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PRESENTAZIONE  
 

 

Lôevento di Fatima cento anni dopo! è stato il tema del XXIV 

Congresso Mariologico Mariano Internazionale, che la Pontificia 

Academia Mariana Internationalis (PAMI), assieme a tanti 

mariologi e cultori di mariologia, ha celebrato nel Santuario di 

Nostra Signora di Fatima, dal 6 allô11 settembre 2016, in 

preparazione al primo centenario delle apparizioni della Vergine ai 

tre pastorelli Giacinta, Francesco e Lucia. 

Questo volume raccoglie gli interventi della parte celebrativa 

del Congresso e le relazioni tenute durante le Sessioni Plenarie. 

Lo scopo dellôassise congressuale ¯ stato quello di dare un 

nuovo apporto scientifico finalizzato ad una corretta interpre-

tazione degli ñavvenimentiò e del ñmessaggio di Fatimaò.  

Tutto ciò in sintonia con le principali finalit¨ dellôAccademia 

Mariana che sono quelle di ñpromuovere e favorireò la ricerca 

mariologica in vista di una autentica ñpietà marianaò che sia capace 

di accogliere «con cordiale riconoscenza e con serena libertà le 

manifestazioni straordinarie della beata Vergine ï apparizioni, 

visioni... ï riconosciute dallôautorit¨ ecclesiastica e veda in esse un 

segno della sua materna misericordia; che consideri nella loro 

giusta luce ómessaggiô e ópromesseô che Ella rivolge, spesso 

attraverso umili creature, ai suoi figli: sono infatti un incitamento 

perché essi vivano secondo i dettami del Vangelo, un prolunga-

mento della parola che la Madre di Gesù disse ai servi delle nozze 

di Cana: ñFate quello che vi diràò (Gv 2, 5); non intendono quindi 

né completare il Vangelo n® sostituirlo con óvie pi½ faciliô, al 

contrario mirano a ravvivare nei discepoli la necessità della 

conversione e della sequela di Cristo sulla via regale della croce»1. 

Lôauspicio di queste parole è stato accolto dai vari relatori che 

si sono susseguiti in tutto il Congresso e che si potranno leggere 

negli interventi raccolti in questo volume.  

 
1 PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, La Madre del 

Signore. Memoria, presenza, speranza, Città del Vaticano 2000, n. 76. 
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La prima parte è dedicata alla Sessione inaugurale con il 

Messaggio del Santo Padre papa Francesco, i saluti del vescovo di 

Leiria-Fatima, del rettore del santuario, per proseguire con la 

presentazione delle tematiche congressuali, la prolusione dellôIn-

viato dal papa, il cardinale José Saraiva Martins. 

Gli studi iniziano con lôintervento di Mons. Antonio Dos Santos 

Marto, vescovo di Leiria-Fatima, che presenta lôattualit¨ e le 

incidenze del messaggio di Fatima. 

Le relazioni successive presentano lôepistemologia dellôevento 

(Marco Daniel Duarte), la documentazione critica (Luciano Coelho 

Cristino), e lôedizione critica delle memorie di suor Lucia (Cristina 

Sobral). 

La parte che riguarda il contenuto teologico del messaggio di 

Fatima viene poi affrontata dalla religiosa giapponese Ritsuko Oka, 

che si sofferma sul tema del Cuore immacolato di Maria; dal prof. 

don Franco Manzi, che presenta i contenuti teologico-morali del 

messaggio e la loro interpretazione; dal prof. don Antonio Escudero 

che tratta sugli aspetti mariologici emergenti dalle fonti di Fatima; 

per concludere con il prof. P. Salvatore M. Perrella che evidenzia 

il messaggio di Fatima come un invito a stare con Cristo e vivere e 

pregare come e con Maria. 

Nei pomeriggi, i mariologi e i cultori di mariologia si sono 

incontrati secondo le aree linguistiche per trattare in modo pecu-

liare altri aspetti dellôevento-messaggio di Fatima. 

Nel concludere questa breve presentazione voglio esprimere la 

mia gratitudine a P. Vincenzo Battaglia, che per 15 anni ha diretto 

come presidente la nostra Pontificia Academia Mariana Interna-

tionalis. Ringrazio anche il rettore del santuario di Fatima, P. 

Carlos Cabecinhas con tutti i suoi collaboratori per lôospitalit¨ e 

lôattività logistica che ci ha permesso la felice realizzazione di 

questo Congresso. 

