atitude crista perante 
o mundo: ha cristaos que fogem do mundo e ha-os que o que rem dominar. 
Os que rejeitam o mundo identificam-no como inimigo da alma. Estes pro 
curam, a maneira jansenista 295, salvar-se do mundo em vez de procurar 
contribuir para a sua salva^ao. Os integristas baseiam-se no facto de Deus 
ser o senhor de todas as coisas e de delas todas ser Cristo redentor 296. 
Ora, porque sao estes os que mais podem dificultar o dialogo com o mundo, 
dadas as desconfian^as que suscitam, e que a Igreja se viu obrigada, no 
inicio desta Constitui^ao, a afirmar nao possuir qualquer ambigao terrena 
(GS 3) 297 nem condenar o mundo 298.

Em contraste com estas atitudes, a constituipao Gaudium et spes 
(GS 36), ao postula-la, define, como se disse, a autonomia do mundo com 
que quer entrar em dialogo, assim como o reconhecimento das suas leis 
e valores proprios e do direito / dever que os homens tern de as descobrir, 
empregar e ordenar 299. Por «mundo» entende esta constituipao pastoral

290. Igreja CatOlica 1966: 524.
291. Cirarda 1968: 152; Camacho 1991: 319-320.
292. Camacho 1991: 321.
293. Vidal 1979: 61.
294. IbaAez Langlois 1989: 30-31.
295. Santamaria Ansa 1968: 174-175.
296. Cirarda 1968: 158-159.
297. Igreja CatOlica 1966: 346; Id. 1987: 292; Cirarda 1969: 160.
298. Santamaria Ansa 1968: 175.
299. Igreja CatOlica 1966: 360; Id. 1987: 314-315; Cirarda 1968: 160-161; Setien 1968:221;

ConferEncia Episcopal Portuguesa 1979: 5, 6. h
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«uniuersam familiam humanam cum uniuersitate rerum inter quas uiuit; 
mundum, theatrum historiae generis humani, eisque industria, cladibus 
ac uictoriis signatum» (a inteira familia Humana, com todas as realidades 
no meio das quais vive; esse mundo que e teatro da histdria da humani- 
dade, marcado pelo seu engenho, pelas suas derrotas e vitorias) (GS 2) 30°.

Esta constituigao nao vai, portanto, buscar a nogao de mundo a teo- 
logia joanica e paulina, onde o mundo e quern nao conheceu o Verbo301, 
e o ambiente onde viceja o pecado, e que ainda transparece na Ecclesiam 
suam, como vimos. Vai busca-lo a teologia tradicional que considera o uni- 
verso a obra da criagao e a humanidade como o objecto da redengao. Nela 
o mundo e encarado no seu sentido mais comum 302. E, no decreto sobre 
o apostolado dos leigos, o Concilio afirma mesmo que aquilo que cons- 
titui a ordem temporal (bens da vida e da familia, cultura, economia, as 
artes, as instituigdes politicas), alem de meios para realizar o fim ultimo 
do homem, «possuem valor proprio que lhes vem de Deus», que viu que 
era bom tudo aquilo que criara 303 (AA 7)304. O reconhecimento da auto- 
nomia das coisas humanas e, assim, uma atitude de respeito pelo Criador 
que as fez como sao 305.

A Igreja nao quer dominar o mundo. A ordem temporal e anterior a 
ela e independente dela em nao poucos aspectos 306. Nao o quer dominar, 
mas tern de estar atenta a ele, para investigar as suas legitimas iniciativas 
e orientagoes, conhecer o desenvolvimento humano e agir em fungao 
dele 307. E este reconhecimento da autonomia do mundo e o dialogo com 
ele implicam, naturalmente, mesmo a aceitagao da colaboragao com os 
nao cristaos (GS 21)308.

Portanto, a atitude da Igreja perante o mundo, tai como a vemos res- 
sumar da Gaudium et spes, ja nao e a velha atitude defensiva309, mas e 
uma atitude, simultaneamente, de simpatia, de optimismo e de humilde" 
espirito de servigo310, como ja vem sendo acentuado. Com efeito, tudo o 
que e humano encontra eco no coragao da Igreja, como se diz logo no inicio
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da Constituigao (GS I)311. As relagoes da Igreja com o mundo devem 
revelar a delicadeza com que Jesus Cristo Se relacionou com a 
Samaritana3U, com a mulher adultera 313, com o jovem rico 314 ou com 
Nicodemos315/316.

Apesar de o mundo ser considerado sujeito a escravidao do pecado, 
como vimos, tambem, como vimos, se parte do principio de que ele foi 
resgatado por Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado (GS 2). Este mesmo 
aspecto veio a ser retomado no discurso de encerramento de Paulo VI de 
7 de Dezembro de 1965 317. A ja referida humildade da atitude da Igreja 
face ao mundo (GS 3)318 e uma aplicagao do Evangelho 319.

0 respeito pela autonomia das realidades terrenas implica, recipro- 
camente, o reconhecimento da autonomia da acgao da Igreja 320. Ela 
nao reduz a sua missao a um projecto meramente temporal (EN 32) 32’, 
tentagao em que muitas vezes cairam as Teologias da praxis. A Igreja 
relaciona, mas de modo algum identifica a libertagao humana com a 
salvagao de Jesus Cristo (EN 35) 322. Segundo Joao Paulo II, isto redun- 
daria em cair nos bragos do secularism© 323, ainda por cima enfermando 
de marxism© 324.

Por isso, neste percurso pelos mais marcantes documentos do magis- 
terio social da Igreja a este respeito, podemos tambem referir as declara- 
goes de Joao Paulo II em Puebla. Segundo o actual papa, tern a Igreja o 
dever de abrir ao poder Salvador de Jesus Cristo «os confins dos Estados, 
os sistemas economicos assim como os politicos, os vastos campos da cul
ture, da civilizagao e do progresso» 325. Com efeito, da definigao de 
mundo constante na Gaudium et spes e que acima referi, faz parte a afir- 
magao de que ele foi criado e e conservado pelo amor de Deus, que caiu

311. Igreja CatOlica 1966: 345; Id. 1987: 291; ConferEncia Episcopal Portuguesa 1979: 5.
312. Jo 4,5-30.
313. Jo 8,3-11.
314. Mt 19,16-26.
315. Jo 3,1-21.
316. ConferEncia Episcopal Portuguesa 1984: 12 [n. 20].
317. Igreja CatOlica 1966: 524.
318. Igreja CatOlica 1966: 346; Igreja CatOlica 1987: 292.
319. Mt 20,28.
320. Camacho 1991: 321.
321. Igreja CatOlica 1987: 465.
322. Igreja CatOlica 1987: 463464.
323. Igreja CatOlica 1982a: 376.
324. Ibanez Langlois 1989: 46.
325. Igreja CatOlica 1982a: 374.
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sob a escravidao do pecado, mas que, destruido o poder do Maligno, foi 
libertado pela cruxifixao e ressurreigao de Cristo (GS 2) 326.

