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I~ QUESTOES DE METODO 

1. 0 sentido como constru~io 

Uma forma sem duvida tentadora de introduzirmos a analise do catoli
cismo social em Portugal seria, por exemplo, deixarmo-nos conduzir pela tese, 
hoje em pleno fulgor, que Ihe atribui a origem ou a abertura fundadora do 
salazarismo. A concepcao e 0 desenvolvimento deste ponto de vista tiveram 
nos trabalhos de Braga da Cruz 0 seu efeito mais notavel. 0 movimento social 
cat6lico e democrata-cristao e neles descrito como a principal fonte inspira
dora do salazarismo I, embora este 0 tenha entretanto invertido num sentido 
«fascizante»2. Mas ja Silas Cerqueira, anos atras, falara de urn «corporati
vismo das enciclicas», e para essa matriz remetera tambem 0 salazarism0 3• 

Pensamos, todavia, que 0 postulado de urn progresso continuo e apenas 
a tocante autojustificacao de uma lucidez actual que a hist6ria estaria eter
namente condenada a profetizar. 0 sentido nao aparece, com efeito, como 
urn estado, nem como urn objecto do saber. Ele nao e 0 resultado da analise 
de continuidades obscuras, 0 resultado da reconstituicao de acontecimentos 
na forma linear da hist6ria. 

Nao quer isto dizer que 0 sentido se reduza entao a urn problema de 16-
gica formal e tenhamos que nos sujeitar a descobrir as articulacoes 16gicas 
existentes no discurso. Como 0 sentido s6 e dado em funcao de urn acto, e 
nao como relacao estavel e dominada (16gica, portanto), trataremos de ana
lisar, is so sim, os campos de constituicao e validade dos conceitos (condi
coes de emergencia), as suas regras de uso sucessivas (condicoes de funcio
namento), e os diferentes meios te6ricos em que foi prosseguida e acabada 
a sua elaboracao (condicoes de insercao). 

Quer isH) dizer que a nossa analise faz a verificacao de uma ideia cara 
a Gerard Defois: 0 discurso s6 e tratavel sociologicamente enquanto pratica 
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social 4• Tambem Michel de Certeau sugere a mesma conclusao: «Reempre
gamos, por vezes, as mesma palavras e as mesma ideias, mas estas nao tern 
ja 0 mesmo sentido: nao so nao sao pensadas como tambem nao sao organi
zadas da mesma maneira» s. 

o que nos propomos tratar nos limites deste artigo e, pois, 0 catolicismo 
social nas rela~oes da sua «existencia especifica», ou seja, nas suas condi
~oes de possibilidade e na sua singular organiza~ao do sentido. 

2. 0 discurso como estrategia 

Analisar 0 discurso em termos de pratica social equivale a centra-Io na 
questao do poder. Com efeito, enquanto pratica social, 0 discurso nao se con
fina it manifesta~ao dos process os economico-politicos e dos conflitos do sa- ~ 
ber: e tambem uma rede lan~ada sobre as coisas. Alem de reflexo e instru
mento das lutas, 0 discurso, dira Michel Foucault, e 0 objectivo da luta, 
enfim, «0 poder de que procuramos apoderar-nos»6. 

Investindo a pratica discursiva em que consiste 0 catolicismo social, va~ 
mos assim confrontar-nos com as rela~oes de poder mais imediatas e mais 
locais (comportamentos, decisoes, conflitos, tacticas), que determinam a sua 
regularidade, ou seja, as formas de saber-poder em que consistem os seus 
sistemas de valores e os seus dispositivos normalizadores. 

E que a analise de uma pratica discursiva torna manifestas as formas de 
urn poder especifico: urn poder que ja nao e exercido por ordens, mas por 
normas, por regras; urn poder onde ja nao se obedece a urn chefe, mas se 
adere antes a uma logica. 

E neste sentido que falamos de sistemas de valores e de dispositivos nor
malizadores. 0 interesse doindividuo nao e investido no fazer, mas no acre
ditar; nao no presente, mas no futuro; nao no acto, nas no fantasma. Aquilo 
que conta ja nao e ac~ao, nem com maior motivo a cria~ao, mas a salva~ao. 
Os dispositivos de vigiUincia e de controlo e as tecnicas de normaliza~ao in
vestem os individios, ligam-nos a valores, fazendo deles sujeitos crentes, e 
simultaneamente objectos doceis e uteis. 

Do catolicismo social interessar-nos-a, portanto, 0 sistema de normas 
que, por urn lado, funcionam quais tecnicas de dominio do corpo da 
Igreja, reduzindo as for~as catolicas ao jogo da obediencia, e por outro, 
regulam (e equilibram) a vida nacional, garantindo a sua verdadeira natu
reza crista. 

Neste passo da nossa introdu~ao, e ja manifesto que a concep~ao da reli-
giao por nos aqui perfilhada (e podemos evidentemente estende-Ia tambem 
it politica) assenta no modelo militar, entendido este como meio fundamen
tal de prevenir tumultos civis, ou seja, no modelo estrategico. 