        Fr. Stefano Cecchin, ofm 
    Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis 
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EPISTULA   

DATA  IOSEPHO S.R.E. CARDINALI  

SARAIVA  MARTINS,  C.M.F. 
 

 

 

Venerabili Fratri Nostro 

Iosepho S.R.E. Cardinali Saraiva Martins, C.M.F. 

Praefecto olim Congregationis de Causis Sanctorum 

 

Maria ñvivit  cum Iesu plane transfigurata, et cunctae creaturae 

magnificant eius pulchritudinem. Mulier est «amicta sole, et luna 

sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim» 

(Apc 12,1)ò. Hanc sententiam placuit Nobis in Litteris Encyclicis 

Laudato siô (n. 241) scribere, in quibus Redemptoris Matrem 

rogavimus ut nos adiuvet hunc mundum sapientioribus oculis 

contueri. Valde cupimus in Ecclesia Marialem cultum promovere 

atque nunc animum Nostrum ad singularis ponderis eventum 

convertimus, tempus precis, meditationis atque considerationis, 

videlicet ad XXIV  Congressum Mariologicum Marianum 

Internationalem, qui a die VI ad diem XI proximi mensis 

Septembris Fatimae celebrabitur. 

Illustres Pontificiae Academiae Marianae Internationalis sodales 

diligenter argumenta proposuerunt investiganda quibus titulum 

dederunt: ñFatimensis eventus centum post annos. Historia, 

nuntius et praesentiaò. Licet opinari has doctas inquisitiones 

cunctis Beatae Mariae Virginis cultoribus novam inspirationem 

novumque spiritale iuvamen in nostrae aetatis circumstantiis 

tradituras esse: re vera ñIpsa non solum servat suo in corde cunctam 

Iesu vitam, quam sollicite «conservabat» (cfr Lc 2,19.51), sed nunc 

etiam intellegit sensum omnium rerumò (Laudato siô 241). 

Laeto igitur animo epistulam recolimus Venerabilis Fratris Nostri 

Ioannis Francisci S.R.E. Cardinalis Ravasi, Praesidis Pontificii 



10           Franciscus 

Consilii de Cultura, qui humanissime a Nobis quaesivit ut aliquem 

eminentem ecclesiasticum virum eligeremus qui Nostro nomine 

huic Congressui praeesset. Itaque ad Te, Venerabilis Frater Noster, 

animum Nostrum vertimus qui, insignis Lusitaniae Filius, 

Congregationi de Causis Sanctorum diligenter olim praefuisti atque 

erga Beatam Mariam Virginem de Fatima nota devotione excellis. 

Idcirco harum Litterarum vi Te designamus Missum 

Extraordinarium Nostrum, mandatis Tibi factis, ut memoratis 

diebus Fatimae celebritatibus Nostro nomine praesis atque Nostros 

spiritales sensus pastoribus fidelibusque ibi congregatis humaniter 

renunties. De Matre Iesu loqueris quae ñin peregrinatione fidei 

processit, suamque unionem cum Filio fideliter sustinuit usque ad 

crucem, ubi non sine divino consilio stetit (cfr Io 19,25), vehe-

menter cum Unigenito suo condoluit et sacrificio Eius se materno 

animo sociavitò (Lumen gentium, n. 58) atque omnes adhortaberis 

ad spiritalem vitam renovandam, rerum adiunctis huius temporis 

atque spiritalibus necessitatibus attente consideratis. 

Dum per Te, Venerabilis Frater Noster, Venerabilem Fratrem 

Antonium Augustum dos Santos Marto, Episcopum Leiriensem-

Fatimensem salutamus cunctosque Praesules et fideles qui 

Fatimam ad Congressum advenient, sicut etiam civiles Auctoritates, 

precibus Nostris omnes comitamur atque invitamus ut praeceptum 

caritatis in vita cotidiana diligentius servare pergant, clarum 

exemplum Matris Ecclesiae studiose sequentes. 

Munus tuum magni sane ponderis aestimantes, peculiaris 

benevolentiae Nostrae pignus, Apostolicam Benedictionem Tibi 

peramanter impertimus, universis Congressus Mariologici Mariani 

Internationalis participibus transmittendam. 

 

Ex Aedibus Vaticanis, die XVI  mensis Iulii,  in memoria Beatae 

Mariae Virginis de Monte Carmelo, Iubilaeo Misericordiae, anno 

MMXVI,  Pontificatus Nostri quarto. 
 