Quando Joao XXIII considerava como central a sua mais conhecida 
enciclica o problema da paz (PT 166-172)327, afirmou ele a falta da paz so 
podia decorrer da inobservancia da Lei de Deus e, consequentemente, que 
o respeito integral da ordem estabelecida por Deus era indispensavel a 
sua manutengao (PT 1-7) 328. Por isso, como depois veio a afirmar o 
Sinodo dos bispos de 1971, a Igreja tern o direito e o dever de emitir juizos 
sobre as realidades sociais 329 e, segundo Paulo VI (EN 29), «a evangeli- 
zagao nao seria completa, se ela nao tomasse em consideragao a interpe- 
lagao reciproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida 
concreta^ pessoal e social, dos homens» 330. Noutra passagem da mesma 
exortagao apostolica (EN 34), Paulo VI afirma que a Igreja nao aceita ser 
circunscrita apenas ao campo religioso, como se se desinteressasse dos 
problemas temporais do homem331.

Por um lado, a Igreja afirma a autonomia das coisas terrenas, por 
outro que se nao desinteressa delas. Parece haver contradigao, mas nao 
ha. Com a definigao da autonomia da «cidade terrena» a Igreja afirma nao 
se querer voltar a tentar pela clericalizagao do mundo, mas tambem nao 
admitir que a secularidade se converta em secularismo e absorva a Igreja 
no seu vortice. Afirmando interessar-se pelas coisas do mundo, a Igreja, 
como dispensadora dos tesouros da graga e da Revelagao, afirma-se dis- 
posta a influi-los, com vista ao cumprimento do mandamento divino ao 
homem de dominar a Terra, mas domina-la a luz da vontade divina, nao 
venha a acontecer que se vire o feitigo contra o feiticeiro e acabe o homem 
por ser dominado pelo mundo. Pretende, assim, evitar que um ameagador 
secularismo acabe por profanar as coisas que Deus criou e que achou, 
na versao vulgata, «ualde bona» 332.

Nesta ordem de ideias, a constituigao Gaudium et spes poe liminar- 
mente fora de questao um dos pontos de apoio da tese marxista da reli- 
giao como 6pio do povo, que nos tern visto como bonzos segregados num 
mosteiro e alheios aos problemas que se desenrolam a nossa volta. Pelo 
contrario, o Concilio Vaticano II afirma que a expectativa escatologica
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dos «novos ceus e nova terra» nao deve enfraquecer, deve ate activar a 
preocupagao de desenvolver esta terra, ja que o progresso terreno so pode 
ser entendido como uma prefigura^ao do mundo futuro (GS 39)333. Mas 
tambem, como Joao Paulo II alertou em Puebla, ha que afastar um equi- 
voco (que particularmente se difundiu na America Latina) e que e o de 
que, em vez de evangelizar, devia a Igreja avan^ar para a luta contra sis- 
temas sociais, economicos e politicos considerados injustos ou fonte 
de injusti^a 334. Como diz noutro ponto a constitui^ao Gaudium et spes 
(GS 42), «e certo que a missao confiada por Cristo a Sua Igreja nao e de 
ordem politica, economica ou social»: «o fim que lhe propos e de ordem 
religiosa» 335. A Doutrina social da igreja nem sequer e uma terceira 
op^ao entre capitalismo e marxismo, antes uma visao dos problemas 
sociais, economicos e politicos a luz do Evangelho, uma outra visao dos 
problemas 336.

Mas, precisamente por ser de ordem religiosa, e que esta missao se 
destina ao mundo. Religiao significa, etimologicamente, liga$ao. Tem-se 
circunscrito demasiado a liga^ao pessoal (e quantas vezes individual, se 
nao mesmo individualista) com Deus. Quando ha que reconciliar tambem 
o mundo com o Criador. E por isso que esta constitui^ao conciliar con- 
clui que «precisamente desta missao religiosa fluem um encargo, uma luz 
e uma energia que podem servir para estabelecer e consolidar a comuni- 
dade humana segundo a Lei divina» 337. E, com o actual papa, acrescen
taria: e o mundo material tambem, onde o homem actua mediante o 
trabalho e a tecnologia.

Com a constitui^ao pastoral Gaudium et spes, afirmou-se segundo 
Mons. Cirarda, um novo humanism© 338. Tai como vem resumido no dis- 
curso de Paulo VI de 7 de Dezembro de 1965, que o publicitou, os axiomas 
deste novo humanismo sao os seguintes tres: a religiao e a vida aliam-se, 
e convergem numa so, unitaria, realidade humana; para conhecer o homem 
na sua totalidade, e preciso conhecer Deus; reciprocamente, nao se pode 
conhecer Deus sem primeiro conhecer o homem. Daqui se deduz: que 
atraves dos homens, particularmente dos sofredores, vemos a Cristo339;



A Igreja no tn undo content poraneo 123

Os Direitos do Homem3.3.1.

340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

1966: 520-526.
1966: 359; Id. 1987: 305.
1982a: 380.

Jo 14,9.
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Igreja CatOlica
Santamaria Ansa 1968: 1968; 179.
Igreja CatOlica 1982a: 377.
Igreja CatOlica 1987: 374.
Coste 1963: 128-129.
Camacho 1991: 261-262.
Camacho 1991: 260.

A concep^ao do homem que subjaz a Doutrina social da Igreja e a 
Antropologia, por isso mesmo teologica, que ressuma da interpreta^ao do 
homem como misterio a luz do misterio do Verbo incarnado (GS 22) 342. 
Mas a Igreja entende que, «apesar do seu caracter religioso, e nao social 
ou politico, nao pode deixar de considerar o homem na integridade do seu 
ser, no'proprio terreno humano 343. Com efeito, negar o homem acaba por 
ser quase mais grave do que negar a Deus, ja que, negando o homem se 
encerram os caminhos que a Deus conduzem 344. Mais do que isso, acha 
a Igreja que, gramas ao evangelho, possui a verdade total sobre o 
homem 345. Por isso e que, por exemplo, o desenvolvimento foi analisado 
por Paulo VI a partir da no^ao (teologica) de voca^ao: cada pessoa e cha- 
mada por Deus a caminhar em direc^ao ao seu desenvolvimento e salva$ao 
(PP 15) 346.

Apesar do que agora se diz, a Igreja foi, ate Joao XXIII, muito reser- 
vada relativamente as declara^des dos direitos do homem que ate hoje 
foram produzidas. As reservas postas a Declara^ao dos Direitos do Homem 
e do Cidadao promulgada em 1789 em plena Revolu^ao Francesa derivam, 
sem duvida, do seu caracter laicista e liberal. Mas Pio XI ja os invoca na 
sua condena^ao do comunismo e do nazismo. Apesar disso, porem, a Decla- 
ra$ao Universal dos Direitos do Homem aprovada em 1948 pelas Na§des 
Unidas, Pio XII, apesar de varias vezes se ter erigido em defensor da pessoa 
humana347 e dos direitos humanos, nunca a menciona 348.

