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1. Introdu\:ao 

A doutrina social da Igreja, definida como o corpus dos ensinamentos contidos no 
seu magisterio social, foi difundida por numerosas endclicas e discursos pontiffcios. Esta
belece prindpios e directrizes a respeito da organizal)io politica e social das na(_f6es. 
A sua finalidade e despertar os homens para a sua vocas:ao de construtores responsaveis 
da sociedade, ou seja, para a sua missao apost6lica1

• T em como meio de concretizacrao a 
Ac!J3.o Cat6lica, definida por Pio XI como a colabora!J3.o do laicado no apostolado hierarquico2

, 

visando principalmente a da sociedade. Nesse fu.nbito, assegura wna especializa¢o, 
dentro da mesma, a fim de poder realizar plena e eficazmente a sua missao. 

Institucionalizada, em Portugal, em Novembro de 1933, ano de promulgas:ao da 
constituis:ao do Estado Novo, a Cat6lica foi um dos pontos de discordancia entre 
os edificadores do regime e os responsaveis da instituis:ao religiosa, nao sendo 
referenciada na concordata de 19403

• Confinada a actua¢o religiosa, moral e social, era
-lhe vedada qualquer intromissao na esfera politica. Foi, portanto, a luz dessas directivas 
que foi criada a Liga Operaria Cat6lica (L.O.C.), cujos estatutos foram aprovados em 
Julho de 1935. Procurava alcanc;ar os homens que, nos meios urbanos ou industriais, 
ganhavam honestamente a sua vida fora das profiss6es liberais4

, pondo ao seu alcance 
meios que contribuissem para melhorar a sua condi¢o social. Para esse efeito, eram 
realizadas palestras, retiros e peregrinas:oes, onde os seus ideais cristaos eram difundidos 
junto dos trabalhadores, atraves de varias publicas:oes. 

A primeira publicas:ao da L.O.C., 0 Trabalhador, dirigido pelo P: Abel Varzim, foi 
encerrada, por pressao do regime, devido a varias polemicas e interven¢es da censura, 
em Dezembro de 1946. Para colmatar esse mal, foi distribuida, gratuitamente, a folha 
0 Locista ate Outubro de 1947, ano da crias:ao da . Em Fevereiro de 1949, a 
L.O.C. lans:a o mensario 0 Ltttador Cristiio, mas em Novembro de 1952, considerando 
esse tftulo um entrave a sua penetras:ao nos meios operarios6

, foi decidido altera-lo, 
sendo pedido para isso autoriza¢o a Junta Central da Ac\:ao Catolica Portuguesa 
(A.C.P.)7. Das sugest6es feitas pelas diferentes secs:oes nacionais, foi escolhida a de 
Portalegre: Voz do Trabalho8

• A op\:ao pela palavra "trabalho" em vez de "trabalhador" 

1 FONTES, Paulo - A doutrina social da Igreja numa penpect,Jva historica. Lisboa, U niversidade Cacolica, 
1994, p. 71-81. 

2 PIO XI - Sobre a Paz de Oisto no reino de Cristo: carta enclclica "Ubi arcano ·: Rio de Janeiro, Editora 
Vozes, 1950, p. 25. 

3 REIS, Bruno Cardoso - Salazar e o Vaticano. Lisboa, Imprensa de Ciencias Sociais, 2006, p. 139-192. 
4 AA. VV. - A lgreja no Mundo Operdrio. Contributos para a Historia da Liga Catdlica e da Liga 

Operdria Cattilica Feminina (1936-1974). Coimbra, Gclfica de Coimbra, 2002, p. 
5 Em 1947, o P.r Abel Varzim com um grupo de leigos, na maioria flliados da L.O.C, criaram a S.E.T 

(Sociedade Edicorial "O Trabalhador"SAR.L) para garancir o reinlcio da publi~o do Traba!had01~ Em 17 
de Janeiro de 1948, aparecia o primeiro numero da 2a serie. 0 Traba!hador era um 6rgao independente da 
L.O.C. Ap6s 26 semanas, o jornal era suspenso, por imposi¢o oficiosa, e acusado de ser escrito "no melhor 
estilo marxista'', por Castro Fernandes, membro do Governo. 

6 Arquivo da L.O.C., acta n.0 18, 01 de Janeiro de 1952. 
7 Arquivo da L.O.C., Oficio n.0 89, processo n. 0 52/53, 20 de Janeiro de 1953. 
8 Esse rirulo remece para o Voz dos Trab1:1hadures, 6.rgfu> do Sindicaro dos Empregados e Openfrios da lnduscria 

de La.niffcios e Constru9fu Civil da Covil.ha, criado no infcio dos anos 30 por cat6licos. 
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explicava-se, em pane, pelo facto de a doutrina social catolica o considerar como uma 
condis:ao primordial da uniao e solidariedade entre os homens

9
• Do titulo do seu orgao, 

transparecia um dos objectivos da L.O.C.: o fim da luta de classes, entendido como um 
factor essencial da recristianizas:ao da sociedade. 0 jornal Vaz do Trabalho iniciou a sua 
publicas:ao mensal em Fevereiro de 1953, na decada dos "anos de chumbo" do regime

10
, 

versando varias tematicas cuja abordagem foi evoluindo ate ao 25 de Abril de 1974. 

2. A voz do trabalho perante a questao social 

Como movimento da Acs:ao Catolica Portuguesa, a L.0.C tinha como obrigas:ao 
limitar o seu exerdcio a questao social. Por isso, a Vaz do Trabalho estabeleceu-a como 
tema central dos seus artigos. Denunciava as injustis:as de que era vitima o operariado 
portugues e apresentava solus:6es para as evitar. Algumas destas eram, oriundas das 
endclicas. 0 jornal da L.0.C. assumia o papel de porta-voz da doutrina social da Igreja, 
esfors:ando-se, a sua maneira, por concorrer para a construs:ao de uma sociedade nova e 
recristianizada. Procurava que as realidades concretas fossem vividas pelos trabalhadores 
de acordo com o espfrito do Evangelho. 

2.1. Luta por melhores condi<;;6es de trabalho 

0 primeiro ano de publicas:ao da Voz do Trabalho foi assinalado pela entrada em 
vigor do I Plano de Fomento (1953-1958)11. Este contribuiu para a industrializas:ao do 
pais e para o seu crescimento economico mas veio agravar as condis:6es de vida e de 
trabalho dos operirios, que recorreram a greve de forma esporadica e localizada, com o 
intuito de conseguir melhores ordenados12

• A Voz do Trabalho fazia-se o eco das suas 
reclamas:6es, prosseguindo a luta ja encetada por 0 Trabalhador. Em consonancia com a 
doutrina social da Igreja, o orgao da L.0.C. procurava defender a ideia de salario justo, 
imprescindivel para a realizas:ao do bem comum e do born entendimento entre capital e 
trabalho

13
• Nos primordios, o jornal era benevolo para com as medidas do regime. 