Atendo-nos a este paradigma, podemos dizer que deixam obviamente de 
ser pertinentes as questoes subordinadas a uma representa~ao juridico-politica 
do poder. Sao, como efeito, irrevelantes para nos as questoes que reduzem 
o poder it identidade de uma soberania, it estrutura de uma lei e it unidade 
de uma domina~ao. 



Nao se trata, por essa razao, de nos perguntarmos, por exemplo, como 
e porque 0 poder eclesiastico teve necessidade, no decurso do seculo XIX, de 
assumir os comportamentos e as decisoes que assumiu, de conceber as tacti
cas que concebeu ou de provocar as lutas e os conflitos que provocou. Neste 
caso, 0 poder seria identificado com urn aparelho especifico (0 aparelho ecle
siastico), em prejuizo da sua organizacao efectiva de poder disciplinar: mul
tiplo, auto matico e an6nimo 7. 

Do mesmo modo, nao havera que nos perguntarmos a que dominacao 
geral serviram os comportamentos, conflitos, lutas, decisoes e tacticas da 
Igreja, a partir da Monarquia liberal. Nessa ordem de ideias, 0 poder seria 
representado como uma «propriedade» que se transfere ou como uma 
«coisa» que se detem, em detrimento do seu funcionamento positivo de en
grenagem. 

Enfim, tambem nao vamos interrogar-nos sobre as leis que, ha mais de 
urn seculo, presidiram it regularidade do comportamento religioso e politico 
das elites da Igreja e do Estado e, simultaneamente, it conformidade das suas 
lutas, conflitos, decisoes e tacticas. E que, dessa maneira, far-se-ia depender 
o poder de uma infra-estrutura e definir-se-ia a sua accao como uma super
estrutura, quando na realidade a relacao de vigiliincia que ele estabelece esta 
inscrita no cerne das praticas sociais: «nao como urn elo de ligacao ou adja
cente, mas como urn mecanismo que the e inerente e que multiplica a sua efi
cacia»8. 

Quanto ao poder clerical no que ele tern de permanente, repetitivo, auto
-reprodutor, inerte, julgamo-Io 0 efeito de conjunto que se perfila a partir 
da «labilidade social», ou seja, de todas essas mobilidades: comportamen
tos, lutas, tacticas, decisoes. 0 catolicismosocial e, na realidade, 0 encadea
mento que se apoia em cada uma destas mobilidades e que, ao mesmo tempo, 
procura fixa-Ias. 

Toda a analise que reduza 0 poder it identidade de uma soberania, it 
estrutura de uma lei e a unidade de uma dominacao e fundada na oposicao 
entre 0 poder e a sua pratica discursiva. Mas uma vez identificado 0 poder 
a uma soberania, lei ou dominacao, e a analise da pratica discursiva que 
e abandonada em beneficio da analise do poder9. Supostamente iria esta 
muito mais longe, atingindo 0 fen6meno religioso (ou politico) na suaes
sencia. A uma tal pratica cientifica e-Ihe creditada a vantagem de sur
preender os fen6menos religiosos (ou politicos) no que eles dizem de si 
mesmos. 

Ora, a separacao entre 0 poder e a pratica discursiva reflecte a priori
dade tradicional existente na filosofia ocidental que opoe a essencia ao aci
dente, a tese a hip6tese, a significacao it manifesta~ao. E tais oposicoes nao 
as tomamos n6s, evidentemente, como categorias de trabalho. Tomamo-Ias, 
sim, como outros tantos fen6menos de discurso a estudar como estrategia 
so.cial. 

Com Gerard Defois, tambem n6s entendemos que privilegiar 0 sentido 
( a essencia) sobre 0 funcionamento s6 pode significar que «nos encontra
mos em face de uma ideologia que pretende dominar as suas praticas e per
manecer dona da inteligencia delas mesmas» 10. 
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II. TEOLOGIZAR 0 SOCIAL: 
o SECULO XIX E 0 FANTASMA DA CRISTANDADE 

1. A democracia como figora do homem e indisciplina moderna 

Enquanto a finitude passava a ser pensada, com Kant, numa referencia 
infindavel a ela pr6pria, assim se constituindo a figura do homem 11, a 
Igreja desenvolvia a dogmatica, a catequese e a apologetica. Invertendo 0 

pensamento de Michel Foucault, podemos dizer, com verosimilhan~a, que 
a analise de todo 0 que geralmente po de oferecer-se it experiencia do ho
mem parece tornar-se na analitica daquilo que e 0 homem na sua essen
cia 12. 

Conhecemos a exigencia de verdade professada desde 0 seculo XVIII pelo 
poder juridico-politico: a lei penal deve representar unicamente aquilo que 
e util a uma sociedade 13. Garantindo, com efeito, urn sistema de direitos for
malmente igualitarios, as leis positivas elaboradas pelo poder juridico-politico 
ja nao deviam transcrever em termos positivos a lei natural nem a lei reli
giosaou moral. 

No plano representativo do poder juridico-politico tudo se passa como 
se a religiao deixasse de ser urn poder aut6nomo (<<0 poder espiritual») e a 
politica se tornasse religiosa. Dai que Michel de Certeau veja no surgimento 
da ideia de democracia «a vontade de gerir uma multiplicidade de convic
~oes que se substituem it fe que fundara uma ordem» 14. 

