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«A Igreja que, no decorrer dos seculos, ja. viu nasoer e crescer
tantas na~5es, 118.0 pode deixar de fixar particular aten~ao no acesso d~
novos povos as responsabilidadea da liberta~ politica. Temos ja. muitas
vezes convidado as na~oes interessadas a eaminhar por esta via. com
espirito de paz e de compreensao reciprocas. Pio xn. R8dio Mensagem
do Natal de 1956.
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3. As riquezas desbaratadas, as transaccoes comerciais suspensas,
os services publicos desorganizados, as industrias paralizadas, 0 desem
prego generalizado sao 0 tragieo resultado da guerra civil que se vive
em Angola, atirando 0 pais para 0 caos econ6mico, a avolumar cada vez
mais 0 espectro da fome.

o exodo macieo da populacao de origem europeia, caboverdeana
e asiatica e as grandes migraeoes internas - consequencias da insegu
ranea e mal-estar - criam vazios dificeis de preencher e comrprometem a
organizacao social do novo pais, alavanca indispensavel para 0 seu
desenvolvimento harm6nico e progressivo.

Varies cidades angolanas ainda ha.pouco belas e floreseentes estao a.

Preparada e caldeada em treze anos de guerra anti-colonial, du
rante a qual ofereceram generosamente a vida para que a nova Patria nas
cesse e se consolidasse muitos dos seus filhos mais heroicos, era de
esperar que aquele perfodo decorresse na reflexao criadora e no estudo
aturado e planificador para a arrancada de que Angola necessita, a fim
de alcanear rapidamente 0 lugar a que tern direito no concerto das
:Nagoes soberanas.

Mas os contrastes de programas, as divergenciaa de metodos c as
diterencas de mentalidade tornaram dificil a execueao do programa ini
cialmente acordado e leva ram a confrontacoes violentas que ainda nao
fmdaram.

dencia.

1. Falta rprecisamente um mes para a independencia politica de
Angola.

o acontecimento, pela sua transcendencia e projeccao no futuro
deste Pai§ e em todo 0 continente africano, interpela-nos frontalmente
a n6s, Pastores e Servidores responsaveis da Igreja em Angola e pede
-nos uma palavra de presenea e de orientacao quanto ao facto em si
mesmo e solicitada por quantos constituem 0 Povo de Deus.

2. Nao tem sido ficil nem tranquila a ante-vespers da indepen-
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5. A envangelizacao de Angola iniciou-se hB.quase cinco seculos.

Aportado Diogo cao as terras ribeirinhas do Zaire em fins do
seeulo XV, nao tardaram os missionarios a anunciar a mensagem

PANORAMA.DA IGREJA EM ANGOLA

II

Mas nao e pela destruicao da area do cimento e asfalto - des
truigao que tambem tem atingtdo os bairros perifericos, e porventura
estes mais dolorosamente - que se conseguira a desejada igualdade.

A eidade tipica constitui por si um valor e e indispensavel ao bem
comum e progrcsso de toda a Nagao.

A for~a do ideal que uniu varios Movimentos durante a guerra
de Iibertacao nao se manteve quando esta perdeu a sua razao de ser. Ora
a uniao e conjugacao de esforcos impoem-sc agora ainda com mais vigor,
para todos os angolanos empreenderem a ingente e sublime tarefa da
estruturacao da nova Patria, da conducao de um povo independente e
livre pelos caminhos da Histcria-

A Igrcja quo sempre fez suas « as alegrias e as esperancas, as
tristezas e as angustias dos homens, sobretudo dos pobres e de todos
aqueles que sofrem» (1) vive em profundidade esta tragica situagao a
qual a afecta nas suas instituicoes e actuacao. Esforga-se no entanto
por eonserva-las operantes pois em muitas areas sao as intrtuicdes
mlssionarias 0 unico sinal de esperance para 0 povo martirizado.

A Igreja tern consciencia das suas responsabilidades, as quais
procura nao se eximir.

Alem da fungao que lhe e pr6pria em qualquer parte do Mundo
em que esteja. presente, em Angola sente especiais responsabilidades
impostas pela delicada situacao actual e por imperativos hist6ricos.

tornar-se uma a uma fantasmas do que foram porquanto nelas impera a
desolacao e a morte.

l!: certo que havia eontrastes demasiado chocantes entre a zona
do asfalto e os suburbios, contrastes que, infelizmente, nao sao exclusives
de Angola e Africa. Impunha-se elimina-los scm delongas, fazendo de
toda a cidade - pois e a poputaeao total que a constitui - urn todo mais
harmonioso.
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redentora de Cristo aos novos Povos que iam contactando Em 1491
estava erguido 0 primeiro templo cristae em terras do Congo.