Apelava ao Governo para que cumprisse com os salirios minimos estipulados por lei e 
que impusesse remuneras:6es adequadas ao trabalho do operario. Nos anos 60, 
principalmente apos o Conselho Geral de 14 e 15 de J ulho de 1962, ocorreu uma 
mudans:a no seio do movimento, que se reflectiu nas paginas do seu mensario. Foi 
adoptada a Revisao de Vida, metodo consagrado pelos textos conciliares que se baseava 
na dinamica "ver, julgar, agir" 

14
• Essa revitalizas:io transpareceu de imediato nos artigos 

publicados. A questao salarial comes:ou a ser debatida de forma mais veemente, tendo 

., SAUDE, ]. Cardoso -Aprmtamento de Doutrina Social da Igreja. Coimbra, Grafica de Coimbra, 197 4, p.26. 
'" Acerca da decada de 50 em Ponugal, leia-se ROSAS, Fernando - Estada Novo (1926-74). In: MAT

TOSO, Jose - Histdria de Portugal. Lisboa, Edicorial Estampa, 1998, Vol. VII, p. 451-457. 
11 

ROSAS, Fernando - Portugal e o Estado Novo (1930-1960). Lisboa, Editorial Presens:a, 1992, p. 323-325. 
12 COSTA, Ramiro da - Elementos para a histdria do movimento em Portugal. Lisboa, Editorial 

Assirio e Alvim, 1979, vol. II. 
'·' JOAO XXIII - "Mater et Magistra': In: AA.W. - Os caminhos da justifa e da paz: doim·ina social da 

lgreja:documentosde1891a1991. Lisboa, EditoraReidos Livros, 1993, p. 159-161. 
14 Acerca da revisao de vida, leia-se AUBERT, Roger - a 

mensagem da ]OC para os jovens do operdrio. Coimbra, de 

258 



em conta a realidade social portuguesa, que chegava a equipa redactorial atraves dos 
testemunhos das varias secs;6es da L.O.C., espalhadas pelo pals, e das cartas enviadas 
pelos leitores. A famosa ideologia do regime "maior produ\'.ao - melhor rendimento" 15 

era mesmo denegrida. Alem disso, o movimento da A.C.P. reivindicava em prol do 
salario familiar que, segundo Pio XI, devia permitir ao operario, mergulhado na miseria, 
sustentar a sua familia e oferecer-lhe uma vida digna16

• Para a L.0.C., a criac.rao dos 
abonos de fumilia pelo poder polltico ja nao respond.ia as necessidades dos trabalhadores17

, 

uma vez que a classe operaria enfrentava um aumento significacivo do custo da vida
18

• 

A resolus;ao desse problema figurava como fulcral para impedir o trabalho da mulher 
fora do lar. 

A questao do trabalho feminino, ja amplamente debatida em 0 Trabalhadof 9
, 

sempre foi central na Voz do Trabalho, segundo a qual o born funcionamento da fam!lia 
operaria, "celula de vida humana indispensavel a vitalidade das nac.roes"20

' supunha 0 

regresso da esposa a casa, junta dos filhos, au, em certos casos, a sua manutens:ao. 
Seguia, portanto, a visao tradicionalista da epoca, difundida em massa pelo Estado 
Novo2

\ nomeadamente no cartaz "Deus, Patria e Familia" da li¢o de Salazar. A partir 
da decada de 60, a L.0.C. persistia em focar as vantagens da presen<,ra materna no lar 
mas, com o passar dos anos, as rubricas versando essa tematica demonstravam a tomada 
de consciencia ocorrida no seio da L.0.C. Estava ciente da utopia do seu ideario por ser 
indispensavel o trabalho da mulher para o sustento da famflia. A analise da questiio da 
mulher empregada22 tornou-se fulcral. A Vaz do Trabalho fazia suas as palavras de Joao 
XXIII, na endclica Pacem in Ten·is23

, ao salientar as mas condis;oes de trabalho a que 
aquela estava sujeita dentro da fabrica. 0 jornal pugnava pelo reconhecimento dos 
direitos das mulheres operarias, pois estas eram, muitas vezes, desrespeitadas pelos seus 
colegas homens, que recebiam uma remuneras:ao superior a delas24

, ou eram for<,?das a 
efectuar trabalhos desadequados face a sua condi<;ao. 0 mesmo ocorria com as cnan<;:as, 
que enveredavam pelo mundo do trabalho com uma idade precoce, para paliar as difi
culdades de subsistencia da sua famflia. Conforme o Estatuto do Trabalho Nacional, a 
idade minima era 12 anos, nao obstante a Primeira Conferencia Geral da Orga
niza¢o Internacional do Trabalho (O.I.T), de 1919, ter fixado essa idade nos 14 anos, 
coma o patenteava a L.0.C. 0 jornal tambem denunciava o facto de o decreto-lei 
n.0 47.032 de 27 de Maio de 1966, promulgando a regulamentacrao jurfdica do contrato 

de Oliveira - "Os problemas nacionais ea ordem da sua solw;ao" (09 de Junho de 
1928). In: Disctmos. Coimbra, Coimbra Edirora Lda., 1935, p. 15-16. 

"·PIO XI "QuadragesimoAnno': In: AA. VV. - Oscaminhos dajustifa ... , p. 91-92. 
'
1 "Salario familiar". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Dezembro 1964. 

1 
s Acerca do awnento do custo da vida, leia-se NUNES, Ana Bela Nunes; BRANDAO, J. M. de Brito - "Estado 

Novo: Polfrica Economica, lndustrializa¢o e Crescirnento". In: AA. VV. -Nova Histi1ria Portugal 
e o Estada Novo (1930-1960). Lisboa, Ed. Presenyi, 1992, Vol. XII, p. 322. 