Com a ruina do poder eclesiastico, as cren~as refluiram para 0 dominio 
politico. A democracia exprime, nesse sentido, urn poder que ja nao vern de 
Deus mas da sociedade, urn poder que vern do mundo, de baixo e nao de 
cima. E assim se produz urn regresso do recalcado «pagao»: Rousseau 
denomina-o a «incarna~ao» ou a historiciza~ao de uma «religiao civil» IS. 

Foram subalternizadas, controladas, as Igrejas, e manipulados os valores di
vinos ou celestes. 

Mas por ai se insinuou a indisciplina moderna: aos olhos da Igreja 0 sis
tema juridico-politico aparece, desde 0 seculo XVIII, como urn dominio de 
reconhecida fragilidade, uma vez que permeavel, ou corrompido mesmo, pelo 
pecado. Superficie onde se repercutem os pecados filos6ficos, este sistema 
constitui a matriz de uma teratologia pr6pria: a da sua constitui~ao, natu
reza, concep~ao e praticas. Quer isto dizer que the sao congenitos 0 natura
lismo (pelo recurso ao estado natural), 0 agnosticismo (com a promulga~ao 
dos direitos fundamentais), 0 laicismo (pelo estabelecimento do pacto social: 
soberania da vontade geral e individualismo do Estado), enfim, 0 

anticlericalismo 16. E depois, caso nao fosse controlada, a pratica politica 
tanto podia transmitir monstros como cria-Ios para as gera~oes futuras: a 
anarquia e 0 socialismo - a barbarie 17. 

A modernidade representa, de facto, para a a Igreja a origem de urn des
vio teratol6gico do humanismo e da razao: dir-se-a que nao ha mal-estar ou 
perturba~ao social para os quais nao tenha sido imaginada pelo menos uma 
parte de etiologia religiosa. Das lutas operarias it desumanidade do trabalho 
nas fabricas e nas minas, da mendicidade it perda de prestigio da Realeza e 



as crises politicas, de tudo se faz rede para uma densa teia de causalidade 
religiosa. 

Antes de mais, a tecnologia da recristianiza~ao vai constituir urn conjunto 
de taticas de objectiva~ao da indisciplina e dos individuos a disciplinar: uma 
arte das energias que se combatem, das imagens que se associam, umafabri
ca~ao de liga~oes estaveis que desafiam 0 tempo. A pratica politica foi cons
tituida como objecto moral e desse modo separada da barbarie, do grupo 
dos barbaros, que foi preciso exorcizar como perigosos, porque cheios de vi
cios e causadores das maiores desgra~as. 

Para a indisciplina moderna (naturalismo, agnosticismo, laicismo, anti
clericalismo) vai-se assim encontrar 0 castigo adequado. 0 pecado, «a crise 
espiritual», «a decadencia moral», a irracionalidade, a mentira e a degene
rescencia constituem urn jogo de signos-obstaculos que submetem 0 movi
mento das for~as sociais a uma rela~ao de poder. Emile Poulat fala a este 
proposito do «sonho de uma razao crista marcada pela recorda~ao de ter sido 
a norma de toda a razao» 18. 

Parece-nos, pois, indubitavel que a arte da puni~ao e do controlo catoli
cos assenta numa tecnologia da representa~ao. No entanto, ainda que ai en
contre a sua juStifica~ao, este sistema de autoridade e de poder nao pode de
rivar exclusivamente de op~oes morais. E que 0 investimento politico nao se 
faz apenas ao nivel da consciencia, das representa~oes ou do que se julga sa
ber; faz-se tambem, e sobretudo, ao nivel daquilo que torna possivel urn sa
ber. Neste sentido, podemos dizer que os caracteres fundamentais do catoli
cismo social correspondem menos a reactiva~ao dos restos de uma ideologia 
ou a uma denega~ao induzida de interditos do que as exigencias funcionais 
de urn discurso que deve produzir a sua verdade. 

2. A filosofia perene e a democracia-cristii 

o catolicismo social e produzido pelo jogo desses rituais de verdade em 
que consistem a «sa fiIosofia» (philosophia perennis) 19 e a ciencia politica 
«verdadeira» (democracia cristii)20. Funcionam tais rituais pelo recurso ao 
dispositivo da confissao, uma das tecnicas habitualmente mais valorizadas 
para produzir a verdade. Michel Foucault assinala-a «ao lado dos rituais da 
prova, dos testemunhos, das cau~oes dadas pela autoridade da tradi~ao, e 
tambem dos processos cientificos da observa~ao e da demonstra~ao»21. 