A jurisdicao eelesiastica, exercida inicialmente nestas terras e
suas gentes pela ordem de Cristo atraves do Prior de Tomar, passou em
1514 para a nova Diocese de Funchal.

Criada vinte anos depois a Diocese de S. Tome, juntamente com
outras nos dominios ultramarinos de Portugal, ficou aquela responsavcl
pela evangelizacao da costa ocidental do.Africa, desde 0 Cabo das Palmas
ate 0.0 das Agulhas. Nela se inclui pois todo 0 territ6rio da actual Angola.

6. F..m 20 de Maio de 1596, I) Papa Clemente VITI, pela Bula
SUPER SPECULA MILITANTIS ECCLESIAE:., criou uma Diocese com
sede em ~ao Salvador, abrangendo os reinos do Congo e Angola.

Mas apenas quatro Bispos residiram na sede do.Diocese. A partir
dos meados do seculo XVlI passaram os Prelados a viver em Luanda,
onde se tornava mais facil organizar ~ CUria dioccsana e contaetar com
as comunidades cristas disscminadas pela vasta area que inlegrava os
rernos do Congo, Angola e Benguela constitutivos da Diocese em. causa.

A mtssionaeao nas terras que formam 0 actual Estado de Angola
0.0 longo destes cinco seculos, esteve nece.ssariamente dependente de
condicionalismos varios, ora pr6prios, ora desfavoraveis: uns de ordem
interna, outros exteriores.

As dificuldades de penetracao no interior, a inclemencia do cIima,
as lutas tribais, a variedade de linguas as intrigas e vicissitudes poll
ticas foram alguns dos obstaculos que explicam a magreza dos resultados
obtidos ate meados do seculo passado.

Por outro lado, os metodos de evangoltzacdo, afectados por uma
organica de 'base paroquial caracteristica da velha Cristandade, sem 0
vigor e adaptaeao proprios da actividade misslonaria tipica, contribuiram
tarnbem para esta escassez de frutos.

7. No entanto, a Igreja institucional marcava presenca em varios
pontos de Angola, sobretudo ao longo da costa, com tentativas de pene
trac;ao em algumas zonas do interior.

Sao disso prova as velhas paroquias fundadas antes do seculo
actual, embora algumas com actividade intermitente: Luanda (Conceicao
-1590, Rcm~ios-1628, Cabo-l853>, Benguela (P6pulo-1617), Caconda,
Caxito, Muxima, Dondo (seculo XVll); QuiJengues e Alba Nova (seculo
XVIll), Novo Redondo (1769), Mogamedes (1856) Huila (1858), Ambriz
(1858), Capangombe (1866), Catumbela (1882), Lubango (1887), Hum
pata (1887), Chibia (1889), Porto Alexandre (1891).

Ja nesse tempo assumiram relevo no ensino e na evangelizaqao
varlos convcntos e casas religiosas perteneentes a Jesuitas, Franciscanos,
Capuchinhos e Carmelitas.

8. Foi a partir da segunda metade do seculo passado que so
iniciou a evangelizacao sistematica e progress iva de todo 0 territ6rio
ceo Angola.

A Congregaeao do Espirito Santo com a qual colaboraram reli-
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giosas de S. Jose de Cluny e Franciscanas foi oficialmente enearregada
da entao chamada Missao do Congo por decreto da Sagrada Congrega~o
da Propaqonda Fide, datado de 9 de Setembro de 1865. Nas areas que
lhe foram confiadas criaram-se posteriormente as Prefeituras Apos
t6licas do Baixo Congo e da Cimbebasia ou Cubango.

Os saeerdotes diocesanos ordenados em Angola ou vindos de
Portugal principalmente das Missoes Ultramarinas de Cernache do Born
Jardim asseguraram a vida paroquial, a evangoliaacao o 0 ensino em
algumas terras do interior sobretudo nas regioes de Sao Salvador 13
do Zaire.

Recordemos as Miss5es, centres de erradiacao religiosa e cul
tural, por eles fundados no ultimo quartel do seculo passado: Landana
(1873), Sio Salvador (1881), Humbe (1882), Caquele-Amboelas e Ca
cuva-Cuanhama (1883), Cassinga (1887), Cataco-Vila da Ponte (1888).
Jau (1889), Caconda e Malange (1800), Cabinda (1891), Chivinguiro
e Cachingues (1892>, Lucula, Calulo e Libolo (1893), Quihita (1894),
Bailundo (1895), Cuchi (1897) e Munhino (1898).