     FRANCISCUS 

 



 

Carta do Santo Padre  

ao Enviado Especial  

ao XXIV Congresso Mariológico Mariano 

Internacional 
 

 

Venerável Irmão Nosso 

José S.E.R. Cardinale Saraiva Martins, C.M.F. 

Prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos 

 

 

Maria ñvive com Jesus completamente transfigurada e todas as 

criaturas cantam a sua beleza. É a mulher «vestida de sol, com a 

lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça» 

(Ap 12,1)ò. Aprouve-nos escrever esta afirmação na carta encíclica 

Laudato Si n. 241, em que pedimos à Mãe do Redentor que nos 

ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. 

Desejando imenso promover o culto mariano na Igreja, voltamos 

agora a nossa atenção para um evento de singular importância, 

tempo de oração, meditação e reflexão como é o XXIV Congresso 

Mariológico Mariano Internacional que se realizará em Fátima, de 

6 a 11 do próximo mês de setembro. 

Os ilustres membros da Pontifícia Academia Mariana 

Internacional propuseram os assuntos da diligente investigação 

com o título: ñO acontecimento Fátima cem anos depois. História, 

mensagem e atualidadeò. Esperamos que estas doutas investiga-

ções, através do congresso dos estudiosos da Bem-aventurada 

Virgem Maria, tragam nova inspiração e novo progresso espiritual 

nas circunstâncias do nosso tempo: na verdade, ñMaria não só 

conserva no seu cora«o toda a vida de Jesus, que óguardavaô 

cuidadosamente (cf. Lc 2,19.51), mas agora compreende também 

o sentido de todas as coisasò (Laudato Si n. 241). Por isso foi com 

alegria que recebemos a carta do nosso venerável irmão, Sua 
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Eminência Cardeal Gianfranco Ravasi, Presidente do Pontifício 

Conselho da Cultura, pedindo-nos que escolhêssemos um eminente 

eclesiástico que em nosso nome presidisse a este congresso. Assim 

pensámos em ti, venerável irmão nosso, que, insigne filho da Pátria 

Lusitana, foste Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos 

e és reconhecido pela grande devoção à Bem-aventurada Maria 

Virgem de Fátima. 

Através desta carta nomeamos-te nosso enviado extraordinário 

com a missão de, nos dias do congresso em Fátima, presidires em 

nosso nome e de comunicares os nossos sentimentos espirituais aos 

pastores e fiéis aí reunidos. Falarás da Mãe de Jesus que ñavançou 

pelo caminho da fé e conservou fielmente a união com o seu Filho 

até à cruz, junto da qual por desígnio de Deus se manteve de pé (cf. 

Jo 19,25), sofreu profundamente com o seu Filho unigénito e 

associou-se de coração materno ao seu sacrifícioò (Lumen Gentium 

n. 58) e exortarás todos a renovarem a vida espiritual considerando 

atentamente as circunstâncias e as necessidades espirituais deste 

tempo. 

Por teu intermédio, venerável irmão nosso, saudamos o 

venerável irmão António Augusto dos Santos Marto, Bispo de 

Leiria-Fátima, e todos os Prelados e fiéis que acorrem a Fátima 

para o congresso, como também as autoridades civis. Confiamos 

todos à nossa oração e convidamos todos a que se empenhem em 

guardar mais diligentemente o preceito da caridade na vida de cada 

dia, seguindo fielmente o claro exemplo da Mãe da Igreja. 

Tendo em consideração o teu múnus de tão grande importância, 

penhor da nossa particular benevolência, concedemos-te a Bênção 

Apostólica transmitindoa a todos os participantes no Congresso 

Mariológico Mariano Internacional. 
 

Dada no Vaticano, no dia 16 de julho, em memória da Bem-

aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, no Jubileu da 

Misericórdia, no ano 2016, quarto do nosso pontificado. 

 

FRANCISCO 



 

 

ALOCUÇÃO  DO ENVIADO  ESPECIAL 

DO PAPA FRANCISCO AO XXIV  

CONGRESSO MARIOLOGICO  MARIANO  

DI  FÁTIMA  
 

(6-11 de Setembro de 2016) 

________________ 

CARD. JOSÉ SARAIVA  MARTINS 

 

 

 

Como Enviado Especial do Papa Francisco para presidir a este 

XXIV  Congresso Mariológico Mariano, tenho a honra de 

transmitir a todos e a cada um dos partecipantes no mesmo, os 

seus mais afectuosos cumprimentos como Sucessor de Pedro. 