Os dominios da ciencia e da pratica politica nao sao, de facto, colocados 
pela Igreja sob a al~ada exclusiva da obediencia (ob-audire: ouvir uma pala
vra e submeter-se). Tambem 0 registo da confissao exerce sobre eles alguma 
jurisdi~ao. Os tempos modernos tinham-se constituido numa fonte geradora 
de indisciplina. Por essa razao devia 0 homem confessar a sua fe ocidental 
e crista e 0 seu pecado. Atraves de tal mecanismo,-aproximamo-nos, com 
efeito, dessa zona turva, desse Ultimo limite em que se enuncia a confissao 
de se ser culpado. Exigida pela Igreja, necessaria para 0 diagnostico (confes
sar a fe e reconhecer-se culpado do ateismo), a confissao produz ela mesma 
a salva~ao: mediante uma palvra de amor, obtem-se a liberta~ao do mal22. 
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A Igreja consagra, portanto, a interferencia de duas modalidades de pro
du~ao da verdade, ou seja, de duas formas de fixa~ao da cren~a, a saber: 
a pratiea da confissao e os processos da discursividade cientifiea. Esta, por 
sua vez, e corrigida pela apologetiea 23, sendo as suas regrasajustadas Ii an
tiga pratiea da confissao. 

Pelo postulado de uma verdade geral e difusa, a pastoral crista (a dog
matiea, a catequese e a apologetica) atribui-se como dever fundamental a ta
refa de fazer passar pela dobadoira incessante da palavra (crente) tudo 0 que 
esteja em linha com a espiritualiza~ao da sociedade. Nisso consiste a confissao. 

Ter que dizer a «palavra», poder dize-Ia em todo 0 lugar e a propos ito 
de tudo, funda a sua justifica~ao no principio de que a religiao e dotada de 
uma verdade inesgotavel e polimorfa, 0 que nos situa bem portas adentro 
da idade da «confissao infinita» e da «objectiva~ao constrangente», para uti
lizar expressoes habituais em Michel Foucault24. 0 catolicismo social, en-

'quanto palavra levada ate aos confins da sociedade e ai dita em toda a mi
nticia, reencontra 0 conceito de disciplina, concebida esta como «anatomia 
politica do pormenor». 

Tenhamos em aten~ao, no entanto, que a disciplina das tecnieas do dis
positivo de recristianiza~ao e diferente das «disciplinas» de tipo monastieo, 
que de ha muito recorrem a uma pratica dedetalhe. Estas tiltimas tem como 
fun~ao assegurar rentincias em lugar de acrescimos de utilidade. Alem disso, 
muito embora as «disciplinas» asceticas impliquem a obediencia a um ou
tro, a finalidade principal que tem em vista eo aumento do dominio de cada 
um sobre 0 seu proprio corpo. 

Na tradi~ao moderna da eminencia do pormenor vao entretanto alojar
-se, sem dificuldade, todas as minudencias da educa~ao crista, das associa
~oes e dos partidos cristaos, todas as formas afinal de exercicio cristao. Para 
o homem disciplinado, como para 0 verdadeiro crente, nenhum detalhe e in
diferente, menos sem dtivida pelo sentido que ai se esconde, que pela amarra 
que 0 poder nele encontra. 

A adesao da Igreja it democracia 25 e, neste sentido, muito mais a tomada 
de posse de ummecanismo de poder disponivel para 0 exercicio de um con
trolo politico e de uma contabilidade moral que 0 reconhecimento de uma 
filosofia equitativa. Por outro lado, 0 principio da religiao «causa de todas 
as coisas» e 0 reverso metafisieo de uma exigencia tecnica: fazer funcionar 
numa pratica de tipo religioso uma obediencia simultaneamente integral numa 
pratiea de tipo religioso uma obediencia simultaneamente integral (do indi
viduo, da familia, da sociedade e da na~ao), meticulosa (ao ponto de se es
tender ao reino intimo das consciencias) e constante 26• Neste caso, 0 poder 
exerce-se pelo efeito tinieo de uma vigiUincia exacta, e cada olhar e uma pe~a 
no funcionamento global do poder. 

Sob este lingulo de analise, os sonhos da «philosophia perennis» e da reins
taura~ao de tudo em Cristo, no seculo XIX, nao passam da replica catolica 
ao sonho da sociedade perjeita visionada pelos fil6sofos e moralistas 
novecentistas 27 • No entanto, a sua referencia fulcral nao estava tanto no es
tado de pecado quanto nos mecanismos cuidadosamente subordinados de uma 
maquina ou de um aparelho administrativo (os manuais neotomistas e os gru-



pos cat6lico-sociais). 0 ponto de aplicac;:ao da norma disciplinar nao e a re
presentac;:ao. Eo corpo, 0 tempo, os gestos e as actividades de todos os dias. 
E se e certo que ela tambem se aplica a alma, e s6 na medida em que esta 
e uma sede de Mbitos. 

A referencia fundamental destes sonhos de cristandade, por outro lado, 
nao estava tanto na aIianc;:a com Deus, quanto nas coerc;:oes permanentes. Nao 
se tratava tanto da soberania de Cristo-Rei quanto duma manipulac;:ao re
flectida do individuo crente, atraves de exercicios e de urn adestramento in
finitamente progressivo. E se tivermos em atenc;:ao os instrumentos utiliza
dos, podemos dizer que nao sao ja os jogos de representac;:ao que sao postos 
a circular ou que saem reforc;:ados (as teorias do «poder indirecto», por exem
plo). Sao-no, sim, as formas de correcc;:ao, os esquemas de constrangimento 
aplicados e repetidos. 