9. Cedo a Igreja em Angola ss compenetrou de que s6 com ele
mentos autoctones, com filhos da propria terra, empenhados na evange
liza~o dos seus irmaos e responsaveis pelos seus destinos seria possivel
enraiza-la e conferir-lhe autenticidade.

POl' isso nao tardaram a fomentar-se «in loco» voc~5es de ser
vigo ministerial. Os primeiros aacerdotes e bispo africanos na Hist6ria
moderna foram algolanos.

Em 15170 Papa Leao X, a pedido do rei D. Manuel I de Portugal,
nomeou Bispo titular de Utica 0 jovem principe D. Hcnrique, filho do
Rei do Congo (M'Bemba-a-Nzinga) que, ap6s 0 Baptismo em 1506, rece
bera 0 nome de D. Monso.

Ao longo de tres seculos nunca deixou de haver sacerdotes autoc
tones em Angola, alguns dos quais atingiram elevada cultura, tendo
alcancado graus academicos universitarios, ou desempenharam fungoes
de responsabilidade no governo da Igreja nestas terras.

Mas tambem este aspecto da organica da Igreja se ressentia das
vicissitudes hist6rico-politicas.

10. A Bula «Solemnibus Conventionibuss de 4 de Setembro de
1940 suprimiu a anacr6nica divisio eclasiastlca anterior e criou a Arqui
diocese Metropolita de Luanda com as dioceses sufraganeas de Nova
Lisboa e Silva Porto.

031.<) Bispo de Angola e Congo passou a. 1.°Arcebispo de Luanda.
Pelo desmembramento sucessivo de todas elas, foram surgindo

posteriormente as novas dioceses de Sa da Bandeira. (1955), Malanje
(1957), Luso (1963), Carmona (1967) e Benguela (1970).

Hi precisamente dois meses, 0 Papa Paulo VI eriou quatro novas
dioceses em Angola - Novo Redondo, Henrique de Carvalho (Saurimo),
Serpa Pinto (Menongue) e Pereira. D'~ (Ngiva), elevando para doze 0
niimero de circunscricoes eelesiasticas de natureza. diocesana.

U. Reportando-se a 31 de Dezembro do ana findo, pois s6 em
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relacao a essa data existem dados estatistieos precisos, devidamente
apurados, a Igreja Catolica apresenta em Angola, com cerca de 6.000.000
de habitantes, a panoramica seguinte: cat6licos- 2.668.853, catecfunenos
- 249.332, paroquias e missoes - 300, sacerdotes - 564, irmaos reli
giosos -121, irmas religiosas - 899, estas agrupadas em 150 comu
nidades.

Os missionaries que atingiam urn total de 1584, provem dos
seguintes paises: Angola (296), Portugal (853), Goa (10), M~mbi9-~e
(5), Cabo Verde (2), S. Tome (1), Espanha (150), Franca (50), Italia
(94), Rolanda (41), Suiea (21), Alemanha (22), Irlanda (13), Belgiea (4),
Liechtenstein (2), Inglaterra (1), Checo...Eslovaquia (1), Brasil (15),
USA (1), Mexico (2).

Por" famflias religiosas, os sacerdotes e irmaos agrupam-se do
seguinte modo: Diocesanos (224), Espiritanos (238), Saletianos (22),
Redentoristas (24), Cordimarianos (9), Capuchinhos (73), Jesuitas (5),
Beneditinos (40), Trapistas (13), Maristas (16), de S. Joao de Deus (2),
Sagrada Familia (2), Sociedade Missicnaria (8), e S. Pedro Claver 14).

As irmas missionarias pertencem as seguintes Congregacocs ou
Institutos religiosos: Carmelitas Descalcas (13), Dominicanas Contem
plativas (10), Beneditinas Missionarias (18), Beneditinas de Tutzing (17),
S. Jose de Cluny (177), Franciscanas Missionarias de Maria (45), Domi
nicanas de Santa Catarina (33), Dominicanas do Rosario (29), Santis
simo Salvador (81), Santa Doroteia (110), Amor de Deus (26), Merce
dariaa da Caridade (31), Reparadoras do Sagrado Coracao (20), Com
panhia de Santa Teresa (81) I Irmas da ~{iseric6rdia (21), Salesias (8),
Bom Pastor (14) I Escravas da Eucaristia (8), Filhas de Jesus (13),
F'ilhas do Coracao de Maria (12), Filhas de S. Jo~ (5), Irmas da Cari
dade do S. C. de Jesus (17), Irmas de Jesus, Maria e Jose (4) I Missio
narias Sociais (3), Acgao Paroquial (5), Auxiliares dos Sacerdotes (6) I
Instituto Teresiano (2), «LABOR CHRISTl. (3), Cooperadoras da Fa
milia (4), Santa Catarina (10).