19 REZOLA, Maria Imicia 0 sindicalismo catolico no Estada Novo 1931-1948. Lisboa, Estampa, 1999, 
p. 189-190. 

20 "Familia oper:iria". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Abril 1953. 
11 SALAZAR, Antonio de Oliveira - "Conceitos econ6micos da nova consrituic;ffo" (16 de Mar~ de 

1933). In: Discursos. Coimbra, Coimbra Editora Lda., 1935, 200-201. 
22 "O Trabalho ea Mulher". In: Vozdo Trabalho. 1962. 
23 JOAO XXIII - ''Pacem in Terris': In: AA.VV. - Os ~· ,, ........... p. 206. 
24 

"Em muitas f.ibricas OS salarios sao baixos". In: Vaz do Traba!ho. Abril 1971. 
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individual de trabalho, nao incluir qualquer determinac;io rigida a este respeito e dava ao 
Instituto Nacional de Trabalho e Previdencia (I.N.T.P.) poderes para autorizar o 
trabalho de menores com idade inferior a 12 anos, sem indicar limite mfnimo

25
• Para 

ilustrar as suas crf ticas, a Vaz do Trabalho apo'iava-se na doutrina social da Igreja, 
nomeadamente na Rerum Novarum, que defendia os direitos dos mais fracos

26
• Nos anos 

70, tambem foi publicada a Declara¢o dos direitos da criancra com o fim de comemorar 
o Dia Mundial da Criancra-

27
• 

A luz dessas reflex6es, notamos que a Voz do Trabalho se apresentava como o 
sucessor ideologico de 0 Trabalhador, ao lutar pela dignificac;ao da classe operaria. Ins
crevia-se na linha de pensamento dos catolicos sociais das decadas de 30 e 40. Desde 
entao, as reivindicac;6es dos oper:irios permaneciam as mesmas: o aumento dos sal:irios, a 
diminuic;ao da dura¢o do tempo de trabalho e o respeito dos direitos da mulher e da 
criancra. 0 unico meio de defesa que lhes era concedido era o sindicato nacional, organi
za¢o-chave do sistema corporativo portugues, cuja ac¢o era totalmente dirigida e con
trolada pelo Estado. 

2.2. 0 corporativismo do Estado Novo: deturpac;;ao da doutrina social da Igreja 

Nos primordios do Estado Novo, deu-se a adesao da maioria dos catolicos ao corpo
rativismo, institufdo no Estatuto do Trabalho Nacional, em 1933. A Igreja reconhecia-o 
como o sistema socio-economico mais apto a garantir a harmonia enue as classes

28
• 

Nesse contexto, os movimentos da A.C.P. assumiam o papel de formador da consciencia 
corporativa. Atraves do seu jornal, a L.O.C. convidava os seus militantes a integrarem a 
organizac;ao vigente, tornando-se o vefculo ideolOgico do regime. T odavia, nao prescin
dia de patentear as falhas deste. Em 1957, eram divulgados dois textos importantes sabre 
essa tematica: o discurso do bispo do Porto, de 29 de Janeiro29 e a transcric;io duma 
passagem da tese

30 
de Inacio Pereira dos Santos31

, companheiro de luta de Abel Varzim e 
Manuel Rocha. Ambos questionavam o funcionamento dos organismos corporativos, 
expondo a sua demasiada burocratizac;ao, a sua falta de dinamismo e a ingerencia exces
siva do Estado. Desde cedo, a L.O.C. defendeu o corporativismo de associac;ao contra a 
linha estatizante, imposta pelo Governo32

• Contudo, apos o encerramento de 0 Trabalhador 
e o afastamento do P.e Abel Varzim, em 1948, o movimento oper:irio adulto tinha sido 
remetido ao silencio, vigiado de perto pelo poder politico e pela Junta Central daA.C.P, 
constituf da, nessa fase, exclusivamente por eclesiasticos. Esse imobilismo perante a 
situac;ao social so foi superado nos anos 60, pelas raz6es ja referidas anteriormente. 

is "Conhecimencos de Economia". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Julho 1968. 
2
" LEAO XIII - "&,rum Novarum ·: In: AA. VV. - Os caminhos da justira ... , p. 54-5 5. 

27 "Declarai;iio dos direitos da criam;a. In: Voz do Trabalho. Lisboa, Maio 72. 
28 LEAO XIII - "Rerum Novarum". In: AA. VV. - Os caminhos da justira ... , p. 60. 
2

'' "A Igreja e o corporacivismo". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Mari;:o 1957. 
'

0 "Vida real e exiscencia juridica". In: Idem., Novembro 1957. 
31 Francisco Inacio Pereira dos Santos apresentou a sua dissertai;iio de doucoramento, Un Etat Corporatif 

La Constitution Sociale et Politiqtte Portttgaise, na Universidade de Lovaina. Tern uma primeira edii;iio de 1936, 
prefaciada por Georges Renard e uma segunda de 1940, com um prdacio de Marcello Caetano. 

32 ALPIAR<;A., Manuel - "Os orgaii"'ismos operarios da Aci;iio Cat6lica no inkio da decada de 60". 
In: Reflexao Crista 53. Lisboa, C.R.C., 1987, p. 69-71. 
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0 corporativismo passava, entao, a ocupar um lugar de destaque nas paginas da Voz do 
Trabalho. A luz das endclicas Mater et Magistra (1961) e Pacem in Ten·is (1963) de Joao 
XXIII, publicadas na fntegra no seu orgao de comunicac;ao, a L.O.C. consciencializava
se de que o corporativismo do Estado Novo era uma deturpa¢o da doutrina social da 
lgreja. Essa manifestava-se a favor de um corporativismo de tipo "associativo", condic;ao 
essencial para que os direitos dos operarios fossem respeitados e as reivindicac;6es 
solucionadas. A proibic;ao das greves e a extinc;ao das associac;6es operarias livres, pelo 
regime salazarista, tinham contribuido para a edificac;ao de uma estrutura social em que 
o Estado detinha plenos poderes. A organizac;ao sindical nacional era um mero 
instrumento de controlo da massa operaria, que via todos os seus direitos aniquilados. 

Na doutrina social da lgreja, o sindicato e concebido como a forma e expressao dos 
trabalhadores para a defesa dos seus interesses profissionais e economicos. E um factor 
construtivo da ordem social e da justic;:a. 0 associativismo e tido coma um direito que 
deve ser exercido livremente33

, ao contrcirio daquilo que ocorria com os portugueses, a 
quern apenas era permitido o ingresso nos sindicatos nacionais. A sua inercia para reme
diar os problemas do operariado tornara-se evidence aos olhos da L.O.C., particular
mente na decada de 60, marcada pela chegada ao movimento de amigos jocistas, que 
exortavam a um maior empenhame~to junto da realidade operaria. A Voz do Trabalho 
questionava o papel do I.N.T.P., dos fiscais e sobretudo dos sindicatos nacionais. 
0 menscirio reclamava a reforma das estruturas sociais do pais, a renovac;ao dos seus 
dirigentes com o fim de criar "uma organizac;ao sindical apta, forte, representativa e 
independente"

34
• Para concretizar essas mudanc;:as, foi criado, em 1963, sob o impulso de 

Carlos Augusto de Almeida35
, o Centro de Cultura Operaria (C.C.0). Esse servic;o da 

L.O.C tinha como objectivo proporcionar uma adequada prepara¢o "tecnica" dos 
militantes atraves de cursos e de estcigios no estrangeiro, visando, em parte, a forma¢o 
sindical e a promoc;ao social e cultural36