Ora, como e no respeito pela pessoa humana que Joao XXIII faz 
residir uma das duas condigoes necessarias da paz 349, por isso ele con-

que, se atraves de Cristo vemos o Pai 340, o nosso humanismo se faz natu- 
ralmente cristianismo e o nosso cristianismo e fundamentalmente 
teocentrico341.
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sidera o respeito pelos direitos humanos, definidos pelo direito natural 
e aprofundados pela revelagao crista, uma condigao da propria convivencia 
humana (PT 8-10)350. £ que, segundo ele, esta convivencia deve estar 
fundada, como ja vimos, na verdade, na justiga, no amor e na liberdade 
(PT 35-38)351.

Se Joao XXIII da tanta importancia aos direitos humanos e a res- 
pectiva Declaragao da ONU, e porque, a partir dela, elaborou uma decla
ragao mais completa e organica e fez dela a base da sua doutrina 
politica 352. Os direitos humanos, tai como o papa os define nesta encf- 
clica, podem ser sistematizados nos seguintes quatro grupos 353: direito 
a existencia e aos meios necessarios a sua conservagao, direitos relatives 
a livre vida do espirito, direitos relatives a comunidade familiar, direitos 
economicos e sociais, direitos civis e direitos politicos. E vamos con- 
fronta-los com os constantes da Declaragao da ONU.

Os direitos relativos a existencia e aos meios necessarios a sua con
servagao (PT 1 1) 354 sao: o direito a existencia, a integridade corporal, aos 
meios indispensaveis para um nivel de vida digno, a seguranga pessoal 
e aos meios necessarios ao seu sustento. Estao contemplados na Decla
ragao da ONU, nos n.os 3 e 22 355. Por esta razao, segundo o papa deve ser 
dado acolhimento condigno aos exilados politicos, fruto muitas vezes de 
falta de liberdade nas suas terras, e porque todo o homem tern direito a 
emigrar a procura de melhores condigdes de vida (PT 103-108)356.

Entre os direitos relativos a livre vida do espirito, enuncia o papa 
(PT 12-14): o direito ao respeito e a boa reputagao (ONU 5), o direito a livre 
busca da verdade (omisso na Declaragao da ONU), o direito a livre 
expressao das proprias ideias (ONU 19), o direito a exercer qualquer oficio 
(omisso na Declaragao da ONU), o direito a dispor duma informa^ao 
objectiva sobre os acontecimentos publicos (ONU 19), direito ao acesso 
aos bens da cultura, a uma instrugao fundamental e a formagao tecnica 
(ONU 26,1 e 27,1, e o direito de honrar segundo as normas da sua conscien- 
cia e a professar publicamente e em privado a sua religiao (ONU 18)357. 
Os direitos a liberdade de opiniao, expressao e informagao foram um dos
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mais esgrimidos entre o liberalismo e a Igreja. Joao XXIII inclui-os no 
elenco da Pacem in terris, como se ve, mas negando-lhes o valor absoluto 
que o liberalismo lhes queria dar, ja que os submete aos «limites da ordem 
moral e do bem comum» (PT 12) 358. Tambem a liberdade de consciencia, 
outro dos antigos cavalos de batalha, fica, como se viu, subordinada a 
«recta consciencia», o que implica a obrigatoriedade de a pessoa se 
informar e instruir em materia religiosa 359.

Os direitos relatives a comunidade familiar (PT 15-16) sao: o direito 
a escolher o estado de vida, que inclui o direito a fundar uma familia 
(ONU 16) e o direito a sustentar e educar os filhos (ONU 26,3) 36°. O papa 
sublinha a unidade e indissolubilidade do matrimonio (PT 16), ja que o 
artigol6,l da Declara^ao da ONU (ONU 1948: 11-12) admite a dissolubili- 
dade do matrimonio, o que constituiu uma das reservas postas pelo papa 
a esta Declaragao361.

Os direitos economicos e sociais elencados pelo papa (PT 18-22), na 
sequencia do que ja havia exposto detalhadamente na Mater et magistra, 
sao: o direito ao trabalho e a livre iniciativa (ONU 23,1), o direito a inte- 
gridade fisica e moral no local de trabalho (ONU 23,1), o direito a exercer 
as actividades economicas em conduces de responsabilidade (omisso na 
Declara^ao da ONU), o direito a uma retribui^ao justa suficiente para 
garantir ao trabalhador e a sua familia um nivel de vida digno (ONU 23,3), 
e o direito a propriedade privada, inclusivamente dos meios de produ^ao 
tendo em conta a sua fun^ao social (ONU 17) 362.

Os direitos civis e politicos (PT 23-27), segundo o papa, sao: o direiti 
de reuniao e associa^ao (ONU 20 e 23,4), o direito a residencia e a mudar 
de residencia, incluindo o direito a emigra^ao (ONU 13 e 15), e o direito 
A defesa legitima e eficaz dos proprios direitos (ONU 7-12 e 28)363. 
O direito a emigragao baseia-se num dos pressupostos do pensamento poli
tico cristao ja referidos, e que pelo menos remonta a Vitoria, e que e o, 
ja referido, da unidade da grande familia humana.

Talvez a maior novidade desta enciclica seja fazer corresponder a estes 
direitos correlativos deveres 364: a cada direito corresponde um dever. 
Sao eles (PT 28-38): a colabora^ao, a responsabilidade e o ordenamento
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das relagdes entre os homens segundo os consabidos criterios de verdade, 
justiga, amor e liberdade, mas com fundamento em Deus 365. Porque uns 
nao sao respeitados e os outros cumpridos e que continuamos a viver '
imersos no pecado, como os papas seguintes continuaram a denun- 
ciar. Por isso e que tantos cristaos (clerigos e leigos) que na America 
latina (e nao so) morreram na defesa dos direitos humanos deveriam, 
segundo o teologo peruano J. L. Idigoras, ser considerados verdadeiros 
martires 366.

O magisterio de Joao XXIII foi continuado pelos seus sucessores, 
inclusivamente pelo Concilio Vaticano II, que lhe fizeram, neste aspecto, 
apenas achegas de pormenor. Entre elas se pode referir a afirma^ao do 
direito a protect© da vida privada (GS 26) 367, naturalmente que contra 
quaisquer ingerencias do poder politico 368.

Mas, apesar destas declara$des e ate das pressdes politicas interna- 
cionais, o atropelo dos direitos humanos continua. E o quotidiano espezi- 
nhamento da realidade humana, como Joao Paulo II denunciou em Puebla: 
«a nivel individual, quando nao sao tidos na devida conta valores como 
a liberdade, o direito a professar a religiao, a integridade fisica e psi- 
quica, o direito aos bens essenciais para a vida»: «a nivel social e politico, 
quando o homem nao pode exercitar o seu direito de participate, ou e 
sujeito a injustas e ilegitimas coer^oes, ou submetido a torturas fisicas 
ou psiquicas» 369.