12. Se os fieia administrativamente se eneontram cnquadrados em
Paroquias e MlssOes,organizam-se entre si em Movimentos de Apostolado,
caridade e piedade, afim de aprofundarem os seus conhecimentos de
doutrina, fomentarcm a vida crista, e dediearem-se ao service do pr6ximo.
Entre eles distinguern-se a A~o Cat6lica, Legiao de Maria, Cursos de
Cristandade, Encontros de jovens, Conferencias Vicentinas, Escutismo,
Caritas.

Os 'Cristaos comprometidos nestes Movimentos contribuem para
a eXlpansaoe vitalidade da Igreja.

Desempenham papel de relevo na animacao crista. os catequistas
que se contam por milhares. Entre eles distinguem-ss os que tendo feito
Curses de especializacao em Escolas apropriadas, Be entrega.m inteira
mente a evangeliz~o como verdadeiros missionarioa leigos.

13. Mas lIlao esquecamos que ao lado da Igreja Cat6lica - sem
duvida a mais antiga e mais numerosa ___,existem outras Igrejas cristas,
vulgarmente conhecidas por protestantes, tambem elas pregoeiras do
Evangelho e ao service desinteressado da populaeao angolana.

Os primeiros conta.ctos dos crista os reformados com os angolanos
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14. A Igreja missionaria sempre se preocupou com 0 sector da
libertacao do homem visto actuar normalrnente em areas subdesenvol
vidas c junto de populacoes a braces com earencias de toda a especie.
«Fiel ao ensino e exemplo de seu divino Fundador, que dava como sinal
da sua missao 0 amincio da Boa Nova aos pobres, a Igreja nunca descurou
a promocao humana dos povos aos quais levava a Fe em Cristo. Os seus
missionarios construiram nao sO igrejas, mas tambem asilos e hospitais,
Escolas e Universidades... Em muitas regioes foram contados entre os
pioneiros do progresso material e do desenvolvimento cultural» (2) .
Boa parte das energias e haveres dos missionarios sao eneaminhados nao
para a evangelizaeao directa mas para actividades da assistencia e pro
mocao que se situam num plano de pre-evangelizaeao.

Estes dois aspectos da acgio missionaria, ou sejam a evangeli
zagao e 0 desenvolvimento, sao complementares, integrando a «diaconia»
da Igreja ao service dos homens.

15. A libertaeao crista, objective directo e imediato da acgao
missionaria envolve a iluminaeao da inteligencia pela fk e 0 fortaleci
mento da v~ntade pela pratica da virtude, sob a mo~o da graca.

'I'ais actividades, numa optica crista, dirigem-se a. dimensao sobre
natural do homem, mas nao prescindem do substraeto natural.

Por isso, 0 antmcio da mensagem evangelica andou sempre asso
ciado a instruqao e formacao humana dos seus destinatarios. Dai as

m
A IGREJA E A PROMOgAOHUMANA

veriffcaram-se no segundo quartel do-seculo XVII com a ocupacao de
Luanda pelos holandeses. Nessa oeasiao 0 culto protest ante foi intra
duzido nos temples catolicos da cidade, havendo tentativas de penet~o
no interior.

Aquela ocupaeao durou poueo tempo e em breve se extinguiram
os vestigios desta primeira presence,

Dois seculos depois, as viagens de gran des missionaries protes
tantes que percorreram 0 centro da Africa proporeionaram novos con
tactos da Igreja Evangelica com os povos angolanos.

Mas foi sobretudo ap6s as liberdades garantidas pela Conferencia
de Berlim em 1885 que a actividade missionaria protestante tomou 0
incremento que levou a. implantacao definitiva de muitas Igrejas sepa
radas de Roma em terras de Angola.

Tambem elas sofreram. tal como a Igreja Catolica, os reflexes
das vicissitudes politlcas ocorridas em Portugal.

Actualmente existe uma dezena de Igrejas cristas nao cat6licas,
organizadas, em Angola. Embora nao conheeamos dados precisos sobre
algumas delas, julgamos que, no seu conjunto, tenham a volta de
700.000 fiCis.