• A partir de Setembro 1965, o C.C.O comec;ou 
a usar as colunas da Voz do Trabalho para divulgar conhecimentos que interessavam aos 
leitores, nomeadamente a liberalizac;ao dos sindicatos. A L.O.C. deixara de aceitar o 
paternalismo do Es'tado. Os artigos, invocando o direito de livre associac;ao, 
multiplicavam-se. Para fimdamentar as suas ideias, o movimento apoiava-se nos textos 
do Concilio Vaticano II (1962-1965)37 e nas resoluc;Oes da 0 .I. T ., ll}Uitas vezes nao 
ratificadas pelo regime38

• Estas tomadas de posic;ao no campo social conduziram ao envio 
de um relatorio da polfcia politica (PIDE), em 1966, dirigido ao S.N.I., assinalando a 
publicac;ao de um jornal catolico com "virios artigos numa lingua um tanto 
subversiva"39

• Ate essa data, por ser um periodico da A.C.P., a Voz do Trabalho apenas 

33 PIO XI - "Quadragesimo Anno". In Os caminhos da justifa ... , p. 80-82. 
34 "A parricipa<?o dos trabalhadores no desenvolvimento econ6mico". In: Voz do Trabaiho. Lisboa, J ulho 1964. 
35 Antigo presidente nacional da J.O.C, Carlos Augusto de Almeida, depois de regressar da Belgica onde se 

formou na Universidade de Lovaina, em Sociologia, fundou o Centro de Cultura Opeciria do qual foi o 
primeiro director. 

36 Acerca do Centro de Cultura Opeciria, leia-se AA W. - A Igreja no m1mdo operdrio: contributos para a 
histdria da Liga Operdria Catdlica e da Liga Opmfria Catolica Feminina: 1936-1974. Coimbra, Gcifica de 
Coimbra, 2002, p. 189-214. 

37 "O Concilio ea questao social". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Maio 1966. 
3

" "Presem;a de Portugal". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Janeiro 1965. 
39 Arquivo S.N.I, PT-IT-51'11/DSC/9/342. 
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era visada pela autoridade eclesiastica. Em finais de 1969, isso seria alterado com a 
obrigas;ao, imposta pelo regime marcelista, de se submeter a censura previa e ao registo 
no Secretariado Nacional de Informa<fio. 

A chegada ao poder de Marcello Caetano, em 1968, despertou enorrnes expectativas 
nas elites cat6licas. Dos artigos publicados no jornal da L.0.C., transparecia a crens;a 
numa possivel maior participas;ao dos trabalhadores na vida do pais. A altera<fio da lei 
sindical, em 14 de J unho de 1969, abria as portas a um sistema com sindicatos mais 
furtes e menos dependentes do Estado. Contudo, OS testemunhos que chegavam a 
equipa redactorial revelavam o oposto. 0 interyencionismo do Governo perdurava, o 
que instigou uma intensifica<fio das reivindicas;6es da L.0.C. em prol do direito de livre 
associas;ao. Em conjunto com a equipa do C.C.0., o mensario divulgava a legislas;ao 
produzida pelo Ministerio das Corporas;6es. Ao conhece-la melhor, os trabalhadores 
podiam escolher os meios mais adequados para a aperfeis;oar. Porem, a partir de 1970, as 
discordancias da Voz do Trabalho com a politica sindical do regime foram numerosas 
vezes reprimidas. A luz dos documentos provenientes dos arquivos da Torre do Tombo e 
da L.0.C., destacava-se uma continuidade na sua linha de pensamento nos textos que 
foram cortados ou_ totalmente suspensos pela censura. Para o jornal, a ac<fio sindical era 
capital para possibilitar a alteras;ao da vida econ6mica e politica dum pais

40 
do qual os 

operarios cada vez mais emigravam. 

2.3. A emigras;ao: reflexo da situas;ao socio-econ6mica do pais 

A emigras;ao foi marcante no Estado Novo. Durante a sua vigencia, sairam de Portu
gal mais de dais milh6es de portugueses. Deste numero, mais de 40% emigraram nos 
anos 6041

• A grande maioria rumava aos paises industrializados europeus, especialmente a 
Frans;a. A Voz do Trabalho nao podia, portanto, ficar alheia a esse fen6meno social. 
Foram publicados varios artigos versando a tematica migrat6ria (legal ou ilegal42

), antes 
de 1969. Ap6s esta data, foi impedida a sua publica<fio por ser uma questao inc6moda 
para o regime, que nao queria que fosse desenvolvida nem mediatizada, ja que era o 
reflexo dos problemas s6cio-econ6micos do pais. 0 regime referia-se aos emigrantes 
coma sendo portugueses espalhados pelo mundo e por todas as comunidades portugue
sas. Retirava-se, assim, a emigras;ao qualquer carga politica e ideol6gica. Para a L.O.C., 
porem, esta era um direito elementar. Essa tomada de posi<fio atestava uma clara adesao 
ao discurso de J oao XXIII, impulsionador do Concilio Vaticano Il43

• A Voz do frabalho 
procurava, em diversos textos, tras;ar o perfil sociol6gico dos emigrantes portugueses, no 
intuito de descobrir e compreender as raz6es desse "caudal crescente"44

• 0 estudo con
junto do C.C.O. e da Cooperativa PRAGMA45, de 1967, sabre os problemas da emigra-

40 
Arquivo da L.O.C, "Trabalho e vidasindical". In: Vozdo Traba!ho. Lisboa, Setembro 1973. 

41 
ROSAS, Fernando -Estado Novo (1926-74). In: MAITOSO, Jose - Historia de Portugal. Vol. VII. Lis-

boa, Editorial Escampa, 1998, p. 373-376. · 
42 "A odisseia de um dandescino". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Oucubro 1964. 
43 JO.AO XXIII, "Pacem in Ten·ir", In Os caminhos da justira ... , p. 202-203. 
44 

"Emigrai;ao: causas e consequencias". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Junho-Julho 1970. 
45 A Cooperaciva PRAGMA, consciruida por cacolicos ligados ao meio universicario e opecirio dos quais se 

desracava Joao Gomes, fumro presidence da L.O.C., foi encerrada em 1967 pelo regime, sob acus¥o de 
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c;:ao portuguesa, contribuiu de forma notavel para fortalecer as ideias ja difundidas pela 
L.0.C. 0 movimento ja tinha concluido que os emigrantes eram maioritariamente 
homens oriundos do meio rural do norte do pais, com um baixo nivel de escolaridade. 
A fome ea falta de trabalho que permitisse auferir salarios adequados ao sustento de uma 
familia, eram as raz6es apontadas para explicar a fuga em massa. A questfo social era 
novamente convocada para o centro dos debates. Urgia, portanto, soluciona-la, para 
evitar a ida dos trabalhadores para o estrangeiro. Porem, causas de cariz polftico eram 
tambem apresentadas para decifrar a emigrac;:ao clandestina: a fuga a guerra colonial e 0 

condicionalismo socio-politico do Estado Novo
46

• Alem dessas analises de caracter sociol6-
gico, a Voz do Trabalho dava a conhecer, atraves da transcri<;:ao de testemunhos de 
padres 