Sua Santidade exprime também a sua mais íntima e profunda 

gratidão aos Organizadores deste Congresso, que consistirá, como 

se lê no Programa, num ulterior e importante aprofundamento dos 

vários aspectos do ñacontecimentoò Fátima, entre os quais está a 

Mensagem, transmitida por Nossa Senhora nas Aparições, aos três 

inocentes pastorinhos - Lúcia, Jacinta e Francisco - e, por meio 

deles, á toda a Igreja e ao mundo inteiro. 

Uma Mensagem que, como diz o Papa Francisco, é a síntese do 

Evangelho, e goza hoje da maior atualidade, pois ela indica-nos o 

caminho a seguir para resolver os graves problemas morais e 

religiosos que afligem o homem do nosso tempo. Una Mensagem 

que, pelo seu rico conteúdo doutrinal e espiritual, nos diz que 

Fátima deve ser vista não só o como o ñaltar do mundoò, mas 

também como a ñcátedra do mundoò, de que se serviu a Mãe de 

Deus e nossa Mãe para indicar aos homens de hoje o verdadeiro 

caminho da sua salvação. 

O Papa Francisco manifesta também a sua esperança para que 

ñestes dias de oração, meditação e reflexão, permitam aos 

estudiosos presentes e a todos os partecipantes ao Congresso trazer 
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uma nova ñluzò sobre a ñinspiraçãoò que a figura de Maria pode 

trazer ao mundo nas actuais circunstâncias do nosso tempoò (cf 

Mensagem do Papa Francisco ao Congresso Mariológico 

Mariano Internacional 2016, divulgada pelo Santuário de Fátima 

no dia 30 de Agosto, 2016, p. 2) 

Por todos estes motivos, o actual Sumo Pontífice vê neste 

Congresso Internacional um momento particularmente importante 

da preparação para o Centenário das Aparições de Fátima, que 

celebraremos o ano que vem, com profundo amor e imensa 

gratidão a Deus e à Branca Senhora da Cova da Iria.  

 

 

Card. José SARAIVA MARTINS 
 

Fátima 6 de Setembro de 2016 

 



 

 

ALOCUÇÃO DO BISPO  

DE LEIRIA -FÁTIMA   

AO CONGRESSO MARIOLÓGICO  

MARIANO  INTERNACIONAL  
________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS MARTO 

 

 

Como bispo da diocese anfitriã do XXIV  Congresso Marioló-

gico Mariano Internacional é com imensa satisfação que saúdo e 

dirijo uma palavra cordial de boas vindas, em primeiro lugar, a sua 

Eminência, o Senhor Cardeal D. José Saraiva Martins, como 

Enviado Especial do Santo Padre, Papa Francisco, para presidir em 

seu nome a este Congresso. A presença e a presidência de Vossa 

Eminência revestem-se ainda de particular relevo enquanto o 

Senhor Cardeal é filho da nossa querida pátria lusitana, nosso 

compatriota, reconhecido pela sua grande devoção a Nossa 

Senhora de Fátima, tão afetivamente ligado à mensagem e à sua 

divulgação através do mundo, ao nosso Santuário e, de modo 

especial, aos Pastorinhos em cuja beatificação se empenhou 

quando era Prefeito da Congregação da Causa dos Santos. Na 

pessoa de Vossa Eminência saudamos o Santo Padre Francisco, 

testemunhamos-lhe o nosso profundo afeto filial  e agradecemos-

lhe a bênção apostólica que nos enviou. 

É-me grato também estender esta cordial saudação a todos os 

congressistas. 

Quero agradecer muito reconhecidamente à Pontifícia 

Academia Mariana Internacional, na pessoa do seu Presidente, P. 

Vincenzo Battaglia, o ter aceite tão amavelmente a proposta do 

Santuário de Fátima para que este XXIV  Congresso Mariológico 
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Mariano Internacional se realizasse aqui no âmbito da come-

moração do Centenário das Aparições.  