As relagOes entre elas e a Igreja Cat6lica estao a tornar-se
cordiais e colaborantes, gracas ao movimento eeumenico em que se
empenham cada vez mais todos os eristaos sinceros e sem preconceitos.
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inumeras instituieoes de ensino e educagao que a Igreja vem fundando
e mantendo, a todos os niveis, ao longo da sua Hist6ria quase bimilenaria,

Tambem em Angola, a actividade eclesial se situa nessa linha,
apesar de limitacoes de toda a especie, Lembremos os diversos graus
em que a acgao educacional se desenvolve.

16. Bscolas de Oaiequese.Encontram-se nas paroquias de indole
urbana e nas Miss5es rurais disseminadas pelo sertao. Calculam-se em
duas dezenas de milhares os centres ou secolas de catequose, servidas por
um mnnero ainda maior de catequistas. A maior parte destes prestam
graciosamente 0 seu service a comunidade crista: outros porque empe
nham multo do seu tempo nessa tare fa, recebem uma remuneracao vinda
das Dioceses e Miss5es, ou directamente do Povo que servem.

Muitas dessas catequeses, alem do ensino da doutrina crista, pro
porcionam uma 'Primeira alfaoetizacao, constituindo as chamadas esoolas
-capelas.

17. En.rino Primario. A educaeao de base tem constituido 0
grande empenho da Igreja missionaria. Esta substituiu 0 Estado quando
ele se desinteressava das escolas rurais: eolabora com ele numa atitude
de complementaridade e eorresponsabilidade, a medida que os servlcos
estaduais de educaeao Be vao ocupando desta grave e ingente tarefa.

Neste dificil campo foi a Igreja que desbravou 0 terrene, lancou
uma razoavel rede de escolas rurais e assegurou a alfabetizaeao de cen
tenas de milhares de criancas, jovens e adultos.

Para isso teve de enfrentar dificuldades de toda a ordem, desde
a falta de edificios e material didactieo a escassez e impreparacao dos
agentes do ensino e a mingua de recursos financeiros. 0 Estado, ao
mesmo tempo que declinava nas Miss5es esse encargo - alias agradavel
para elas embora pesado - nunea Ihes proporcionou a ajuda devida,
considerando enteadas as escolas missionarias que constituiam 0 cha
mado ensino indigena.

Mas a Igreja pode orgulhar-se delas apesar da sua modestia.
A maior parte da juventude rural de Angola, esperanca da nova Patria ,
por elas passou.

No ano findo este ensino foi ministrado em 3396 escolas ou postos
escolares por 3894 professores ou monitores a 157.821 alunos de ambos
os sexes.

18. Bnsino post-primario. Para IS. da instrueao primaria, sempre
a Igreja em Angola se esforcou per proporcionar a juventude outros
graus de ensino.

Assim foram surgindo por sua iniciativa imimeras escolas de
Artes e Ofieios, de Professores de Posto, de Form~o Domestiea, de
Enferm1ligem e Colegios ...Liceus e outras.

No ano findo a Igreja manteve varias instituig5es destes de diversos
graus e natureza, frequentados por centenas de educandos.

Nalgumas sedes de Miss5es ru.ra.is instituiu-se 0 ensino de Ciclo
Preparatorio, muitas vezes a cargo exclusivo de pessoal missionario.

Assim se ministrou cultura mais elevada a alguns milhares de
jovens impossibilitados de proeurarem aquele nos meios urbanos.

Outra medida de prestagao de service neste sector encontra-se
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na abertura e manuteneao de residencias, lares ou internatos para jovens
que frequentam as eseolas daqueles diversos graus, tanto nas sedes das
MissOes como nos grandes centres urbanos.

E atraves da obteneao de Bolsas de Estudo tern a Igreja proper
cionado anualmente a continuaeao de estudos untveraitarios ou de cursos
tecnicos e profissionais a dezenas de jovens, carecidos de reeursos e
merecedores de ajuda pela sua. inteligencia e dedicaeao ao estudo. SO 0
ano passado a Igrcja dispendeu cerca de urn milhao de escudos a favor
de trinta alunos beneficiados com Bolsas de estudos.

19. Bnsimo EcZe.sili.stico. A estruturaeao e autonomlzacao das
Igrejas loeais 56 serao completas e perfeitas quando houver saccrdotes
aut6ctones em relativa abundancia, isto e, nascidos e preparados no seu
zneio e aptos a exercerem junto do Povo toda a especie de func;:5es e
rosponsabilidades pastorals. 0 exercicio do ministerio sacerdotal pres
supoe, pela sua delieadeza, dificuldades e projeccao social. uma prep a
ra~ao longa e aturada dos candidatos a tal fun~ao. Para isso se insti
ruiram os Seminarios.

