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Introduc;ao 

A revolm;ao de 25 de Abril de 197 4, como argumenta Jose Gil, nao gravou 

na consciencia publica portuguesa o periodo prolongado do autoritarismo sala-

zarista. Realizaram-se poucos julgamentos de funcionarios da PIDE e nenhum 

de autoridades publicas do Estado Novo. Pelo contnirio, um ≪imenso perdao沖

pareceu apoderar-se do pafs, cobrindo ≪com um v白砂 ≪asvexa96es, os crimes, 

a cultura do medo e da pequenez mediocre que o salazarismo engendrom>(1). 

A Igreja Cat6lica beneficiou com isto. 

0 mea culpa da Igreja institucional distinguiu-se pela sua inexistencia no 

imediato do 25 de Abril de 1974. De facto, a hierarquia eclesiastica portuguesa 

ainda nao avaliou de forma crf tic a a sua posi9ao durante a ditadura salazarista. 

As primeiras tentativas neste sentido, feitas pelo entao bispo do Porto, 

D. Antonio Ferreira Gomes, logo a seguir ao 25 de Abril (2), foram minoradas 

pelo episcopado. Pelo contrario, a Igreja institucional limitou-se a celebrar a 

mem6ria dos poucos sacerdotes que contestaram com valentia a legitimidade 

do Estado Novo ou a reabilitar as figuras mais envolvidas no seu funciona-

mento, como o cardeal Cer吋eira(3).

A capacidade da hierarquia eclesiastica portuguesa para se furtar ao con-

fronto com o seu passado recente deveu muito ao seu distanciamento subtil de 

um regime doente nos meses finais da govema9ao marcelista(4). Tinha apren-

dido as li96es de 1910 -os perigos de se associar a uma causa perdida. A atitude 

cautelosa adotada em rela9ao a Igreja Cat6lica pelos ≪revolucionarios≫ de 
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25 de Abril ( desejosos de evitarem a reabertura da ≪questao religiosa沖 quetanto 

prejudicara a vida da Primeira Republica) e a gestao cuidadosa pela elite cat6・

lica, desde essa altura, da mem6ria hist6rica do catolicismo no Estado Novo 

tambem contribuiram para garantir a imagem de respeitabilidade da Igreja. 

Os desenvolvimentos verificados na historiografia mais recente, quer resultan-

tes do prisma analftico adotado, quer do objeto de estudo, tambem ajudaram, 

de forma indireta, a lan~ar uma luz globalmente positiva sobre a posi~ao da 

Igreja durante a ditadura, para beneffcio da imagem de uma Igreja ≪progres-

sis ta沖 e≪libertadora》： aIgreja Cat6lica nao como pilar do Estado Novo, mas 

como uma das muitas vftimas do autoritarismo salazarista; nao como colmeia 

da elite do regime, mas como fomentadora de ≪novas formas de sociabilidade持

que teriam ≪preparado》 asociedade portuguesa para a democracia. 

As investiga96es sobre a natureza das rela96es entre a Igreja e o Estado 

durante o perfodo salazarista -considerado na totalidade do seu ciclo de 

vida -permanecem extremamente limitadas. Quando comparadas com os 

estudos sobre t6picos similares levados a cabo em Fran9a, em Espanha ou em 

Italia, o contraste e, no mfnimo, acentuado (nao obstante a maior aten9ao 

academica que os grandes pafses europeus ≪naturalmente沖 atraem).Apesar 

da importancia amplamente reconhecida da Igreja Cat6lica no regime, subli-

nhada numa variedade de ensaios e artigos sinteticos, esta tematica nao mere-

ceu a dedica9ao exclusiva de nenhum estudo. Esta obra prop6e-se colmatar 

essa lacuna. 

0 objeto 

Este livro procura analisar de forma interpretativa as relaφes entre a Igreja 

Cat6lica e o Estado Novo sob Salazar -incluindo a sua subida ao poder durante 

a Ditadura Militar -entre 1928 e 1968, respondendo a duas perguntas funda-

mentais: como melhor definir, em termos genericos, a rela9ao entre a lgreja 

Cat6lica e o Estado Novo salazarista? Como evoluiu com o tempo? 

Destas perguntas decorrem varias quest6es. Como definir a interven9ao 

social da Igreja Cat6lica na ≪nova ordem持 internaconstrufda por Salazar? 

A Igreja Cat6lica apoiou o Estado Novo? Se sim, porque? A oposi9ao cat6lica 

ao regime foi tao importante como se tem recentemente alegado? Como se 

pode conciliar a imagem dual de Salazar enquanto estadista de orienta9ao 

religiosa e lf der regalista? Qual a posi9ao da lgreja em rela9ao aos metodos 

autoritarios usados pelo regime? 0 Estado Novo foi um regime cat6lico? 
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INTRODUC;:AO 

Estas sao as hip6teses principais da presente obra. 0 Estado Novo salaza-

rista, independentemente das suas diversas influencias ideol6gicas, continha 

no seu micleo uma tendencia particular da doutrina cat6lica forjada pela elite 

cat61ica portuguesa no primeiro quartel do seculo xx (antiliberal, tradiciona-

lista e nacionalista). Desta componente cat6lica do programa salazarista emer-

giu uma alian9a institucional duradoura e abrangente com a Igreja Cat6lica, 

comesta a p訂ticiparna legitima9ao, no esfor90 doutrinario e na implementa-

¥:ao das politicas do Estado Novo. Para compreender os alicerces desta alian9a 

e a sua longevidade, e necessario considerar o caracter eclesiol6gico e pastoral 

da Igr吋aoficial em Portugal (bem como a sua articula9ao com a orienta9ao 

doutrinaria do Vaticano) e o contexto ideol6gico e politico no qual o Estado 

Novo salazarista procurou funcionar (em particular, a persistencia de mentali-

dades laicas ou anticlericais nas elites civis e militares portuguesas). 0 estudo 

da sua evolu9ao no tempo ( tendo como pano de fundo a secu加 iza9aoacelerada 

namaior p訂teda Europa Ocidental) permitir-nos-a esclarecer os mecanismos 

desta alian9a institucional e compreender porque e como a Igr吋ainstitucional 

desempenhou um papel central na longevidade excepcional do Estado Novo 

salazarista. 