Enfim, a restaurac;:ao crista nao se subordinava antes de mais a vontade 
de Deus, mas a docilidade automatica do homens, a sua sujeic;:ao a uma 
coacc;:ao imediata. Aquilo que se procura reconstituir atraves desta tecnica 
normativa, atraves desta tecnica de coercc;:ao, nao e sobretudo 0 estado de 
grac;:a da civilizac;:ao ocidental crista, contido nos interesses fundamentais da 
alianc;:a com Deus. Procura-se reconstituir, sim, 0 sujeito obediente, 0 indi
viduo submetido a regras, a ordens e habitos, 0 individuo submetido a uma 
autoridade (a autoridade da Igreja), que em si deve funcionar automatica
mente. 

E isto, no fim de contas, a confirmac;:ao daquilo que Michel Foucault de
fine como «0 sonho militar da sociedade», que desde 0 seculo XVIII se im
poe a todo 0 sonho politico e religios0 28 • Enquanto os juristas, os fil6sofos 
e os te610gos procuravam, quer no pacto social quer na alianc;:a com Deus, 
urn modelo para a construc;:ao ou a reconstruc;:ao da sociedade, os militares, 
e com eles os tecnicos da disciplina, fabricavam as tecnicas de coerc;:ao indi
vidual e colectiva dos corpos. 

Em Portugal, tais tecnicas desenvolvem-se e testam-se nos sucessivos apa
relhos da Igreja: a Sociedade Cat6lica, os Circulos Cat6licos de Operarios, 
os Centros Academicos de Democracia Crista, 0 Centro Cat6lico, etc .. A cris
tandade, una e regenerada, trespassada de hierarquia, de vigilancia, de olhar, 
de escrita, a cristandade imobilizada no funcionamento de urn poder exten
sivo que capta de maneira singular todos os individuos - ai esta a replica 
cat6lica de uma sociedade perfeitamente governada. 

As disciplinas reais e corporais, em que consistem as tecnicas do disposi
tivo de recristianizac;:ao, constituiram 0 subsolo da espiritualizac;:ao da socie
dade, ou seja, da reinstaurac;:ao de tudo em Cristo. De pouco valia a alianc;:a 
com Deus ser concebida como fundamento ideal do direito e do poder 
politico 29. 0 panoptismo confirmava-se por todo 0 lado como 0 processo 
tecnico da coerc;:ao. Em contraposic;:ao aos quadros formais que a sociedade 
se dera, ele trabalha incessantemente e em profundidade as estruturas juridi
cas da Igreja e da sociedade, para ai fazer funeionar os mecanismos efecti
vos do poder. 0 catolicismo social aprendia a democracia no Evangelho 30, 

mas recorria tam bern as disciplinas que garantiam a obediencia cat6lica na 
base. 
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Dizer a verdade, dizer a «caridade» (conceito em que se traduz a «verda
deira» democracia) e, com efeito, 0 termo correlativo de uma tecnologia de 
poder sobre os corpos. Atraves de tal processo faz-se funcionar numa pni
tica de tipo moral a exigencia de uma obediencia total e minuciosa. E esse 
o postulado da Igreja: se a verdade e dita por todo 0 lado, acabara por se 
fazer obedecer. Ou seja, formar-se-a urn sujeito obediente, vergado a forma 
simultaneamente geral e meticulosa do poder cat6lico. 

Uma palavra (ntegra deve pois fazer-se ouvir na integra/idade: do indi
viduo a famIlia, da classe operaria ao Estado e as leis. E que, se por urn 
lado os perigos ilimitados em que a pratica politica nos pode induzir justi
ficam 0 caracter exaustivo do exame a que e submetida (integralidade das 
aplica~oes do dogma), por outro, a utiliza~ao da religiao como uma pala
vra a proclamar torna possivel que os mecanismos da obediencia venham 
a funcionar na forma~ao de urn discurso apologetico (integridade do 
dogma). 

III. A IGREJA COMO CORPO QUE SE INVESTE POLITICAMENTE 

o dispositivo de recristianiza~ao em Portugal, nao foi, no entanto, urn 
projecto unitario, homogeneo em todos os niveis da sociedade e em todas 
as classes sociais. 

Tomemos urn exemplo. A ideia de reduzir 0 alcance da Ac~ao Cat6lica 
a uma reac~ao da Igreja contra a apostasia das massas, que abandonavam 
a concep~ao religiosa do mund0 31 , s6 parcialmente da conta do sentido do 
processo e das razoes de ser da recristianiza~ao. Com efeito, limitar a pra
tica social da Igreja a uma estrategia global unica, que vise a recupera~ao 
da sua for~a moral, do seu prestigio politico e da sua autoridade ideol6gica 
sobre as massas, contradiz a real multiplicidade das rela~oes de for~a, dos 
meios empregues nas tacticas usadas e dos objectivos visados. 

Acontece tambem, por outr~ lado, que a recristianiza~ao nao se apresen
tou, primitivamente,-em Portugal, como urn principio de limita~ao da liber
dade dos outros, nem como urn conjunto de tecnicas de vigilancia e de con
trolo das classes burguesas e populares. Pelo contrario, a Igreja come~ou, 
isso sim, por experimenta-Ia em si mesma. Vemos, por exemplo, que a So
ciedade Cat6lica, criada em 1843, e urn grupo de autodefesa moral e 
filo s Mica 32, suscitado pelo clero (bispos e padres) e pela aristocracia 
fundiaria 33. Tratava-se entao de «promover em toda a Monarquia portu
guesa a moral evangelica»34, atraves de Missoes religiosas. 