Se durante seculos os candidatos angolanos ao sacerd6cio eram
formados em condicoes precarias, ha mais de cern anos aue se fundaram
no Pais Seminarios eondignos. 0 primeiro surgiu em 1853 em Luanda,
para servir as Dioceses de Angola e sao Tome. Desde entao pode dizer-se
que sempre houve casas de form~o oclesiastica em Angola, embora
expostas a vicissitudes varias e mesmo algumas breves intermitenclas.

No ano findo funcionaram dois Seminarios Maiores interdiocesanos
para os cursos de Filosofia e Teologia com 145 alunos e dez Menores
para 0 Ciclo Preparatorio e curso geral dos Liceus, frequentados por
740 seminaristas.

Nestes cern anos de funcionamcnto dos Seminarios Diocesanos
em Angola ordenaram-sa cerca de duas centenas de sacerdotes neles
formados. Mas a par destes estao milhares de jovens que, embora nao
tenham reeebido 0 saeerdocio se prepararam nessas escolas de formacao
e cultura para uma vida digna ao service da comunidade.

20. AssistenciGSanitaria. A escassez de pessoal medico e de
enfermagem e uma constante dos Paises africanos que tern de enfrentar
graves problemas de ordem sanitaria. A elevada mortalidade infantil
e a baixa media de vida sao dolorosas caracteristicas de todo o conti
nente africano.

Angola, apesar do seu desenvolvimento urbane, continua a nao
proporcionar as populacoes rurais, que constituem a grande maioria,
uma assistencia sanitaria adequada e sufieiente. Por isso e altamente
merit6ria a acgao das MissOes neste sector, eonstituindo urn dos mais
apreciados services por elas prestados as populaeoes menos favorecidas.

Basta atentar nalguns numeros referentes ao ano findo: Hospitais
Missionaries, 25; Dispensaries e Postos Sanitarios, 96.

Fizeram-se 1.963.525 tratamentos, beneficiando de internamento
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22. A Igreja nao e uma sociedade politica: e 0 Povo de Deus
em marcha no tempo para a Casa do Pai na eternidade (3).

Tern por missao comuaiear aos homens a doutrina revelada par
Deus e contida nas Escrituras Santas e na TradiGio e, sobretudo, torna
-los participantes de Iibertacao trazida nor Cristo e consumada no Cal
vario. Embora nao se desinteresse da dimensao temporal do homem,
reconhece ao estado a competencia propria e responsabilidade directa
na organiz~ao e conducao da sociedade civil (.).

23. Mas se nao compete a Igreja a poiitica, impende no entanto
sobre ela uma grave tarefa neste dominic: despertar no homem cristao
a sua dimensao politic a e leva-lo a assumir plenamento as suas respon
sabilidades como cristae.

E este deve saber que, ao actuar nesta qualidade, no excrcicio
de direitos e devcres que a Lei Fundamental de qualquer Estado lhe
reconhece, nao pode abstrair da sua condieao de discipulo de Cristo c
comprometido com 0 Evangelho.

Mas se os cristaos - todos os cristaos - tern este dircito e dever
- e no seu cumprimento devem sacrificar tempo e comodidades, haveres
e, em casos Iimites, a propria vida - ja os dirigentes e responsaveis da
Igreja devem ser eautelosos na sua actuaeao politica. Com esta Iimitaeao
evitam-se desvios da sua missao especifica, rnantendo a clara distineao
e lndependencia entre a Instituicao eclesiastica e a estadual. Da confusao
entre os do is poderes ninguem lucraria e ambos perderiam,

No entanto, «naqueles casas em que sao possiveis divcrsas opg6es
politicas, sociais ou economicas os presbiteros, como os demais cidadaos,
tern 0 direito de fazer a propria opeao. Mas, dado que as o~es politicas,

IV

A IGREJA NA vmAGElM ffiSTORICA DE ANGOLA

41.602 doentes. Esta modalidade de service publico ocupa 10 medicos
misslonarios, 132 Irmas Enfermeiras (algumas das quais prestando ser
vi~o nos Hospitals do Estado) e ~38 enfermeiros e auxiliares leigos.

Tem, alem disso, a Igreja colaborado na preparacao de enfer
meiros angolan os, fundando e rnantendo aqui Escolas de Enfermagern.

21. Cuidados especiais merece as Miss5es a assistencia materno
-infantil. 0 service maternal, envolvendo consultas pre-nata is, asaistencia
no parto e cuidados posteriores as criancas e suas maes e um dos services
mais validos prestados rpelas Irmas Missionarias as populacdes rurais
que justamente as apreciam e agradecem,

Em 23 Maternidades existentes nas Missoes foram asslstidos no
ana findo 5040 partes e prestados os devidos cuidados aos reeem-nascidos
e parturientes.