A historiografia 

A historiografia das rela96es ent陀 algreja e o Estado durante o Estado 

Novo come9ou cedo. De facto, a rela9ao especial de Salazar com a Igreja 

depressa atraiu a admira9ao ( e a aten9ao analitica) de uma serie de devotos de 

Maurras ( entre os quais, Gonzague de Reynold e Henri Mass is), do pr6prio 

Charles Maurras ( que em breve aderiria a sua《revolu9aonacional持 comPetain)

e de cat61icos conservadores britanicos (tais como Michael Derrick e, mais 

tarde, Hugh Kay). Tambem desencadeou a resposta da oposi9ao de esquerda, 

dando amiude origem a inte叩reta96esmarxistas da alian9a en住eO《capitalismo

fascista burgues≫ e o ≪alto clero reacionario持（masao contrario da produ9ao 

dos admiradores estrangeiros de Salazar, nao resultou em estudos abrangentes 

do regime). Embora a nossa aten9ao se concentre na historiografia pos-1974 e 

apenas nas obras que facultam uma interpreta9ao das relaφes entre a Igreja e 

o Estado durante todo o ciclo de vida do regime (reservando as obras mais 

limitadas a perf odos especfficos para o momento apropriado no decorrer do 

nosso estudo ), importa ter em con ta, desde logo, que o estudo das rela96es entre 

a Igreja Cat6lica e o Estado Novo tem sido influenciado com frequencia por 
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motiva~δes de cariz ideol6gico, que se refletem inclusivamente nas obras de 

dois dos mais consagrados academicos portugueses contemporaneos. 

Manuel Braga da Cruz, geralmente tido como o expoente da perspetiva 

cat6lica, e 0 autor da unica obra de vulto (embora sintetica) publicada ate hoje 

dedicada em exclusivo as rela96es ent問 aIgreja Cat6lica e o Estado Novo(5). 

As suas investiga96es pioneiras sobre a influencia da democracia crista nas 

origens do regime de Salazar -que o levaram a conclusao discutivel de que o 

Estado Novo foi uma ≪inversao fascizante da democracia crista≫(6)-seguiram-

-se uma serie de artigos, ensaios, capitulos e verbetes dedicados a natureza das 

rela96es entre a Igreja e o Estado no Estado Novo. Embora Braga da Cruz 

reconhe9a o papel da lgreja na consolida9ao do regime de Salazar(7), a sua 

analise procura destacar principalmente a natureza paradoxal da rela9ao entre 

a Igr，吋ae o Estado salazarista. Segundo ele, contrariamente ao franquismo, o 

salazarismo nao foi um nacional-catolicismo. Constituiu uma forma de ≪cato-

laicismo》（8)no qual a natureza nao confessional do Estado (na linha da sepa-

ra9ao instituida pela Primeira Republica) foi conciliada, em termos ideol6gicos, 

com a orienta9ao cat6lica do regime. A ≪sep紅 a9aoconcordatada持， for百ializada

em 1940, nao foi jacobina nem regalista, possibilitando ≪compensa96es 

mutuas》 e≪beneficios reciprocos悼のeum grau real de autonomia ent陀 osdois 

poderes, c吋aparceria derivava principalmente da convergencia de interes-

ses (1°). 

Braga da Cruz destacou o relacionamento cada vez mais tenso ent回 algreja

e o Estado Novo, a partir de 1945, apresentando-o essencialmente como con-

sequencia dos desvios cada vez mais percetiveis da doutrina cat6lica por parte 

do regime. Segundo ele, a implementa9ao parcial do co叩orativismolevou a 

emergencia de uma ≪questao social浄 entrea lgreja e o regime e a frustra9ao 

pela lentidao imprimida pelo regime a implementa9ao da Concordata deu ori-

gem a ≪questoes educativas e confessionais.持 Porsua vez, a era democratica 

inaugurada na maior parte da Europa Ocidental depois de 1945 -e as conse-

quentes experiencias sociais-democratas em Italia, na Fran9a e na Alemanha 

-originou uma ≪questao politica≫ que nos anos 60 se agudizou com a ≪questao 

missionaria》 decorrentedo contraste entre o colonialismo inflexivel do Estado 

Novo ea aceita9ao da descoloniza9ao pela Santa Se (11 ). Por conseguinte, Braga 

da Cruz nao hesita em falar numa引progressivadesagrega9ao do apoio cat6lico 

aoregime刈12)a partir de 1945. No entanto, a abordagem metodol6gica atraves 

da qual ele chega a esta conclusao nao esta isenta de falhas. Podemos come9ar 

por observar, de passagem, que a escolha do termo ≪Catolaicismo≫ nao e par-

ticularmente feliz. Esta designa9ao foi utilizada nos anos 20 pelos cat6licos 
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