Urn tal refor~o da normatividade cat6lica «por meio da caridade e de pra
ticas religiosas» 35, den uncia vontade de escapar a normatividade burguesa 
(naturalista, laica, agn6stica e anticlerical). Os proprietarios de terras e 0 clero 
que se reuniam, a partir de 1843, na Sociedade Cat6lica, tinham como ob
jectivo fazer reinar a ordementre si e a sua volta. A ideia que eles se fazem 
da promo~1io da moral evangelica e urn sinal dis so mesmo. Veja-se 0 artigo 
2.0 do Estatuto da Sociedade. E sugerida a cria~1io de Missoes religiosas em 
todas as dioceses, a publica~1io de escritos ortodoxos antigos e modernos, e 



enfim, a criacao de estabelecimentos de instrucao e de caridade a favor das 
classes desvalidas 36. 

Esta vontade de fazer reinar a ordem cat6lica era, no fundo, uma forma 
de contornar a legalidade politica laica e anticlerical - urn poder que «mor
deu 0 frade e 0 devorou», segundo a expressao de Garrett 37. Com efeito, a 
revolucao liberal de 1834, dis solvendo as Ordens religiosas, expropriando as 
suas terras e apoderando-se da escola e da imprensa, impoe uma legalidade 
que a Igreja e a aristocracia tern todo 0 interesse em evitar. 

E ai esta: organizando as Missoes de reforma moral e difundindo publi
cacoes de autodefesa ideol6gica, os aristocratas e 0 clero vao manietar 0 po
der burgues, retirando-Ihe a possibilidade de ataque e de utilizacao de pre
textos politicos para dissolver a Sociedade Cat6lica. Sobre este ponto, 0 
Estatuto da Sociedade exerce urn controlo estrito: «das Missoes como dos 
escritos», e ai assinalado, «sao banidas, sem a menor reserva, todas as tem
poralidades» 38. Como corolario, e depois afirmado que to do 0 missionario 
ao servico desta Sociedade deve afastar-se absolutamente de qualquer inge
rencia em neg6cios politicos, sendo expulso em caso contrari0 39. 

Creio podermos, pois, concluir que, ainda a meio do seculo XIX, 0 que 
encontramos sao associacoes (aristocraticas e clericais) de autodefesa moral 
contra a legalidade burguesa 40, e de modo nenhum associacoes de controlo 
e de vigiUincia efectivas da sociedade, nomeadamente da classe operaria. 

No declinar do seculo XIX, todavia, as associacoes cristas vao manifes
tar urha transformacao do corpo das relacoes de forca e uma deslocacao 
dos objectivos perseguidos. Continuando a ser suscitadas pelo clero e pela 
aristocracia fundiaria, mas integrando agora patroes industriais, as novas 
associacoes cristas (os Circulos Cat6licos de Operarios) surgem como uma 
legalidade de autodefesa moral e apologetica que ja nao se opoe unica
mente a moralidade burguesa, mas igualmente contraria a subversao 
socialista41 • 

Associacoes de «individuos pertencentes a todas as classes», os C. C. O. 
propoem a «mutua cooperacao para 0 melhoramento do estado moral e ma
terial dos associados» 42. Em consequencia, a normatividade cat6lica e refor
cada por uma nova distribuicao dos discursos, das verdades e dos poderes. 
Vai-se «investir as almas uma a uma»43, tendo em vista objectivos religio
sos (de conversao e de moralizacao), econ6micos (de apoio e incitamento ao 
trabalho), politicos (de obediencia automatica) e pedag6gicos (de competen-
cia no combate ao socialismo). I 

A concepcao que se tern do «melhoramento do estado moral e material 
dos associados» de urn Circulo e bern ilustrada pela seriacao das suas activi
dades. Vejamos, por exemplo, a lista de actividades do C. C. O. do Porto. 
E ai proposto 0 desenvolvimento do espirito religioso e da Fe cat6lica entre 
os associados; pensa-se tambem na introducao de aulas nocturnas onde igual
mente seja ministrada a educacao crista; projecta-se a realizacao de confe
rencias e col6quios sobre deveres dos patroes e operarios, 0 desenvolvimento 
das artes e oficios, a economia domestica, a educaCao das criancas, os deve
res dos pais; decide-se ainda a organizacao de distraccoes, tais como jogos 
uteis e inocentes e aulas de musica; determina-se, por fim, a criacao de uma 
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biblioteca, provida de livros que tratem principalmente do desenvolvimento 
das artes e oficios 44. 

Vemo-Io bem, todas estas actividades obedecem a imperativos pedagogi
cos, politicos, economicos e religiosos. Os C. C. O. operam todo um con
junto de meios cujo objectivo e «atrair para 0 bem» e «afastar do mal». Os 
associados sao enquadrados no dia a dia atraves de um emprego estrito do 
tempo, de um sistema de interditos e de obriga~oes, de uma vigilancia conti
nua, de exorta~oes, de leituras espirituais. 