O próprio tema escolhido para o Congresso, ñO acontecimento 

Fátima cem anos depois. História, mensagem e atualidadeò 

corresponde a um anseio e a uma necessidade: um estudo rigoroso 

e científico, por peritos de mariologia, não só para revisitar a 

história, investigar as fontes, avaliar a receção da mensagem nas 

várias dimensões e nas diversas partes do mundo, mas também 

para aprofundar a sua atualidade e a sua dimensão profética para 

a Igreja e para a humanidade na chave da misericórdia e da cultura 

do encontro propostas pelo pontificado do Papa Francisco, 

abrindo novas perspetivas de futuro e de paz. 

Fátima é de facto um acontecimento incontornável para a 

história da Igreja e da humanidade, com um alcance universal 

único. Por isso mesmo é um sinal dos tempos como tão bem o 

expressou São João Paulo II  em 1997: 

ñÀs portas do Terceiro Milénio, olhando os sinais dos tempos 

neste século XX, Fátima conta-se certamente entre os maiores, 

até porque anuncia na sua Mensagem e condiciona à vivência dos 

seus apelos muitos dos restantes que lhe sobrevieram; sinais como 

as duas guerras mundiais, mas também grandes assembleias de 

nações e povos sob o signo do diálogo e da paz; a opressão e as 

convulsões sofridas por diversas nações e povos, mas também a 

voz e a vez dadas a populações e gentes que entretanto se 

levantaram na arena internacional; as crises, deserções e tantos 

sofrimentos nos membros da Igreja mas também uma renovada e 

intensa sensação de solidariedade e mútua dependência no Corpo 

Místico de Cristo, que se vai consolidando em todos os batizados, 

segundo as respetivas vocação e missão; o afastamento e 

abandono de Deus da parte de indivíduos e sociedades, mas 

também uma irrupção do Espírito da Verdade nos corações e nas 

comunidades, tendo-se chegado à imolação e ao martírio para 

salvar «a imagem e semelhança de Deus no homem» (cf. Gn 1, 

27), para salvar o homem do homem. De entre estes e outros 

sinais dos tempos, como dizia, sobressai Fátima, que nos ajuda a 
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ver a mão de Deus, Guia providente e Pai paciente e compassivo 

também deste século XXò.  

Nesta sequência, o Papa Bento XVI  não hesitou em apresentar 

Fátima como ña mais profética das aparições modernasò com a 

luz e a visão de esperança e de paz que projeta sobre a história. 

A relação com o contexto histórico mundial, eclesial e político, 

ñpermite falar de Fátima como de um acontecimento na Igreja e 

no mundoò. Talvez só hoje, à distância de quase um século, 

estejamos em condições de compreender com maior profundi-

dade a verdade e todo o alcance desta mensagem. 

Fátima merece bem que lhe seja dedicado um congresso deste 

nível promovido pela Pontifícia Academia Mariana Internacional. 

Alegra-me o interesse que o tema despertou nos vários grupos 

linguísticos representantes dos diferentes continentes. Por fim, 

desejo aos académicos e a todos os participantes um trabalho 

frutuoso que possa oferecer uma contribuição séria e válida para 

o aprofundamento da mensagem de Fátima ñque nos ajude a 

contemplar este mundo com um olhar mais sapienteò. Confio o 

congresso à proteção maternal da Virgem Maria, Mãe da Igreja e 

modelo eclesial para a evangelização. Muito obrigado a todos! 



 

  



 

 

SAUDAÇÃO INICIAL  DO REITOR  

DO SANTUÁRIO DE FÁTIMA   
________________ 

P. CARLOS CABECINHAS 

 

 

Sua Eminência, Senhor Cardeal D. José Saraiva Martins, 

Enviado Especial do Santo Padre a este Congresso 

Excelência Reverendíssima, Senhor D. António Marto,  

Bispo de Leiria-Fátima 

Excelentíssimos e reverendíssimos Bispos  

Reverendíssimo Padre Vincenzo Battaglia,  

Presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional e 

Digníssimos membros da Direção da mesma Academia 

Ilustres membros das Sociedades Mariológicas  

e demais Congressistas 

 

 

A todos saúdo respeitosamente. 

No seguimento das palavras de Sua Excelência Reverendís-

sima, Senhor D. António Marto, reitero as boas-vindas ao 

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para participar 

no 24.º Congresso Mariológico Mariano Internacional, que se 

propõe refletir sobre ñO acontecimento Fátima cem anos depois. 

História, mensagem e atualidadeò. 