47 
e de cartas de trabalhadores 

48
, as dificuldades dos portugueses domiciliados em 

Franc;:a. As relac;:6es da L.O.C. com a Ac<;:ao Cat6lica Operaria desse pais foram 
fundamentais para ter acesso a realidade portuguesa e retratar nas colunas do seu 6rgfo 
as condic;:6es precarias de habitac;:ao, os baixos salarios e a instrumentalizac;:ao pelo 
patronato dos imigrantes. 0 jornal fazia, portanto, eco da quarta constituic;:ao do 
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, um passo importante na fixa<;:ao da doutrina 
social da Igreja, que abordava a problematica migrat6ria advertindo para qualquer 
discriminac;:ao salarial ou laboral em relac;ao aos trabalhadores estrangeiros49

• Vejamos 
como tentou o jornal efectuar tais denuncias e que consequencias estas tiveram para si 
pr6prio. 

3. A Voz do Trabalho e o poder politico 

Como movimento da A.C.P., a L.O.C. nfo devia interferir na vida politica portuguesa. 
Essa ideia era patente nas palavras de Pio XI, retomadas, varias vezes, pelo cardeal Cerejeira50

• 

T odavia, a Voz do Trabalho, alargou as suas areas de contestac;:3.o, abordando varias tematicas de 
cariz politico, a parcir da decada de 60, periodo de fi:agmentac;:3.o no seio da Igreja portuguesa. 

3.1. 0 Estado, os seus dirigentes e a hierarquia eclesiastica 

0 Estado Novo caracterizava-se pelo seu nacionalismo, o culto da autoridade ea sua 
ideologia corporativa. Com o argumento de defender a ordem publica e zelar pelo bem 
da nac;:ao, o Estado tornou-se observador e regulador de toda a vida s6cio-politica, 
publica e privada, dos porrugueses e do pais. Nesse contexto hist6rico, a Concordata e o 
Acorda Missionario, de 1940, atribuiam a Igreja um papel meramente social, atraves da 
A.C.P., e missionario nos territ6rios ultramarinos51

, continuando efectiva a separac;:ao 

difusao de ideias subversivas. As liga¢es enrre a PRAG.MA e o C.C.O. demonstram a mudam;:a ocorrida no 
seio da L.O.C. que comes:ou a alinhar no pensamento dos "catolicos progressisras". 

46 Arquivo da L.O.C., "Emigrantes em ac<;J.o". In: Voz do Traba!ho. Lisboa, Agosto 1973. 
47 "Problemas da imigra<;J.o pormguesa em Frans:a". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Oumbro 1963. 
48 "Carta de imigrame" In: Voz ~ Traba!ho. Lisboa, Dezembro 1963. 
4
'' CONCfLIO VA TI CANO II - "Gaudium et Sp es". In Os caminhos da justifa ... , p. 343. 

50 A luz dos aconcecimencos polfricos de 1958, o cardeal Cerejeira reafirmou o papel meramence social da 
Acs:ao Carolica. Leia-se CEREJEIRA, Manuel Gon<;alves de - "A natureza da Ao;ao Catolica". In: Obras 
Pastorais. Lisboa, Uniao Grafica, 1960, Vol. V, p. 289-293. 

51 Concordata entre a Santa See a Repiib!ica portugr<~Jtt. Lisboa, Re.i dos Livros, 1991, p. 11-30 e p. 37-48. 
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entre a Igreja e o Estado. Porem, a instiruicrao eclesia1 apoiava e legitimava o poder e as 
suas medidas, conrribuindo explicitamente para a manutencrao de ta1 siruas:ao. Essa levou 
a proliferacrao de insinuas:oes de comprometimento com o regime. Em Novembro 1956, 
o cardeal Cerejeira defendia-se dessas acusac;oes demonsrrando a autonomia poHtica da 
hierarquia eclesiastica e o caracter nao confessional do Estado52

• Foi nesta fase que a Voz 
do Trabalho publicou o seu primeiro artigo de teor especificamente politico, ao 
transcrever o texto "Equ.ivoco lament:ivel" do jornal Novidades. Nele, transparecia algum 
mal-estar perante a instrumenralizas:ao pol.itica da Igreja53

• Ate entao, a L.O.C. tinha-se 
mantido politicamente afastada, sendo quase inexistentes as referencias ao Presidenre do 
Conselho. Em 1959, posteriormente a campanha de Humberto Delgado, em que alguns 
cat6licos surgiram a romper a "frente nacional", o mensario da L.O.C. manifestou-se 
apenas para difundir a mensagem de Natal do cardeal Cerejeira, em que era novamente 
sublinhada a independencia da instituic;ao eclesiastica em rela¢o ao poder54

• Ap6s as 
eleis:oes de 196155

, marco importante da hist6ria da oposi¢o catcSlica, a Voz do Trabalho 
distanciou-se da hierarquia religiosa. Comes:ou a seguir os caminhos apontados por Joao 
XXIII, que exorrara os catcSlicos a participarem na vida publica do seu pa{s com o fim de 
alcans:ar mais facilmente a justicra e o bem comum56

• Multiplicaram-se os artigos de cariz 
politico, particularmente a partir de 1968, ano da chegada ao poder de Marcello 
Caetano. 

Os seus dois primeiros anos de governo, designados por "Primavera Marcelista", evi
denciaram-se pela tomada de medidas aparentemente liberais: abrandamento da censura, 
instauras:ao de uma lei concedendo as mulheres o direito de voto (Dezembro de 1968), 
regresso do bispo do Porto a Portugal Qulho de 1969), entre outras57

• Estes sinais de 
abertura deram novas esperans:as aos portugueses. Esse sentimento era claramente 
expresso nas paginas da Voz do Trabalho58

• A aprovac;iio de uma lei outorgando o direito 
de voto a um maior mimero de cidadaos deixava vislumbrar, para a L.O.C., uma demo
cratizac;iio do regime. 0 jornal incentivava os seus leitores a votarem nas eleic;oes para a 
Assembleia Nacional de 1969 e a concorrerem a cargos sindicais. Dessa forma, os traba
lhadores poderiam expressar as suas opini6es e transformar o sistema vigente59

• Porem, a 
"Primavera Marcelista", sucedeu um refors:o do poder atraves de um recrudescer da 
repressao. As reformas empreendidas nao tinham alterado a estrutura do Estado Novo 
na sua essencia: a proibicrao dos partidos politicos, a negacrao das liberdades de associa
crao, expressao e informas:ao e a prossecuc;iio da politica colonial. Apesar disso, o mensa-

52 
CEREJEIRA, Manuel Gonc;alves de - "A Situa<;ao da lgreja em . In: Obras Pastorais, Lisboa, 

Uniao Grafica, 1960, Vol. V, p. 159-178. 
53 

"Equfvoco lamentavel". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Novembro 1957. 
54 "O conceiro de pessoa humana nasceu em clima cristfo e s6 subsiste nele". In: Voz do Trahalho. Lisboa, 

Janeiro 1959. 
55 

Nessas eleic;Oes, os cat6licos Francisco Lino Neto e Antonio Alc;ada Baptista paniciparam nas lisras da 
oposi<;ao para a Assembleia Nacional. 