A abertura das «actividades dramaticas» do C. C. O. da Covilha e ape
nas um exemplo, entre muitos, desta vontade de fazer reinar uma ordem ca
tolica: «Oxala 0 operario», diz entao 0 Grito do Povo, «fugindo aos prejui
zos e vicios da taberna, as degrada~oes do lupanar e a tantos outros costumes 
vilipendiosos em que vai depauperando a saMe, as for~as vitais, desbaratando 
inconscientemente 0 produto do trabalho e ainda embrutecendo 0 espirito, 
corra a recrear-se nesses passatempos honestos, que serao, sem duvida, um 
meio possante para a sua ilustra~ao, condi~ao a que deve aspirar, a fim de 
poder alcan~ar um lugar condigno na sociedade» 4S. 

E portanto a auto-afirma~ao de uma institui~ao, neste caso da Igreja, e 
nao a repressao da liberdade das classes a evangelizar, ou 0 controlo, a vigi
lancia e a sujei~ao das classes e das institui~oes hostis que, antes de mais, 
cumpre assinalar no dispositivo de recristianiza~ao. Tratou-se, com efeito, 
da vida da Igreja, do vigor do seu corpo, do recobramento e da potencia~ao 
das suas for~as. As praticas religiosas, a assiduidade na ora~ao46, a ocupa
~ao pedagogica e piedosa dos tempos livres, 0 investimento familiar, a con
viviabilidade entre patroes e operarios constituem as formas morais de uma 
boa disciplina, isto e, os exercicios de uma vida disciplinada catolicamente. 

Os C. C. O. surgem, deste modo, como uma estrutura que integra tres 
mecanismos tacticos num unico dispositivo: 0 ensino propriamente dito, a 
aquisi~ao de conhecimentos pelo exercicio da actividade pedagogica, e por 
ultimo, uma observa~ao reciproca e hierarquizada. Sob esta optica, os 
C. C. O. funcionam quais aparelhos que tem por finalidade por a salvo os 
seus associados, sllscitando uma ordem moral na dependencia dos «sabios», 
dos «ricos» e da «religiao» 47, ao arrepio da subversao socialista, revolucio
naria, dessa ordem dita das «classes inferiores» 48. 

Este investimento da vida e do corpo da Igreja, atraves do processo cir
car em que consiste 0 Circulo, refor~a simultaneamente a forma~ao do sa
ber catolico e 0 acrescimo do poder da Igreja. E toda uma rede de saberes 
e de poderes correlativos que se desenvolve: a catequese, a apologetica, a dou
trina social (que compreende uma especie de corporativismo economico, com 
base na economia domestica e nas associa~oes de artes e oficioS 49), enfim, 
a cria~ao e a ocupa~ao de tempos livres so• 

A transforma~ao dos C. C. 0., a partir do come~o do seculo xx, nas 
estruturas de base de um partido politico, neste caso do Partido Naciona
lista, fundado em 1903, corresponde, entretanto, a um mecanismo de estati
za~ao progressiva dos grupos de controlo social. A cria~ao das associa~oes 
de juventude, nomeadamente dos centros academicos de democracia crista 
(C. A. D. C.), a constitui~ao do Centro Catolico Portugues, em 1917, e a 



institucionaliza~lio do Estado Novo, marcam, por sua vez, as diferentes fa
ses da afirma~lio deste mecanismo. 

Com efeito, quando as associa~oes cat6licas deixam de ser suscitadaspela 
burguesia fundiaria e pelo alto clero, com ou sem patroes industriais a mis
tura (tinham-no sido a Sociedade Cat6lica, os Circulos Cat6licos de Opera
rios, etc.), e passam a se-Io pela media burguesia letrada (cas os dos 
C. A. D. C. e do Centro Cat6lico), muda tambem a natureza da reforma mo
ral pretendida. Ja nlio se trata da mera autodefesa social e politica de uma 
institui~lio. Acontece, sim, 0 refor~o do poder de uma classe social - a me
dia burguesia letrada. Os grupos cat6licos tern cada vez mais como objec
tivo essencial obter do poder politico novas leis que ratifiquem 0 esfor~o moral 
desenvolvido ha ja mais de meio seculo. Passa-se, pois, da moralidade a pe
nalidade, a normatividade. 

Os mecanismos minuciosos do dispositivo da recristianiza~lio, os artifi
cios que 0 entretecem, ou ainda esses saberes que 0 confessam e the dlio urn 
rosto (catequese, apologetica, doutrina social, ocupa~lio de tempos livres, 
etc.), passam a .ter urn caracter normativo, penal. E que, pela lei, estes sabe
res em que se des dobra a moral cat6lica, constituem-se em fundamento da 
sociedade e do seu equilibrio, e tornam-se ocultos os seus mecanismos, que 
desequilibram definitivamente e por todo 0 lado as rela~oes de poder. Ou 
seja, a moral cat6lica afirma-se como a forma humilde mas concreta da lei, 
ficando na sombra 0 feixe de tecnicas fisico-politicas que a constitui. 