A realização deste Congresso é, para o Santuário de Fátima, 

motivo de grande contentamento, pelo que representa para o 

estudo científico de Fátima. A enorme difusão dos aconteci-

mentos da Cova da Iria, em 1917, e da sua mensagem, para a qual 

muito contribuiu a especial atenção que os vários Papas lhe foram 

dedicando ao longo de todo o século XX e início do século XXI,  

deu a Fátima uma relevância eclesial que não é possível ignorar. 

O presente Congresso permitirá, assim o cremos, fazer o balanço 

dos estudos científicos feitos até à data, aprofundar as várias 
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dimensões da mensagem deste evento mariofânico, refletir sobre 

a atualidade dessa mensagem e abrir perspetivas de estudo, 

aprofundamento e investigação posteriores. 

Por parte do Santuário, poder associar-se à realização deste 

Congresso é concretização da missão que lhe é própria. De facto, 

os Estatutos do Santuário de Fátima, afirmam que, se a sua 

principal missão é acolher peregrinos e propor-lhes a vivência da 

mensagem de Fátima (cf. Artigo terceiro, n. 1), compete-lhe 

igualmente ñPreservar as ófontesô da Mensagem de Fátima e 

promover o seu conhecimento e divulgação, através de estudos 

apropriados, estabelecendo com outras entidades os acordos de 

cooperação que achar convenientesò (Artigo décimo, n. 3, d). 

Esta não é uma preocupação recente ou nova: há muito que 

acompanha a vida e iniciativas do Santuário. A criação do 

Arquivo do Santuário de Fátima, pelo bispo D. José Alves Correia 

da Silva, em 1955, e a estruturação de um Serviço de Estudos, a 

partir de 1973, foram passos significativos nesse esforço do 

Santuário por criar condições para o estudo científico e 

pluridisciplinar de Fátima, lançando as bases para a publicação e 

tratamento crítico das suas fontes históricas.  

Por outro lado, a partir de 1992, o Santuário foi realizando 

congressos e simpósios teológico-pastorais, que, a partir de 2009, 

adquiriram ritmo anual, com o objetivo de promover o estudo 

teológico e histórico sobre Fátima, que permitisse um signifi-

cativo aprofundamento da mensagem.  

Esta dimensão da realização da missão que nos é própria 

encontra agora concretização também neste 24º Congresso Mario-

lógico Mariano da Pontifícia Academia Mariana Internacional. 

Também não é nova a relação com a referida Academia Pontifícia. 

Por ocasião do Cinquentenário das aparições, em 1967, teve lugar 

em Lisboa e em Fátima, a quinta edição deste Congresso 

Mariológico Mariano Internacional, sobre o tema ñDe Primordiis 

Cultus Marianiò. Por outro lado, não havendo em Portugal uma 

Sociedade Mariológica constituída, desde há muito que a 

participação de uma delegação portuguesa nos Congressos da 
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Pontifícia Academia Mariana Internacional é assegurada pelo 

Santuário de Fátima. Em virtude desta relação já de muitos anos, 

lançamos à Direção da Pontifícia Academia o pedido de que este 

Congresso, agora no contexto do Centenários das Aparições, 

tivesse de novo lugar em Fátima, pedido que foi aceite. 

Em nome do Santuário de Fátima, quero reiterar o agradeci-

mento à Pontifícia Academia Mariana Internacional, na pessoa do 

seu presidente, P. Vincenzo Battaglia, o ter acolhido a nossa 

proposta de escolher Fátima como lugar e tema deste Congresso 

e ter desenvolvidos os esforços necessários para a sua efetiva 

realização. 

A realização deste Congresso no contexto do Centenário das 

Aparições vem sublinhar a convicção de que a celebração deste 

Jubileu é desafio e oportunidade para um estudo científico 

pluridisciplinar de Fátima, pois só assim poderemos alcançar uma 

perceção aprofundada deste rico e significativo fenómeno. 

Termino referindo que não se trata apenas do estudo científico 

do acontecimento Fátima; não se trata apenas de um congresso 

mariológico, mas também de um evento ñmarianoò, com uma 

dimensão celebrativa igualmente importante. Para além das 

celebrações litúrgicas de Laudes e da Eucaristia, o nosso 

programa contempla a participação no Rosário e procissão de 

velas, tão característicos de Fátima, como um desafio a todos os 

participantes. 

Desejo a todos um frutuoso Congresso! 