56 
JOAO XXIII - "Pacem in Terris". In: Os caminhos da jrtstifa ... , p. 213. 

57 
Para aprofundar esse tema, leia-se AA VV. - A transiflio folhada: o Marcelimw e o fim do Estado Novo 

1968-1974. Lisboa, Editorial Nodcias, 2004, p. 35-41. 
5
' "Inconformismo e servit;0". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Fevereiro 1969. 

;•, A hierarquia so se exprimici a respeito da participa<;ao dos homens na vida s6cio-politica quatro anos 
depois na "Carra Pastoral no decimo aniversario da Pacem in Terris': In: CONFERENCIA EPISCOPAL 
PORTUGUESA-Docttmentos Pastorais (1967-1977). Lisboa, Yniao Grafica, 1978, Vol. I, p. 118-123. 
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rio da L.0.C. nao deixava de incentivar a classe operiria a participar na vida publica. 
Em 1973, ano de elei~6es, o jornal dava a palavra aos portugueses para se exprimirem 
acerca da campanha. Devido a opini6es, por vezes, demasiado criticas em rela~ao ao 
Governo, o artigo foi parcialmente cortado60

• 0 aumento do autoritarismo traduziu-se, 
portanto, na censura crescente em rela~ao a Voz do Trabalho, principalmente a partir de 
1971. Eram, assim, coarctados os direitos de informa~ao e expressao dos quais tinham 
sido tlefensores, alguns leigos e eclesiasticos, desde 1958. 

3.2. A liberdade dos leigos e dos eclesiasticos 

Apos a candidatura do general Humberto Delgado a Presidencia da Republica, for
mou-se gradualmente uma vaga de dissidencia politica cat6lica, protagonizada por mili
tantes da A.C.P. e por algumas figuras tutelares do clero, nomeadamente o P.c Abel Var
zim. 0 grupo era essencialmente constituido por leigos, que tinham em D. Antonio 
Ferreira Gomes uma referenda e a quern a politica de aggiornamento do Concilio Vati
cano II vinha confortar nas suas posi~6es. Salazar designava-os como "cat6licos progres
sistas", pelo facto de aderirem a uma linha de pensamento hem diferente daquela que era 
seguida pela hierarquia cat6lica portuguesa. As crfticas desses opositores eram expressas 
de diferentes formas: cartas, textos, abaixo-assinados61

• Tornara-se evidente a "ruptura da 
frente nacional". Esta demarca~ao ideol6gica de certos sectores cat6licos teve urn forte 
irnpacto na L.O.C. Na decada de 60, o jornal tornou-se o porta-voz das reivindica~6es 
dos "cat6licos progressistas" que via como positivo, para a revitaliza<;ao da vida religiosa 
em Portugal, o aparecimento de uma linha de pensarnento menos tradicionalista62

• 

A Voz do Trabalho, influenciada pelo sopro de contesta~ao, come~ou por questionar o 
conceito de cat6lico e os deveres deste na sociedade. Em seguida atacou os cat6licos mais 
conservadores. E irnportante referir que, nessa fase, o m1mero de s6cios inscritos na 
L.0.C. se reduziu drasticamente, devido ao distanciamento dos rnilitantes ditos espi
rituais. Era, portanto, a eles que se dirigia o mensirio ao apelar a uma maior defesa da 
verdade e da justi~ social. A contribui~ao da L.O.C. e do seu jornal para a "ruptura da 
frente nacional" apareceu como consumada, em Seternbro de 1965, um mes antes da 
publica~ao do "documento dos 10 l "63

• Com efeito, era editado o texto "Catolicos 
Progressivos" que afirmava corno imprescindivel o direito dos cat6licos de exercerem a 
sua cidadania de acordo com o magisterio da Igreja 64

• Operava-se um daro afastamento 
do jornal em rela~ao a hierarquia, que era alvo de crfticas por parte do assistente nado
nal, o P.e Agostinho Jardim Gon~ves, que advertia para a necessidade de revelar ao 
mundo uma Igreja liberta de favoritisrnos e privilegios estatais"65

• Ciente da crise exis-

r,o Arquivo da L.O.C., "O que pensa da campanha". In: Voz do Trabalho. Lisboa. Outubrn 1973. 
<·•ALVES, Jose da Felicidade Catolicos e politica de Humberto a Marcello Caetano. Lisboa,]. F. 

Alves, 1970, p. 287. 
62 "A posilfeo dos crisrifos de hoje e as necessidades da lgreja". In: Vozdo Trabalho. Lisboa, Fevereiro 1961. 
61 

Este texto, publicado em plenas elei<;fies para os deputados, ficara conhecido como o "documento dos 
10 l ", pois .e este o nilmero dos signatarios cat6licos. Aborda varios o desrespeito pelos direitos 
humanos, a deturpai;iio do corporativismo porrugues, a guerra e outros. 

M "Catolkos progressivos" In: Voz do Trabalhn. Lisboa, Setembro 1965. 
<·s "Igreja e classe oper.iria-Anguscia do confromo". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Fevereiro 1969. 
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tente no seu seio, desde a intervern;:ao do bispo do Porto, explicitava-a e defendia-a como 
I • 66 necessana 

A ruptura no seio da Igreja portuguesa tinha sido personificada pelo prelado do 
Porto, que se tornara um modelo a seguir para a Voz do Trabalho, como ja o era o 
P." Abel Varzim, ex-assistente da L.O.C. Ambos, inspirados pela doutrina social cat6lica, 
actuavam no campo social e lutavam pelo respeito dos direitos dos trabalhadores e pela 
eliminac;ao da miseria. Deste modo, chamaram a aten¢o do Governo para os problemas 
da organizac;ao corporativa. 0 P.e Abel Varzim fe-lo atraves de 0 Trabalhador e da sua 
actuac;ao como deputado na Assembleia Nacional, de 1938 a 194267