Na continuacao deste service vao surgindo aqui e alem infantarios,
jardins de infancia e eseolas infantis. Em 23 instituieoes deste genero
foram recebidas e assistidas no ano findo 1318 crianeas com menos de
seis anos de idade.
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27. Voltamos, para terminar, ao ponto de partida.
A aproximacao da independencia deste grande Pais e motivo de

V

ESPERANQA NO FUTURO E VOTOS FINAIS

por sua natureza, sao contingentes e nunea interpretam de modo total
mente adequado e perenemente 0 Evangelho, 0 presbitero, que e teste
munha daquelas eoisas que hi«>de vir, deve conservar-8e a diBUlncia de
qualquer cargo ou· compromisso politico ... Alem disso, deve ter 0 md.ximo
ouidado em. evitar que a sua a[Jf(ao se opresente aos cris'tiioo camo a
unica. legitima, QU, enuio, se venha a tornar motivo de di.sc6rdia entre
08 fieis» (5).

24. A Igreja em Angola e substancialmente a mesma em toda
a parte. Constituida por homens, os mais variados, e dirigida por chefes,
ora santos, ora pecadores, tera cumprido a sua missao ao longo de quase
cinco seculos umas vezes a merecer louvor outras a suscitar censura.

Mas 0 juizo definitivo nao compete aos homens de hoje.
25. Nesta profunda viragem de Angola, tambem a Igreja acorn

panha as transformacoes hist6ricas, aberta aos novos oondicionalismos
sociol6gicos; esforca-se por servir 0 povo gem reservas, colaborando com
as autoridades legitimamcnte constituidas que prossigam 0 objectivo
do bem publico; apoia toda a reflexao que, a partir do Evangelho, cons
titui alavanca de autentica liberta~o.

Verificando que a evangelizaeao pressupoe e passa pela Iibertacao
total do homem, 0 que import a a qucbra das amarras que impedem a
sua plena reallzacao - ignorancia e modo, doencas endemicas e mise
ria, segregacao racial, dependencia ccon6mica, neo-coronialismo, etc.
a Igreja nao aceita a violencia que poe em risco a vida dos homens,
destr6i riquezas e e fonte de fracturas e 6dios entre trmaos remidos
por Cristo e voltados para 0 mesmo destino transcendente.

«A vida human a e quanto ha. de mais digno de admiracao e res
peito entre as grandes maravilhas da cria~ao. Ela tambem e 0 que hi
de mais misterioso no Mundo... «Dom magnifico de Deus que se impOe
ao respeito de todos, centelha divina que a ninguem e permitido ex
tinguir». (0).

26. Importa prosseguir sem desfalecimento e sem perda de tempo,
na !lifricanizagaoda Igreja local: na liturgia onde alguns passos decisivos
ja se vern datado desde ha muito; na Catequese pelo emprego de mate
rial didactico apropriado; na preparaeao de clero, religiosos e religtosas
naturals de Angola para que assumam peranie 0 Povo e no meio dele
as maiores responsabilidades da animaeao eristas: na renovacao e am
pliagao da Hierarquia Episcopal.

«Com efeito, em cada agrupamento humane, a. Igreja Ianea raizes
ma.is seguras quando as varias comunidades de fMis tiram dos seus
membros os proprios ministros da salv~ao na ordem dos Bispos, dos
Presbiteros e dos Diaeonoss. (7).
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alegria para todos os angolanos que vern tomadas ern consideracao
«as suas justas aspiraeoes» (8).

Angola vai, finalmente, tel' nas maos 0 seu proprio destine: comeea
a escrever, POI' ela mesma, a sua historia.

Mas a euforia da independencia foi obnubilada pelo pesadelo de um
futuro imediato repleto de apreensoes.

E este estado de espirito afecta tanto os europeus como os a.fri
canos. Os primeiros buscam precipitadamente fora de Angola a segu
ranea e tranquilidade que esta lhes nega, abandonando haveres e dei
xando aqui um vazio dificil de preencher a curto prazo ; os segundos
procurarn ansiosamente nos meios rurais aqueles mesmos bens de que
os centres urbanos se tornaram avaros.

E tudo isto porque os homens eseravizados a.s suas ideias pcliticas
sacrificam 0 Povo que representam pondo em risco a propria indepen
dencia de Patrla pela qual tao abnegadamente lutaram.

:m neeessario e urgente que nos convencamos todos que nada se
ganha e tudo se pede perder com a guerra. Saibamos arripiar' carninho
enquanto e tempo.