Esta progressiva estatiza~lio das instancias de controlo e de presslio cat6-
licas, que se deslocam das associa~oes enqua~radas pela aristocracia fundia
ria e pelo clero para as do grupo social que efectivamente exerce 0 poder (a 
media burguesia letrada), atinge 0 momento decisivo com a institucionaliza
~lio do Estado Novo. Urn tal momento e, com efeito, a fase derradeira da 
introdu~lio e da difuslio de uma moralidade de origem religiosa (cat6lica) num 
sistema juridico que ignorava por defini~lio a moral e aspirava romper os la
~os com a religilio. 

Autodefesa no seculo XIX, a moral cat6lica converte-se em instrumento 
de poder no seculo xx, entendendo-se as classes e as institui~oes laicas como 
meio de controlo econ6mico e de sujei~lio politica. 

E atentemos no caso exemplar da recusa do Centro Cat6lico em conside
rar 0 problema politico em termos de regimeS!. E irrelevante, do nosso 
ponto de vista, tentar surpreender ai a rna consciencia de uma pratica que, 
supostamente, deixa de organizar espiritualmente aqueles que controla para 
transigir com uma legalidade atl~ entlio abjurada 52. Uma tal recusa, e a pas
sagem pelo discurso religioso da espiritualiza~lio das leis e das institui~oes, 
fazem funcionar exactamente aquilo que uma analise da pratica da Igreja 
torna explicito: a amea~a de uma penalidade onde se trata de moralidade. 
o que esta em causa e tlio-s6 0 mecanisme> regulador de urn corpo que, 
constituindo-se numa permanente afirma~lio de si mesmo, manifesta 0 seu 
vigor e refor~a a sua normatividade pelo sancionamento penal da sua reforma 
moral. 

Podemos finalmente dizer, recapitulando, que a Igreja, em lugar de pro
curar expurgar 0 seu corpo das institui~oes laicas, supostamente inuteis, dis-
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pendiosas e perigosas, pois nao reproduziam ja a civiliza~ao crista ociden
tal, preocupou-se antes em se dar urn corpo de que cuidar, proteger, preservar 
dos perigos, enfim, isolar dos outros, e assim manter 0 seu valor diferen
cial 53. 

A Sociedade Cat6lica, os C. C. 0., 0 Partido Nacionalista, os 
C. A. D. C., 0 Centro Cat6lico, para referir apenas algumas das principais 
associa~oes, constituem os lugares em que emergiram e foram praticados uma 
serie de tecnicas e urn conjunto de saberes. A apologetica e a catequese 
desmultiplicam-se numa pan6plia de exercicios que funcionam de acordo com 
os mecanismos da confissao e adestram 0 corpo da Igreja como urn corpo 
de «classe» ou de elite. A doutrina social garante a saude (etica ou cat6lica) 
da politica e da economia: a lei moral da-se urn ar de necessidade das coisas 
e 0 p~der age sob a capa de for~a da natureza. Enquanto isto, a cria~ao e 
a ocupa~ao dos tempos livres sorvem, tal qual uma ventosa, 0 tempo dos as
sociados cat6licos, e produzem a regenera~ao do corpo social da Igreja. 

Sob a forma destas institui~oes, aparentemente de reforma moral, de se
guran~a, de assistencia, de protec~ao, de defesa, estabelece-se 0 mecanismo 
que converte 0 corpo dos individuos num obje~to de vigilancia e de controlo 
coercivos, formando-o, reformando-o, corrigindo-o, transmitindo-Ihe apti
does que 0 uniformizem 54. Ou seja, a rede de saberes e de tecnicas cat6li
cas nao s6 denuncia a vontade de implanta~ao de uma ordem diferente da 
legalidade burguesa e da subversao revolucionma (uma ordem a salvo da con
tamina~ao dos costumes e da anarquia social), como combina tambem com 
varios imperativos, todos fun9ao da disciplina e da vigilancia. Respondendo, 
com efeito, a uma exigencia religiosa, os saberes relativos a pastoral cat6lica 
procuram tomar vigoroso 0 corpo da Igreja: e essa a finalidade do exercicio 
da conversao e da moraliza9ao. Respondendo tambem a urn imperativo de 
qualifica9ao no combate ao socialismo, essa mesma rede de saberes tern em 
vista a forma~ao de elites cat6licas competentes. Respondendo, por ultimo, 
a exigencias politicas e econ6micas, a pastoral cat6lica tern como objectivo, 
por urn lado, a forma9ao de cat6licos obedientes, e por outro, 0 incitamento 
ao trabalho (esconjurando greves, revoltas, reivindica90es insensatas). 

A racionalidade deste corpo de tecnicas cat6licas, ou seja, a sua eficacia, 
vira a encontrar sob 0 salazarismo 0 momento privilegiado da sua afirma9ao. 
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54 Sobre esta vontade de poder clerical e a l6gica de condenaciio e de exclusiio que a ali
menta, veja-se Frei Bento Domingues, «Artes de Ser Cat6lico Portugues», in Re/lexao Crista, 
Lisboa, n.o 46/47,1985. Atente-se, nomeadamente, no facto de a teologia ter sido praticamente 
sacrificada it apologetica, em todo este seculo. 
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