 

 



 

SALUTO E PRESENTAZIONE 

TEMATICA  DEL CONGRESSO  
________________ 

P. VINCENZO BATTAGLIA OFM 

Presidente della PAMI 

 

 

 

Eminenza Reverendissima, Cardinale José Saraiva Martins, 

Eccellenza Reverendissima Mons. Antonio Augusto dos Santos 

Marto, Vescovo di Leiria-Fatima,  

Rev.do don Carlos Cabecinhas, Rettore del Santuario, 

Consiglieri e Soci dellôAccademia Mariana, 

Presidenti e Membri delle Società Mariologiche e dei Gruppi 

Mariologici legati allôAccademia Mariana, 

Membri dei movimenti, associazioni e istituti religiosi legati al 

carisma di Fatima, 

stimati Relatori e Congressisti, 

Fratelli e Sorelle 

 

Porgo a tutti voi un cordiale e fraterno saluto. Benvenuti al 

XXIV  Congresso Mariologico Mariano Internazionale di cui 

stiamo celebrando lôapertura ufficiale in questa splendida basilica 

che ci vede riuniti sotto lo sguardo materno di Nostra Signora di 

Fatima. 

Desidero ringraziare innanzitutto il  Cardinale José Saraiva 

Martins, che presiede il  Congresso in qualità di inviato speciale 

di Papa Francesco e che ci porta il  saluto e lôincoraggiamento del 

Santo Padre per questa iniziativa culturale di alto valore 

teologico, spirituale e pastorale. La presenza dellôinviato speciale 

del Santo Padre sta a significare che lôAccademia Mariana agisce 

sempre su mandato della Santa Sede. La nostra gratitudine filiale 

va quindi a papa Francesco: ancora una volta, affidiamo il  suo 

ministero apostolico alla materna protezione della beata Vergine 

Maria. 
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Ringrazio sua Eccellenza Reverendissima Mons. Antonio 

Augusto dos Santos Marto e don Carlos Cabecinhas per aver 

voluto, incoraggiato e sostenuto la celebrazione di un Congresso 

Mariologico Mariano Internazionale qui a Fatima in occasione 

del primo centenario delle apparizioni della Vergine Maria ai tre 

pastorelli.  

Ringrazio sin dôora la Segreteria dellôAccademia Mariana, il  

Comitato locale del Santuario, i vari collaboratori, i relatori, i 

traduttori per il  loro qualificato contributo e il  loro prezioso 

servizio.  

Un primo motivo che rende particolarmente significativo lo 

svolgimento del Congresso è legato a un anniversario: la PAMI 

celebra questôanno il  70° anniversario della sua fondazione, i cui 

inizi risalgono al mese di giugno del 1946 e sono dovuti 

allôiniziativa di P. Carlo Baliĺ ofm. 

 Sono particolarmente felice di poter fare memoria di questa 

ricorrenza insieme a tutti voi qui a Fatima e in unôoccasione in cui 

si realizza la finalità precipua dellôAccademia. La finalità è quella 

di promuovere gli studi, in primo luogo scientifici, sia speculativi 

come storico-critici, sulla Beata Vergine Maria e di favorire 

lôautentica pietà mariana. 

Inoltre, va ricordato che lôAccademia Mariana è stata presente 

una prima volta in Portogallo circa cinquantôanni fa. Dal 2 al 13 

agosto del 1967 Lisbona e Fatima furono la sede del 5° Congresso 

Mariologico e del 12° Congresso Mariano. A partire da questo 

Congresso ebbe inizio una lunga e intensa fase di studio e di 

ricerca incentrata sul posto di Maria nel culto della Chiesa 

attraverso i secoli. Tale fase è stata portata a termine nel 1996: dal 

16 al 24 settembre il  Santuario di Czestochowa (Polonia) fu la 

sede del 12° Congresso Mariologico e del 19° Congresso Mariano.  

Siamo giunti ora al XXIV  Congresso Internazionale che unisce 

insieme la componente mariologica e la componente mariana ed 

è incentrato sul tema: ñLôevento Fatima cento anni dopo. Storia, 

messaggio e attualitàò.  
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Se volgiamo per un momento lo sguardo al passato, ci 

accorgiamo che siamo eredi e continuatori di una tradizione che 

dura ormai da più di un secolo. Il  primo Congresso Mariano 

Internazionale, infatti, ebbe luogo a Lione, in Francia, nel 1900.  