Por isso a Conferencia Episcopal Portuguesa, em 1979, se achou no 
dever de acentuar, mesmo para a realidade portuguesa, alguns dos direitos 
humanos que nao vinham a ser devidamente respeitados. Estava entre eles 
o direito a object© de consciencia. Mas os bispos portugueses acharam 
dever voltar a referir tambem a necessidade de respeitar, realmente, a 
liberdade de imprensa, atraves da sua despartidarizagao, do respeito pela 
deontologia por parte dos profissionais da informa^ao, e mesmo pelo apoio 
do Estado aos pequenos orgaos da imprensa local, para nao ficar limi- 
tada a sua capacidade de expressao por motivos financeiros. A hierarquia 
portuguesa volta a bater na tecla da liberdade de ensino e na liberdade 
sindical, dizendo que esta deve ser tambem despartidarizada. E, problema
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Ate meados do seculo XX, quando se pensava na humanidade, tinha-se 
em mente, logo a partida, metade do genero humano. Desta metade, aca- 
bavam por ser excluidos os velhos, que tinham sido os mestres e modelos, 
e que foram substituidos, nessa fungao, pelas escolas e para quern a 
reforma passou a ser o atestado de que ja nao eram uteis. Os jovens, 
segmento da humanidade com estatuto ascensional desde o seculo XVIII, 
so mostraram a sua importancia como recurso de recrutamento na 
Segunda Guerra Mundial e so a impuseram publica e politicamente no 
final dos anos 60. Apenas ‘/a (os adultos) e, destes, metade (os adultos 
masculines) contavam de facto. A ponta visivel do iceberg humano repre- 
sentava apenas !/6 de todos os homens (e ja sem entrar em consideragao 
com as discriminagdes etnicas e raciais).

concrete da sociedade portuguesa, o dever de indemnizar aqueles que sao, 
de qualquer modo, vitimas da aegao do Estado. Isto em 1979370.

Por isso tambem Joao Paulo II continua a apelar ao respeito pelos 
direitos humanos, considerando que ainda sao violados: o direito a nascer, 
o direito a vida, o direito a procriagao responsavel, ao trabalho, a paz, 
a liberdade, a justiga social, a participar nas decisdes que dizem respeito 
ao povo e as nagdes. Por isso, em Puebla ainda ele denunciava: a violencia 
colectiva, de que uma das formas mais graves e a discriminagao racial 
de individuos e grupos; a tortura fisica e psicologica tanto de prisioneiros 
como de dissidentes politicos; os sequestros de pessoas; os raptos moti- 
vados pela ganancia do lucre material371.

Contudo a aegao da Igreja neste campo, onde se empenha na luta pela 
promogao humana, pelo desenvolvimento, pela justiga e pelos direitos da 
pessoa e, nos termos da Gaudium et spes (GS 26, 27 e 29)372, «em prol 
da fraternidade, da justiga e da paz, contra todas as dominagdes, escra- 
vidoes, discriminagdes, violencias, atentados a liberdade religiosa e agres- 
soes contra o homem e, enfim, contra tudo aquilo que atenta contra a 
vida» 373, esta aegao da Igreja, dizia, arranca da sua propria antropologia.

3.4. A Igreja e a «outra humanidade*
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3.4.1. Um dos aspectos mais marcantes da eclesiologia mais recente 
e a reposigao dos leigos no centro das preocupagdes. Ele decorre, sem 
duvida, deste repensar-se por parte da Igreja que a fez redescobrir-se 
como enviada aos pobres, centro da mensagem de Cristo e por isso op^ao 
preferencial dos nossos tempos (SRS 42)375. Porque, ao contrario, na 
eclesiologia preconciliar os leigos nao passavam de meros destinata- 
rios da acgao da hierarquia 376. Por isso se enveredou, nesta «nova ecle- 
siologia» 377, pela utilizagao do conceito operatorio de «Povo de Deus» 
(LG 9) 378. Mas diga-se, entretanto, que, nascido embora a proposito do 
laicado e para lhe dar uma integragao organica da Igreja, esta expressao 
(« populus Dei») nao pode ser explorada no sentido de uma clivagem com 
a hierarquia 379, interpretagao por demais «ingenua» 380.

Esta recolocagao dos leigos no organograma eclesial, porem, nao 
decorre apenas desta tentativa de colmatar lacunas duma eclesiologia 
ultrapassada, em busca dos que foram por ela marginalizados. Nem se 
resuma apenas a um aspecto cultual (sacramental e liturgico). Antes 
decorre, principalmente, da nova relagao Igreja-mundo caracterizada pelo 
dialogo com as realidades terrenas, consideradas definitavamente auto
nomas. Leigo nao e aquele que nao e clerigo: leigos sao todos aqueles fieis 
cuja vocagao consiste na procura do Reino de Deus, para ele ordenando 
as coisas temporais (LG 31)381.

Ja o papa Joao XXIII, na enciclica Pacem in terris, tinha apelado a 
participagao dos crentes na vida publica com competencia cientifica, 
idoneidade tecnica e pericia profissional, aliadas a sensibilidade aos

Nestas circunstancias, a Igreja — masculina, adulta, hierarquica — 
era uma gota de agua, num copo que pretendia representar o oceano 
inteiro. Mas nos anos 60-70 realizou uma viragem no seu auto- 
-dimensionamento e definigao. Estes impuseram-se como os temas bas- 
culares do Concilio Vaticano II a partir das intervengdes dos cardeais 
Suenens e Montini (futuro Paulo VI) 374, e, em consequencia, tambem a 
Igreja alargou o seu ambito.
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valores espirituais, alicergados na coerencia entre a fe e a vida, para 
que as instituigoes de caracter economico, social, cultural ou politico, 
longe de criarem impedimentos, ajudem os homens a tornar-se melhores 
(PT 146-153)392.

Com efeito, segundo esta doutrina, a restauragao da ordem tempo
ral e dominio especifico dos leigos (AA 7) 383. Alias a Gaudium et spes, 
baseada no facto de os cristaos serem «cidadaos de ambas as cidades», 
vai consignar como dos leigos o dever de cumprir fielmente os seus deveres 
terrenes, mas como membros da Igreja. E por isso que a mesma consti- 
tuigao adverte para o facto de que estes cristaos (os leigos) tambem nao 
devem «entregar-se as ocupagdes terrenas, como se estas fossem definiti- 
vamente alheias a vida religiosa». Assim, a exemplo de Cristo que exerceu 
uma actividade manual («fabrilem artem exercuit»), os cristaos nao devem 
descuidar os seus deveres temporais; antes devem fazer uma sintese vital 
de todos os esforgos humanos domesticos, profissionais, cientificos ou 
tecnicos com os valores religiosos (GS 43)384. Segundo a enciclica Popu- 
lorum progressio, aos leigos compete «imbuir de espirito cristao a menta- 
lidade e os costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade* (AA 13, 
PP 81, OA 48) 385, no sentido de «imprimir a lei divina na vida da cidade 
terrestre» (GS 43) 386. Nestes termos, os leigos sao os membros da Igreja 
a quern, pela sua condigao especifica, cabe garantir a compenetragao das 
duas cidades, a interpenetragao da Igreja e do mundo. E atraves deles que 
a Igreja esta presente nas proprias estruturas profanas da sociedade 387.

Por isso, em 1979 os bispos portugueses, ao definirem como especi
fico dos leigos o compromisso temporal 388, afirmam mesmo, tendo pre
sente a realidade politico-partidaria, que «e pelo compromisso civico 
constante e pela actuagao diversificada dos leigos que fundamentalmente 
a Igreja se torna presente nas incessantes transformagoes ocorridas na 
sociedade» 389.