A nos sa voz humilde mas sincera e persistente une-se mterpre
tando-a a de rnilh5cs de angolanos que angustiados imploram frater
nidade, arnor e paz para esta Patria em dolorosa gestacao, e tao carecida
desses valores que verdadeiramente contam 'Para 0 bem-estar e felicidade
dos homens.

o cristae e 0 homem de esperanea, Ele sabe que Deus, pela sua
Providencia vela sobre a Humanidade, pois e 0 Senhor dos tempos e dos
acontecimentos humanos.

28. Grande futuro aguarda esta nova Nagao. Convem que todos
os seus filhos conjuguem os esforeos.

Hll que criar um clima de verdadeira compreensao. Nao faltara
quem, desprezando 0 factor tempo, queira exigir desde 0 inicio urn grau
de ;perfeigao desejavel mas praticamente impossivel nos quadros (1)
fungao ,publica e da convivencia social. Do Egipto a Terra Prometida
estende-se urn deserto sem alimento e sem agua. POl' tsso, nao c razoavel
exigir com rigor aquilo que .n~oes com seculos de independencia ainda
nao conseguiram plenamente,

Nao esqueeamos que a condueao de interesses public os pede
apurado senti do das realidades e mesmo de humildade. Esta levara os
governantes a aceitarem suas limitacoes, admitindo que a sublimidade
da fun gao de que se encontram investidos os nao tira da eondicao de
nomens no rneio de outros homens.

Em contrapartida, os cidadaos deveriio ter 0. necessario espirito
de respeito pela autoridade.

Um elima de paz e entendimento indispensavel para a producao
e 0 desenvolvimento requer ainda que as minorias tenharn garantida a
justa expressao no conjunto nacional. «~ grave injustiea qualquer ac~ao
tendente a reprimir a energia vital de tais minorias» (9).

Uma vez que a maioria da populaeao de Angola e crente nao P.
de somenos importAncia que sejam entre n6s tuteladas eficazmente
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(1) OS,3...
(2) iPoip. Frog., u.
(S) or. OS, 42.
(4) cr. Sinodo de J.97l, Doc. S&ceroocio ~, 2.' poa.Tt. 11.° 2.
(0) Db.
(6) PastOll'a! 00Le0tiva do Episcopado de Angolla. B.E. de AIIlgda. e S. Tome,

1961-«Z, Po 59-
(1) Ag., 16.
(8) cr. -PUt. CoIl. do Ep. de ArlgooI'a;-B.E de Angtte. e S. ~, 1961~, p. 61.
(9) ~ in TeM'Is.
(1) Ag.,3.6.
(10) Deolam.~ l..lin. dos Direi'tos do Home.m, Art. 18.
(11) lb., Aa1t. 26.

NOTAS

Luanda, 11 de Outubro de 1975

t Manuel, Arcebispo de Luanda e Bispo de sao Tome
t Eduardo, Arcebispo Coadjutor de Luanda
t Manuel, Bispo de Silva Porto (Bie)
t Francisco, Bispo do Luso (Moxico)
t Eurico, Bispo de Sa da Bandeira (Lubango)
t Americo, Bispo de Nova Lisboa (Huambo)
t Francisco, Bispo de Carmona (Uige)
t Zacarias, Bispo de Novo Redondo (Ngunza)
t Oscar, Bispo de Benguela
t Manuel, Bispo de Henrique de Carvalho (Saurimo)
t Alexandre, Bispo de Malange
t Francisco, Bispo de Serpa Pinto (Menongue)

a liberdade religiosa, pois etodo o homem tern direito a. Iiberdade de
pensamento, consciencia e religiao. Esie direito inclui a liberdade de
m'Udar de religiao au crenya e a liberdade de manifestar essa reUgiiio
au CTengapelo ensino, pela praticaJ pelo culto e pelas Ob8er'V~ iso
lada au colectioamenie, em pUblico au em particular» (10).

E necessario igualmente reconheeer aos pais a eprioridade de direi
to na escolha do genero de instrucao que sera ministrado aos seus
filhos» (11) •

Por em questao estas e demais conquistas consignadas na Declara
~o Universal dos Direitos do Homem seria um autentico retrocesso e cau
saria na populacao de Angola urn sentimento de frustraeao,

A Igreja que tanto contribuiu para a hora hist6rica que se apro
xima atraves do fermento de libertacao evangelica e com 0 sacriflcio,
muitas vezes sangrento, de tantos dos seus filhos - sacerdotes, catequis
tas e simples fieis - pode encarar com alegria e confianea 0 DIA
DA INDEPENDENCIA DE ANGOLA:..
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