, enquanto que o 
bispo portuense difundiu os seus ensinamentos atraves de discursos e do famoso pr6-
mem6ria 68. Estas tomadas de posic;ao tiveram uma grande ressonancia na opiniiio publica 
e nas paginas da Voz do Trabalho. 0 poder polltico, ao afastar o P: Abel Varzim e o 
prelado do Porto dos seus cargos tinha-os transformado em martires aos 
olhos da dissidencia cat6lica. Ap6s o falecirnento do antigo assistente da L.O.C., em 
1964, Sao varios OS artigos que lhe Sao dedicados COffi 0 intuito de dar a conhecer a sua 
obra. Sem os nomear, nem a ele nem ao bispo do Porto, o rnensario da L.O.C. referen
ciava o seu afastarnento, tecendo duras crfticas ao regime pela sua actuac;ao69

• Nos anos 
seguintes, sao inexistentes as referencias a D. Ant6nio Ferreira Gomes, mesrno aquando 
do seu regresso do ex.ilia, em 1969. desse silencio, prova de cautela par parte do 
rnensario, lac;os fortes uniam a L.O.C. ao prelado portuense. Isso reflectiu-se no seu 
6rgao de comunicac;ao nos anos 70. Ao tentar incluir o discurso pronunciado par ele, no 
Dia Mundial da Paz, de 1 de Janeiro de 197270

, a L.0.C. viu-se proibida, pelos servic;os 
de censura, de "publicamente exprimir a palavra de justic;a e solidariedade"71

• Foi por
tanto impedido de difundir as ideias de liberdade inerentes ao pensamento do bispo do 
Porto e ao magisterio da Igreja. 

3.3. A luta pelos direitos fundamentais do homem 

A Constituic;ao Portuguesa de 1933, no Artiga 8.0
, consagrava as liberdades funda

mentais do homem. Porern, no seu paragrafo 2.0
, enunciava uma regulamentac;ao das 

mesmas par "leis especiais", nomeadamente o decreto-lei n.0 22.469 de 11 de Abril de 1933 
que regulava a censura previa. Quanta a liberdade de expressa6, o texto constitucional 
restringia-a, estipulando que devia ser impedida preventivamente "ou repressivamente a 
perversao da opiniao publica"72

• Para isso, todos OS jornais OU revistas, a excepc;ao de 
algumas publicac;oes cat61icas, par usufrufrem de um estatuto especial, tinham de ser 
submetidos a censura previa. Apesar de ainda nao ser sujeita a ela, nos anos 60, a Voz do 

66 
"Crise: sinal de . In: Voz do Traba!ho. Lisboa, Maio 1970. 

"
7 

RODRIGUES, Domingos Abel Varzim: aprJstolo portuguis da justira social Lisboa, Rei dos Livros, 
1990, p. 173-190. 

68 
FERREIRA, Manuel Pinho A lgreja e o Estado Novo na obra de D. Antnnio Ferreira Gomes. Porto, 

Universidade Car6Iica Faculdade de Teologia, 2004, p. 67(). 
,;• "Os cat6licos . In: Voz do Trabalho. Lisboa, Abril 1966. 
70 Nessa homilia, o do Porto abordava o assunro dos capelaes militares. 
71 Arquivo da carra de 27 de Abril de 1972 assinada pelo assistente e presidente nacional da 

L.O.C., respectivamente Gom;alves e Joao Gomes. 
72 Constitttifiio polftica Rep1iblica portuguesa. Lisboa, Edic;oes S.P.N., 1942, p. 6-8. 
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Trabalho, estava ciente da realidade jornalfstica em que se enquadrava73
• Manifestava-se a 

favor do direito de exprimir o seu pensamento livremente. Para isso, apoiava-se no 
magisterio da e na Dedara¢o Universal dos Direitos Humanos. Sob o impulso de 
Joao XXIII que insistiu na sua importancia74

, este documento foi varias vezes publicado 
pela L.O.C. nos anos 70, no intuito de promover o seu conteudo junto da classe operaria 
portuguesa. 0 mensario da L.O.C. afigurava-se novamente como o porta-voz dos ensinamentos 
da Igreja que instituiu, em 1967, o "Dia Mundial das Comunica¢es Sociais" legitimando a 
luta dos movimento da AC.P. Para consolidar os seus protestos contra a politica repressiva 
do Estado Novo, o jornal transcrevia tambem discursos proferidos por figuras tutelares 
do clero portugues, como o bispo D. Eurico Dias de Nogueira7

'\ ou artigos oriundos de 
outros peri6dicos nacionais76

• Essa atitude da L.O.C. diferia da da entidade religiosa 
portuguesa, que s6 se expressaria acerca desse assunto em 1973, aquando da publicas;ao 
da "Carta Pastoral no decimo aniversario da "Pacem in TerriS"'77

• A ll;lta da L.O.C. a favor 
das liberdades ·de expressao e informas;ao era, finalmente, caucionada pelo Episcopado, 
ao contrario do que sucedeu com os direitos de autonomia e de autodetermina~ao. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, varios paises europeus deram inicio a descoloniza
<;ao. Neste contexto internaciorn!-1, Portugal via os seus territ6rios ultramarinos ameas:a
dos. Em 1953, a questao de Goa tornou-se o centro dos debates pelo facto de a Uniao 
Indiana ter pedido a abertura de negocia<;6es com vista a integrar aquela regiao no pais. 
A polemica goesa levou Salazar a pronunciar varios discursos exortando os portugueses a 
lutar em prol das col6nias78

, onde a Igreja desempenhava um papel de missionas:ao. 
0 colonialismo portugues era entendido, entidade eclesiastica, como espedfico. 
A independencia aparecia como uma reivindica¢o desajustada no contexto dos territ6rios 
ultramarinos portugueses. Em harmonia com esse pensamento, a Voz do Trabalho 
manifestou o seu apoio ao poder politico num artigo, de forte cariz nacionalista dedi
cado a Goa79

• Ai apelava a manuten¢o dos territ6rios ultramarinos. Apesar das condena
<;6es por parte da ONU e dos discursos papais em prol da independencia dos paises 
africanos80

, o Episcopado continuava a legitimar a coloniza¢o portuguesa. Em 1961, a 
invasao de Goa, Damao e Diu, pela Uniao Indiana, e o deflagrar da guerra em Angola 
levaram-no a exprimir, numa Nota Pastoral, a sua solidariedade para com o de 

. A L.O.C. tambem alinhou por esta atitude pro-colonial. A partir de Novembro 

73 E importante referir que o jornal da].O.C,Juventude Operdria, era censurado com frequencia, desde a 
decada de 60. Issa influenciou a Voz do Trabalho na abordagem que fuia do problema da liberdade de expres
sao e infurma<;iio. 