E, assim, como agentes da Igreja no mundo profano, a partir da Lumen 
gentium e da Gaudium et spes, tambem o laicado ganha autonomia rela- 
tivamente a hierarquia 390. Mas, se, na sua actuagao no mundo, devem
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os leigos respeitar o legitimo pluralismo de opinides, compete-lhes, a 
respeito delas, operar uma selecgao de acordo com o Evangelho (GS 43; 
OA 49-50)391. Contudo, dado o caracter resvaladigo do dominio das opi- 
nioes, nao se julgue nenhum leigo como um plenipotenciario da Igreja, 
antes, quando tomar uma posigao em materia controversa, o fa$a de 
modo a nao comprometer a Igreja, mas tao so a sua opiniao pessoal 392.

3.4.2. Uma das mais gritantes injustigas do nosso tempo consistia 
no facto de que metade da humanidade (demograficamente, mesmo mais 
de metade) era discriminada por razdes de sexo. Considerava-se que, entre 
os membros da familia Humana que ja os classicos tinham definido como 
iguais, como vimos, havia um sexo superior e um sexo inferior, um apto 
e outro inepto para o trabalho, para a responsabilidade, para o governo, 
ate para votar. A Igreja, que tinha desempenhado um papel importante 
no passado em prol da dignidade da mulher, assumiu neste seculo, perante 
a avassaladora onda da emancipagao feminina, uma atitude dificil.

Como se pode ver duma comunicagao de 1945, Pio XII, na sequencia, 
alias de Pio XI acolheu com hostilidade a ideia da igualdade da mulher, 
a assistencia na gravidez e no parto por parte de instituigoes publicas, 
os servigos publicos, que iam surgindo ou se anunciavam, para libertarem 
as mulheres do fardo domestico, as creches publicas, a educagao sem pro- 
pinas, a assistencia publica em caso de doenga 393.

Joao XXIII, pela primeira vez constatou o ingresso da mulher na vida 
publica e que este fenomeno ocorria mais aceleradamente nos paises de 
tradigao crista. E nao deixou passar a oportunidade para afirmar solene- 
mente o direito das mulheres a serem consideradas como pessoas e nunca 
mais como coisas ou instrumentos. E que estes direitos eram extensiveis 
as esferas domestica e da vida publica (PT 41) 394. A Gaudium et spes 
repudiou todas as discriminagoes incluindo as de sexo, com base no 
facto de que todos os seres humanos (incluindo as mulheres, portanto) 
foram criados a imagem de Deus e remidos por Jesus Cristo. E dai con- 
cluia que as mulheres tinham direito a escolha do marido e do estado de 
vida, e a conseguirem uma educagao e uma cultura iguais as dos homens 
(GS 29)395.
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3.4.3. O apelo aos jovens e um sinal dos tempos, coincidente com a 
sua cada vez maior participate na vida politica e social, particularmente 
apos Maio de 68. Com efeito, a transformagao, rapida neste periodo, 
da mentalidade de outras estruturas pos em questao os valores tradi- 
cionalmente admitidos. Os jovens ficaram impacientes e, com a inquie
tude, rebeldes. Porque tomaram consciencia da sua importancia na vida 
social e porque nela passaram a aspirar participar o mais cedo possivel 
(GS 7, OA 13) 398.

Por isso, num momenta grave da vida nacional, a Conferencia Epis
copal Portuguesa apelou para a «capacidade de ideal e de entrega desin- 
teressada» dos jovens, «a sua vontade de construir um mundo novo, a 
apetencia para a espiritualidade e a pureza». Isto depois de ter reparado 
em que eram eles as principals vitimas da crise, na medida em que recebem 
uma educagao deficiente, sao «vitimas de manipulate ideologica ou poli
tica desde muito novos», nao dispoem de condigdes de trabalho nem de 
habitat0 condignas, sao as maiores vitimas do desemprego, ja que, 
mesmo diplomados, tern dificuldade no acesso ao primeiro emprego, 
«vivem por vezes na rua, em bandos juvenis, correndo o risco da rapida 
iniciagao nos vicios e na ociosidade»3".

Estes sao ja motivos suficientes de preferencia pastoral para que a 
Igreja ache dever prestar aos jovens «uma atengao muito especial». Mas 
tambem porque a sua generosidade, fogosidade e amor a verdade os 
tornam particularmente importantes como agentes de apostolado. Por- 
tanto e por estas razoes, a Igreja pode contar prioritariamente com os 
jovens, desde que os tenha «bem formados na fe e na oragao» (EN 72)400, 
o que implica a sua propria evangelizagao e catequese.

As mulheres tern, por isso, jus a igualdade de direito a participar na 
vida cultural, social e politica. Contudo, ao mesmo tempo que reconhece 
este direito, Paulo VI alerta para o perigo de se ir longe demais e chegar 
a negar a propria feminidade constitutiva da mulher, estabelecida pelo 
Criador e o correlativo papel especifico, e quantas vezes capital, da mulher 
no coragao do lar e na sociedade (OA 13 ) 396.

Coerentemente com estas afirmagoes do Magisterio, o Sinodo dos 
Bispos de 1971 insistiu em que as mulheres tivessem a sua propria 
parte de responsabilidade na vida social, e tambem na Igreja (CU 43) 397.
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3.5. Orientagao marioldgica da Doutrina social da Igreja
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Um.outro aspect© original da moderna Doutrina social da Igreja e a 
sua referenda a Virgem Maria. Ela aparece pela primeira vez, en passant, 
na enciclica Mater et magistra (MM 235)407, para vir depois a ser mais 
aprofundada, particularmente no pontificado de Paulo VI. Tem sido, alias, 
notavel a devo^ao da Igreja, e particularmente dos ultimos papas, a Maria.

Camacho 1991: 374.
Igreja CatOlica 1966: 64; Id. 1982: 373, 383.
Mt 25,31-46.
Igreja CatOlica 1982a: 380-381.
Igreja CatOlica 1987: 465; Id. 1982: 380.
Igreja CatOlica 1987: 150.
Igreja CatOlica 1987: 188.

3.4.4. Paulo VI e o primeiro a levar a efeito em termos formais a evan- 
gelica op^ao preferencial pelos pobres. De facto, em coerencia com ela 
e ao contrario da postura das enciclicas anteriores em que o papa se colo- 
cava no papel de arbitro imparcial, na Populorum progressio Paulo VI 
coloca-se do lado dos povos mais atrasados e pobres da Terra401.

E o cuidado da Igreja com os pobres foi afirmado como opgao prefe
rencial pelo papa Joao Paulo II logo no discurso inaugural em Puebla. 
Citando, alias, a Lumen gentium, afirmou ser dever essencial de todo o 
cristao «servir verdadeiramente os irmaos mais pequeninos», os pobres, 
os necessitados e os marginalizados», vendo neles «o rosto dolente do 
Senhorw 402. E o papa lembra o anuncio de Cristo acerca do Juizo Final403, 
onde Jesus Se identifica com os desvalidos, os enfermos, os encarcerados, 
os famintos, os solitaries. Segundo ele, «quaisquer que sejam as miserias 
ou sofrimentos que afligem o mesmo homem, Cristo esta ao lado dos 
pobres; nao atraves da violencia, dos jogos de poder e dos sistemas poli
ticos, mas sim mediante a verdade sobre o homem, caminho para um 
futuro melhor» 404.

E reafirma o pensamento de Paulo VI na Euangelii nuntiandi (EN 31), 
segundo o qual existem la$os muito fortes de caracter antropologico e teo- 
bgico e de caridade entre evangeliza^ao e promo^ao humana 405. Por 
)utro lado, ja na sua teoriza^ao sobre as fungoes do Estado Joao XXIII 
tinha dito que o Estado deve garantir e proteger os direitos «sobretudo 
dos mais fracos» e especifica estarem entre eles os operarios, as mulheres 
e as crian^as (MM 20)406.
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Pio XII Lhe consagrou o mundo. Joao XXIII iniciou o Concilio Vati- 
cano II «cum Maria, Matre Iesu» 408. E Paulo VI renovou, em 21 de 
Novembro de 1964 a consagragao da Igreja ao Imaculado Coragao de 
Maria 409. (E que dizer do actual papa, que ocupa o campo das suas armas 
com uma cruz e um M!)

O Concilio Vaticano II representou, e certo, um momento de conti- 
nencia no entusiasmo mariologico, que ja vinha caindo em exageros, pelo 
menos ao nivel da escrita410. De facto, renunciou a um esquema proprio 
acerca de Maria, e expos o Seu papel na obra da Reden^ao evitando o con- 
ceito entao em voga de «co-redendora», que tinha dado lugar a interpre- 
tacjoes erroneas411. E ate impos como perspectiva mariologica topica o 
paralelismo tipico Maria / Igreja. Mas, por isso, ao incluir Maria na cons- 
titui^ao sobre a Igreja, esta, sim, destinada a actuar no mundo (GS 40)412, 
o concilio Vaticano II trouxe a Virgem para a ribalta da sua actuacjao 
social, que tera de se conformar com Ela, declarada seu modelo. E esta 
observa^ao e tan to mais importante, quanto a cada eclesiologia corres- 
pondeu sempre uma mariologia, como demonstrou Arnaldo Cardoso 
de Pinho413.

Nestas circunstancias, pode legitimamente perguntar-se de que modo 
pode a mariologia pos-conciliar enformar ou iluminar ao menos a orien- 
ta^ao cosmologica da recente eclesiologia.

Com efeito, considerando os Padres conciliares que Maria e mae de 
Cristo, e sendo a Igreja o corpo de Cristo (au>p.a xpi^TOu, nas palavras de 
S. Paulo414), e nos membros uns dos outros ((x&Xt) ex [xepou^, membro de 
membro, membros uns dos outros) tendo Cristo como cabe$a, Maria e, 
necessariamente, mae dos membros de Cristo, quanto mais nao seja, 
porque, como diz Santo Agostinho, «cooperou com o seu amor para que 
na Igreja nascessem os fieis, membros daquela cabe?a» (LG 53)415. Foi 
um corolario desta defini^ao a definigao de Maria como mae da Igreja 
feita por Paulo VI na sessao de clausura do concilio e depois repetida logo 
a cabe^a da carta pastoral Signum magnum (SM I)416.



Alberto A. Abreu134

i

I

i

i

I 
i 
i

417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.

Igreja CatOlica 1966: 107; Baptista 1981: 18.
Pinho 1991: 96 n. 10.
Igreja CatOlica 1966: 111-1 12;Baptista 1981: 24-25.
Igreja CatOlica 1966: 114; Baptista 1981: 28.
Ap 12,1.
Baptista 1981: 41.
Pinho 1991: 99.
Pinho 1991: 99.
Igreja CatOlica 1966: 487; Baptista 1981: 35.
Igreja CatOlica 1966: 111; Baptista 1981: 23.

Alem de mae, Maria e um membro eminente e inteiramente singular 
da Igreja, seu tipo e exemplar perfeitissimo na fe e na caridade, segundo 
a mesma referida constituiqao conciliar (LG 53)417, pelo que Hans Urs 
von Balthasar gostava de Lhe chamar «arquetipo» da Igreja418. E Maria 
e tipo de Igreja tanto na ordem da fe, da caridade e da perfeita uniao com 
Cristo, como pelo facto de ser virgem e mae, ja que a Igreja, mae dos fieis, 
e virgem enquanto guarda total e pura fidelidade a Cristo seu esposo 
(LG 63-64)419. Por isso, Maria, que e uma bem colocada medianeira para 
a unidade da Igreja (LG 69)420, e identificada com a mulher coroada de 
estrelas referida no Apocalipse421 (SM) 422, com razao apontada como 
figura da Igreja.

Mas Arnaldo Pinho alerta-nos contra uma tipologia facil que leve a 
identificar sem mais Maria com a Igreja tai como se nos apresenta, no 
seu organograma e tudo. Segundo ele, «Maria e tipo da Igreja na medida 
em que, possuida pelo Espirito Santo, vive primeiro os valores misticos 
e so depois a sua organiza$ao» 423. O que, alem de nos alertar para a 
necessidade e o ser da Igreja ser ser em renova$ao, nos reenvia tambem 
para o papel do crente fiel da Igreja. Sendo essencial a Igreja a renova^ao 
segundo o Espirito, e pertinente o alerta de Arnaldo Pinho segundo o qual, 
nesta analise tipoldgica, e «o antitipo Igreja que deve coadunar-se com 
Maria e nao o contrario» 424.

Alem de medianeira para a unidade, Maria e invocada como advogada, 
auxiliadora, socorro dos cristaos. «Auxilium episcoporum» lhe chama 
Paulo VI no discurso de clausura da 3.a sessao do Concilio 425. E que a 
Virgem continua no Ceu a sua missao salvadora, com multiforme inter- 
cessao, ja que cuida com amor dos irmaos de Seu Filho, que, entre perigos 
e angustias, caminham ainda na Terra ate chegarem a patria bem- 
-aventurada (LG 62)426.

Por isso, a carta pastoral de 1979 da Conferencia Episcopal Portuguesa 
termina precisamente, invocando a Virgem como medianeira, alegando
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ate ser a devo^ao a Ela uma das mais importantes matrizes da cultura 
portuguesa 427.

Modelo e tipo de Igreja, auxilio dos cristaos, Maria e tambem, por 
isso, modelo a imitar pelos fieis. Alias, nos textos do Novo Testament©, 
nenhum ministerio e assignado a Maria na Igreja: nada A distingue dos 
demais fieis 428.

No Evangelho de S. Joao, Maria aparece em Cana e junto a cruz. Nas 
bodas de Cana, porque marcam o inicio da vida publica de Jesus. Ai, Maria 
e chamada a passar da fun^ao biologica e espiritual de mae de Jesus a 
fungao eclesial de modelo de crente 429.