JOAO XXIII - "Pacern in Terris': In: AA.W. Os p. 216. 

"Gestos e Palavras". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Fevereiro 1965. 
0 jornal da L.O.C. publicou um texto da revista Estudos, do CADC em que o autor exorcava ao 

respeito da liberdade de informa<;iio. In: "Problematica da informa<;iio e sua dimensao social". In: Voz do 
Trabalho. Lisboa, Maio 1972. 

"A Carra Pastoral no decimo aniversario da Pacem in Terris". In: CONFERENCIA EPISCOPAL 
PORTUGUESA- Documentos Pastorais (J!J67-l!J77). Lisboa, Uniao Grafica, 1978, Vol. I, p. 118-123. 

SAIAZAR, Am6nio de Oliveira - "Goa ea Uniao Indiana" (12 de Abril de 1954) In: Discursos. Coim
bra, Coimbra Editora Lda., 1959, Vol.V, p. 179-199. 

na India". In: Voz do Trabatho. Lisboa, 1954. 
Perrop6lis, Yores, 1960, p. 24. 

81 "Nota Pastoral sobre o poirtui:i;ues ... In: CEREJEIRA, Manuel Gom;:aJyes de Obras Pastorais, 
Vol. VI. Lisboa, Uniao Grafica, 1964, p. 
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de 1962, Sao publicados cinco artigos, daramente propagandistas, retratando OS tempos 
em que Anastacio Jose viveu em Angola. 0 intuito do movimento da A.C.P. era dar a 
conhecer o pafs, os seus costumes, o papel das miss6es cat6licas desde 1940

82
, para 

incentivar o povoamento dos territ6rios ultramarinos. Nessa fase, a Voz do Trabalho 
apresentava-se coma o porta-voz dos bispos portugueses. Nos treze anos seguintes, estes 
encerraram-se num silencio comprometedor, apenas quebrado pelas intervenc;6es pasto
rais de algumas figuras de relevo do dero8~ e de sectores contestatarios cat6licos

84
• Em 

meados da decada de 60, a ida de Paulo VI a ONU, em 1965, levou a uma tomada de 
consciencia nos militantes locistas que transcreveu o seu discurso, a favor da paz, na 
1ntegra85

• Venda legitimada, pela Santa Se, a contesta<;ao ao regime, a Voz do Trabalho 
inaugurou uma nova abordagem do problema colonial. Porem, os artigos que versavam 
esse assunto eram escassos, por ser um tema que nao escapava ao l:ipis azul da censura. 
Em 1967, a institucionaliza<;ao por Paulo VI do Dia Mundial da Paz alcans:ou a Voz do 
Trabalho que se tornou o espelho do debate que os meios cat6licos para os quais 
as vigilias de paz eram uma oportunidade de discutir o conflito em Africa. Na decada de 
70, a L.O.C. tentou questionar esse problema, mas teve que enfrentar a repressao da 
censura. Os documentos existentes na Torre do Tombo demonstram, com dareza, uma 
postura de condena<;ao da politica ultramarina portuguesa e do desgaste econ6mico que 
esta engendrara86

• Esta luta a favor da paz e do direito a autonomia sera mantida ate a 
queda do regime, em 1974. 

4. Conclusoes 

A Voz do Trabalho foi um jornal do seu tempo. Da sua analise compreende-se que 
foi o reflexo da hist6ria da lgreja cat6lica portuguesa durante o Estado Novo. 

Numa primeira fase, o 6rgao da L.O.C. desempenhou o papel que lhe tinha sido 
outorgado pelo regime co mo movimento da A.C.P. A sua cingia-se ao cam po 
social. Lutava para uma melhoria das condi<;6es de vida e de trabalho dos operarios. 
A Voz do Traba!ho tambem servia OS interesses do Governo, ao ajudar a incutir um 
espfrito corporativo nos trabalhadores. A sua furn;ao ideol6gica na sociedade portuguesa 
era evidente, particularmente no que se referia a questao colonial. A L.O.C., seguindo os 
ensinamentos da hierarquia, legitimava a presen<;a portuguesa nos territorios 
ultramarinos, numa atitude de dara solidariedade para com o poder politico. 

T odavia, a Voz do Trabalho, na decada de 60, comes:ou a espelhar a fractura que 
ocorria no seio do mundo cat6lico portugues. 0 impacto da interven~o do bispo do 
Porto e, sobretudo, do Condlio Vaticano II, incentivaram o arranque de uma oposi<;ao 
cat6lica em Portugal. Esta dava uma visao actualizada da Igreja e da sua missao e contra
dizia as palavras do cardeal Cerejeira. Nesse contexto, ea luz da realidade portuguesa, a 

J\le:m-Mar:Angola". In: Vozdo Trabalho. Lisboa, Novembro 1962. 
"
3 0 conhecido de todos foi o bispo da Beira, D. Sebastiao Soares de Resende. 

"" Na decada de 60, comei;aram a ser publicados dandestinamente v.irios jornais catolicos abordando a 
tematica colonial: o Direito lt lnformarlio (1963-1969), Colonia!ismo e lutas de !ibertarlio (1971) e o Bo!etim 
anti-colonial (1972-1973). 

85 "A paz deve guiar o destino dos povos e de toda a humanidade". In: Voz dE Trabalho. Lisboa, Novem
bro 1965. 

86 "Guerras". In: Voz do Trabalho. Lisboa, Marc;o 1973. 
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L.O.C. distanciou-se do poder politico e da hierarquia para "ver, julgar e agir" segundo 
o magisterio social da Igreja. A sua fun¢o, predominantemente social, juntaram-se 
incurs6es na vida polftica do pais. 0 regime vigente era constantemente questionado 
pelo jornal locista, particularmente no que remetia para o colonialismo e para a 
supressao das liberdades fundamentais de associairao e expressao. Houve uma evidente 
politizairao das tematicas abordadas. A Voz do Trabalho tornou-se, portanto, um dos 
protagonistas da vaga de dissidencia cat6lica. A partir de 1962 e ate a queda do regime, o 
seu compromisso temporal foi aumentando o que incomodou cada vez mais o poder 
vigente. 

Com o 25 de Abril de 1974, a Voz do Trabalho, livre de qualquer censura, 
exprimiu o seu apoio aos revolucionarios, num numero especial feito em conjunto com a 
equipa redactorial do Lare Trabalho, da Liga Operaria Cat6lica Feminina. Surgia, para 
o jornal, a oportunidade de os operarios se tornarem construtores do seu futuro e 
sobretudo actores da vida social, em sindicatos livres. Transparecia tambem, nas suas 
paginas, a esperanira de ver nascer uma sociedade nova, espelho dos ensinamentos de 
Joao XXIII e Paulo VI. 
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