Junto a cruz, Maria, em ligacjao com o Cristo historic©, suporta, antes 
da ressurreigao, a prova de fe que os dicipulos (nem mesmo Pedro) foram 
capazes de presenciar 43°. E daqui que Santo Ambrosio faz derivar o 
imperative de os cristaos seguirem a cruz de Cristo431.

A quando do apogeu mariologico deste seculo (e numa altura em que 
a crise de afirmaejao da Igreja face ao mundo impunha sobremaneira a 
actuagao apostolica dos leigos), Maria fora ja apontada como motor do 
apostolado laical. Assim sucedeu com a Legiao de Maria, fundada em 1921, 
com a Milicia da Imaculada Concei^ao, fundada por S. Maximilian© 
Kolbe, e com o Exercito Azul, criado em 1947 para difundir a mensagem 
de Fatima 432.

Sao varies os apelos papais a imita^ao das virtudes de Maria (LG 65; 
SM 3, 8)433. Com efeito, como se le no Evangelho de S. Lucas 434, Maria 
assumiu-se como a serva humilde do Senhor e foi a mais generosa coope- 
radora com Cristo na obra da salva^ao, nao apenas por conceber, gerar 
e alimentar a Cristo e apresenta-l'O ao Pai no Templo, mas tambem por 
O acompanhar na Sua vida publica, por ter ouvido atentamente a Sua 
pregagao e por ter padecido com Ele quando sofria e agonizava na cruz 
(LG 61)435. Ela, que conheceu as penas e tribulacjdes desta terra, a fadiga 
do trabalho quotidiano, os incomodos e as dificuldades da pobreza, as 
dores do calvario (enciclica Mense Maio)436, e modelo de fidelidade a
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E termino evocando o sinal grandiose (signum magnum, crnpeiov [xeya, 
cheio de significado) que apareceu no ceu: uma Mulher (Maria / a Igreja), 
perseguida por Satanas, o acusador. Vencido pelos anjos de Deus, o Dragao 
levanta a terra contra Deus. Mas tudo termina em bem, porque «a terra 
veio em socorro da mulher» (ePor)9r]a£v tj yfj tv) yuvaixt) 439. Como no tempo 
das primeiras perseguigdes, como hoje: a Igreja (Esposa de Cristo) / Maria 
(Mae do Messias) e sinal de contradigao; as formas do mal, vencidas no 
campo das ideias, servem-se da terra para atacar a Mulher; mas no fim 
e o mundo, convertido, que muda de partido e acaba por defender a 
Mulher. A Doutrina social da Igreja tern sido meio eficaz para o converter.

graga (SM 4)437, Mulher firme na fe, pronta na obediencia, simples na 
humildade, exultante no louvor a Deus, ardente na caridade, forte e cons- 
tante no cumprimento da Sua missao ate ao holocauto de Si propria, em 
plena comunhao de sentimentos com o Seu Filho, que Se imolava na cruz.

Maria, alem de modelo de virtudes individuals, e tambem modelo a 
imitar pela Igreja na sua Doutrina social. Na mensagem de Fatima, com 
efeito, vemos o apelo de Maria a que colaboremos, ao menos atraves da 
oragao, na consecugao da harmonia entre as nagdes e da paz international, 
lamentando o aniquilamento de nagdes, anunciando a paz, e prometendo 
um periodo de paz apos a conversao da Russia. Na relagao Igreja-mundo, 
tambem a virgem nem o censura nem o condena, mas pede que ele seja 
consagrado ao seu Imaculado Coragao. E para tudo e em tudo isto Se apre- 
senta como medianeira. Entendendo a mensagem de Fatima como uma 
mensagem para o nosso tempo, Joao Paulo II pedia em Fatima a Virgem 
que nos livrasse: da fome e da guerra, particularmente da guerra nuclear; 
dos pecados contra a vida do homem; do odio e aviltamento da dignidade 
dos homens; e de todo o genero de injustiga na vida social, national e 
international 438.



A Igreja no mundo contentporaneo 137

Bibliografia:

1987,

1970,

1990,

1981,

1971,

1991,

1967,

1968,

OJD ASK ALIA
Da pf TtQLQQU

•J usm

[/Organisation des Nations Unies, col. «Que sais-je?», n.° 748, 2.a ed., Paris, 
PUF, 1974.

Che Guevara, Ernesto
Merits. I: Souvenirs de la guerre r^volutionnaire, trad. Robert e Magali Merle, 
pref. Robert Merle, aCahiers libres®, n.° 94-95, Paris, Maspero.

Cirarda, Jose Maria
Proemio, in «Concilio Vatican© II: comentarios a la constitucion Gaudium 
et spes sobre la Iglesia en el mundo actual®, dir. Angel Herrera Oria, Madrid, 
BAC, p. 149-172.

Conference Episcopal Portuguesa

1979, Perspectivas cristas da reconstru$ao da vida national: carta pastoral, s.l., 
Secretariado Geral do Episcopado.

Aldea Vaquero, Quintin
Acoso y reaction in «Manual de Historia de la Iglesia®, t. X, dir. Quintin Aldea 
e Eduardo Cardenas, Barcelona, Herder, p. 188-278.

Althusser, Louis
Ideologic e aparelhos ideoldgicos do Estado, trad. Joaquim Jose de Moura 
Ramos, «Biblioteca de Ciencias Humanas®, n.° 37, Lisboa, Presen$a, 1974.

Antunes, Manuel
Ideologic, in «Logos: enciclop6dia luso-brasileira de Filosofia®, Lisboa- 
-Sao Paulo, Verbo, 2, col. 1283-1285.

Baptista, F. de Sales, org.
Maria nos documentos actuais da Igreja, col. «Documentos Pontificios®, 
n.° 23, Braga, AO.

Baudrillard, Jean
A sociedade de consumo, trad. Artur Morao, col. «Arte & Comunicagao®, 
n.° 54, Lisboa, Ed. 79, 1991.

Camacho, Ildefonso
Doctrina social de la Iglesia: una aproximacion histdrica, «Biblioteca de Teo- 
logia®, n.° 14, Madrid, Ed. Paulinas, p. 217-457.

Cardenas Guerrero, Eduardo
1987, Proceso de cohesion hacia la universalidad, in «Manual de Historia de la 

Iglesia®, t. X, dir. Quintin Aldea e Eduardo Cardenas, Barcelona, Herder, 
p. 413-891.

Chardin, P. Teilhard de
1956, La place de I'homme dans la nature: le groupe zoologique hutnain, «Le Monde 

en 10/18®, n.° 33, Paris, Union Generale d’Editions, 1965.

Chaumont, Charles
1957,



Alberto A. Abreu138

ed., s.L, Ed.

1958,

1965,

1969,

1989,

1966,

1992,

i
i

Coste, Rene
1964,

Caminhos da justice e da paz: doutrina social da Igreja: documentos de 1891 
a 1987, Pref. Cardeal Patriarca de Lisboa, intr. Michael Walsh e Peter Stil
well, coord. Peter Stilwell, col. «Magistra», n.° 3, 2.a ed. aument., Lisboa, 
Rei dos Livros, 1989.
Caminhos da paz, no 25.° aniversdrio da primeira mensagem para o Dia Mun
dial da Paz, ed. Comissao Nacional Justi^a e Paz, apresent. M. da Silva Mar
tins, Lisboa, Rei dos Livros.

Igreja CatOlica. Papa, 1978-.... (Joao Paulo II)
1982 a, Auddcia de projetas e prudencia evangelica de pastores, in «Ensinamentos 

de Joao Paulo II; 1979, Vaticano, Ed. Vaticana; Braga, AO; Sao Paulo, Loyola, 
p. 369-387.

1982 b, Discursos do papa Joao Paulo II em Portugal, Lisboa, Conferencia Episcopal.

Moral international, trad. Alejandro Esteban Lator Ros a partir da ed. actua- 
lizada de 1966, «Biblioteca Herder», sec. Ciencias Sociales, vol. 105, Barce
lona, Herder, 1967.

Cunhal, Alvaro
1971, O radicalismo pequeno-burgues de fachada socialista, 3. 

«Avante», 1974.

Decraenne, Philippe
1959, Le panafricanisme, col. «Que sais-je?», n.° 847, 4.a ed., Paris, PUF, 1970.

Deniau, Jean-Francois
Le Marche Commun, col. «Que sais-je?», n.° 778, 1 l.a ed. refund., Paris, PUF, 
1974.

Drachkovitch, Milorad M.
O marxismo no mundo modemo, selec. Milorad M. Drachkovitch, trad. 
Waltensir Dutra, Rio de Janeiro, Zahar, 1966.

Durban, Arnaud
O «apartheid», trad. Manuel J. Palmeirim, in «Apartheid», «Cademos D. Qui
xote*, n.° 17, Lisboa, Dom Quixote, 1969, p. 9-48.

Ellul, Jacques
1969, A inadapta^ao dos jovens: marca de uma sociedade, trad. Deolinda Xavier, 

in «O futuro e dos jovens», Lisboa, Dom Quixote, 1971, p. 39-56.
Gerbet, Pierre

1958, Les organismes internationales, col. «Que sais-je», n.° 792, 5.a ed., Paris, PUF, 
1972.

IbaRez Langlois, Jos6 Miguel
Doutrina social da Igreja, trad. Maria da Gra$a Mariz Rozeira, rev. Jose 
Antonio Veloso, Lisboa, Rei dos Livros, 1980.

Igreja CatOlica. Concilio Vaticano II, 1962-1965
Concilia Ecumenico Vaticano II: constitutes, decretos, declaragdes e 
documentos pontificios, 8.® ed. melhorada, col. «Documentos conciliates*. 
Braga, AO, 1979.

Igreja CatOlica. Papa
1987,



A Igreja no mundo contemporaneo 139

1911,

169,

1975,

1973,

1991,

1970,

Iserloh, Erwin
1979,

Miquel, AndrS
1968, O Islame e a sua civiliza$do: s&culos VII-XX, trad. Francisco Nunes Guer- 

reiro, col, «Rumos do Mundo», dir. Lucien Febvre e Fernand Braudel, Lisboa, 
Cosmos, 1971.

MOller, Joseph-Emile; Elgar, Frank
Modem painting, trad. Jane Brenton, Londres, Eyre Methuen, 1980.

Los movimientos intraeclesidsticos y su espiritualidad, in «Manual de His- 
toria de la Iglesia*, vol, IX, dir. Hubert Jedin e Konrad Repgen, trad. Mar
ciano Villanueva, Barcelona, Herder, 1984, p. 440-492.

Journel, M. J. Rouet de
Enchiridion patristicum: loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum ecclesias- 
ticorum, 25.® ed., Barcelona-Roma, Herder.

Le Vaillant, Yvon
A morte da Igreja, trad. Ant6nio Jose Massano, in «Igreja velha, Igreja nova», 
Lisboa, Dom Quixote, 1970.

Marquina Barrio, Antonio
1987, La Iglesia de Espana y el regimen de Franco (1939-1975), in «Manual de His- 

toria de la Iglesian, t. X, dir. Quintin Aldea e Eduardo Cardenas, Barcelona, 
Herder, p. 343-38.

Mauro, Frederic
A America espanhola e portuguesa de 1920 aos nossos dias, trad. Maria Ade
laide Namorado Freire, Lisboa, Meridiano, 1978.

1979,

ONU
1948, Declara^ao Universal dos Direitos do Homem, Porto, Unesco, AOV, s.d.

Partido Socialista

Declaragao de principles e programa do Partido Socialista, s.l., Textos •Por
tugal Socialista».

Pinho, Arnaldo Cardoso de
Maria e a Igreja peregrina, in «Maria nos caminhos da Igreja: 8 a 12 de Feve- 
reiro de 1988», s.l., Verbo, p. 89-101.

Policarpo, Jos6
1985, A Igreja e o mundo: conflito ou convergencia?, «Communio», Lisboa, 2 (5), 

p. 397-404.

Rossanda, Rossana
O marxismo de Mao, trad. Antonio Jos6 Massano, in «Quem tem medo da 
China», Lisboa, Dom Quixote, 1971, p. 25-71.

Rostow, W. W.
1960, Les etapes de la croissance 4conomique, trad. M.-J. du Rouret, col. «Points», 

n.° 16, Paris, Seuil, 1970.



Alberto 4. Abreu140

1948,

1968,

64, s.l., Europa-

el mundo actual®, dir. Angel

1979,

1979,

i
J

Histdria da arquitectura modema, com pref, e um estudo sobre a evolu?ao 
da arquitectura moderna en Portugal, trad. Virgilio Martinho, 2 vol., s.l., 
Arcadia.

Zevi, Bruno
1970,

El pueblo de Dios: introduction, in «Concilio Vaticano II: comentarios a la 
constitution sobre la Iglesia®, dir. Casimiro Morcillo Gonzalez, Madrid, BAC, 
p. 226-263.

SetiEn, Jose Maria
• 1968, La comunidad humana, in «Concilio Vaticano II; comentarios a la constitu

tion Gaudium et spes sobre la Iglesia en 
Herrera Oria, Madrid, BAC, p. 217-266.

Vidal, Marciano
Moral de atitudes. Ill: Moral social, 7.a ed., Madrid, PS, 1981.

Weber, Wilhelm
Problematica del Estado y de la sociedad desde la perspectiva de la Iglesia, 
in «Manual de Historia de la Iglesia®, vol. IX, dir. Hubert Jedin e Konrad 
Repgen, trad. Marciano Villanueva, Barcelona, Herder, 1984, p. 345-388.

Samuelson, Paul A.
Economia, trad. Maria Adelaide Ferreira a partir da 9.a ed., 2 vols., «Manuais 
universitarios®, 4.a ed., Lisboa, Fundagao Calouste Gulbenkian, 1980.

Santamaria Ansa, Carlos
Situation del hombre en el mundo, in «Concilio Vaticano II: Comentarios 
a la constitution Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual®, dir. 
Angel Herrera Oria, Madrid, BAC, p. 173-196.

Santos, Eduardo dos
1971, Socialismo africano, col. «Estudos e documentos®, n.° 

-America.

Sauras, Emilio
1965,