In ragione dellôimportante motivazione scientifica, spirituale e 

formativa del Congresso, e in preparazione a questôultimo, i 

responsabili del Santuario di Fatima e dellôAccademia Mariana 

hanno realizzato a Roma, dal 7 al 9 maggio 2015, un Forum 

internazionale di Mariologia, sul tema: ñIl  messaggio di Fatima 

tra carisma e profeziaò, allo scopo di offrire una presentazione 

chiara, ben documentata e teologicamente rigorosa dellôautentico 

messaggio di Fatima, facendone emergere il  raccordo tra il  

carattere carismatico, la funzione profetica e lôattualità. Gli Atti  

sono in fase di pubblicazione. 

Un altro risultato concreto della fattiva collaborazione tra il  

Santuario di Fatima e la PAMI e della promozione degli studi 

scientifici sullôevento Fatima è costituito da unôimportante e 

innovativa opera editoriale: lôedizione in lingua italiana della 

ñDocumentazione critica su Fatima. Selezione di documenti 

(1917-1930)ò, Città del Vaticano 2016. 

Il  compito scientifico affidato ora a questo Congresso è sia 

presentare i risultati di uno studio rigoroso, critico e aggiornato 

della documentazione inerente alla storia dellôevento mariofanico 

accaduto a Fatima, sia delineare ulteriori piste di approfondi-

mento di un messaggio che, per i suoi densi contenuti, rappresenta 

una ñprofeziaò carica di speranza per la Chiesa, lôumanità e il  

mondo contemporaneo. Questo obiettivo sarà realizzato sia 

attraverso le relazioni in programma durante le tre sessioni 

generali del 7, 8 e 9 settembre, sia con i contributi offerti dai lavori 

di gruppo programmati per aree linguistiche nei pomeriggi del 7, 

8 e 9 settembre, sia, infine, con la tavola rotonda conclusiva che 

si svolgerà nella mattinata di sabato 10 settembre. 

Come gli altri, anche questo Congresso rappresenta per i 

mariologi e i cultori di mariologia unôoccasione preziosa, direi 

unica, per ritrovarsi insieme e per condividere, dialogando, la 
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ricchezza culturale e spirituale che ciascuno reca con sé. 

Lôoccasione è tanto più significativa per il  fatto che siamo e siete 

convenuti da diverse parti del mondo. Sotto questo profilo il  

Congresso è un evento veramente cattolico: grazie alla riflessione 

mariologica, si sperimenta e si rafforza la comunione ecclesiale. 

Davvero la beata Vergine Maria è Mater Ecclesiae, Mater unitatis.  

Non si può certo ignorare che il  Congresso si svolge durante 

lôanno giubilare straordinario della misericordia, caratterizzato 

dal pellegrinaggio che conduce ad attraversare la Porta Santa. 

Anche qui a Fatima côè una Porta Santa. Essere venuti e ritrovarsi 

a Fatima per il  Congresso significa anche continuare il  pellegri-

naggio verso la Porta Santa della misericordia di Dio, ma 

volgendo lo sguardo della mente e del cuore alla beata Vergine 

Maria, contemplandone in modo particolare la funzione di Madre 

di Tenerezza e di Misericordia, come ci ricorda il  titolo della 

lettera pastorale scritta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Marto 

per il  centenario delle apparizioni. Sotto la materna guida di 

Nostra Signora di Fatima, avremo modo di entrare anche noi nel 

santuario della misericordia, coincidente con la persona del 

Signore Gesù Crocifisso e Risorto. «La Madre del Crocifisso 

Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha 

partecipato intimamente al mistero del suo amore», afferma papa 

Francesco nella bolla di indizione del giubileo che stiamo vivendo 

(Misericordiae vultus, n.24). 

Questo insegnamento di papa Francesco si innesta armonio-

samente nellôalveo del messaggio di Fatima e valorizza ancora 

una volta lôaffidamento al Cuore Immacolato di Maria, in cui si 

riflette lôamore della Santa Trinità, pervaso di misericordia e di 

compassione, amore rivelato definitivamente in e per mezzo di 

Gesù Cristo, lôunico Salvatore del mondo. La Luce e la Bellezza 

che circondano la Vergine Maria nelle sue apparizioni sono il  

riflesso visibile dellôAmore divino. Invitano a contemplare la 

Luce, la Bellezza e la Gloria di Dio Uno e Trino, rivelate in 

pienezza nel mistero pasquale. Parlare dellôAmore misericordioso 

e compassionevole della Santa Trinità, come pure della Luce, 
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della Gloria, della Bellezza divine significa, in sostanza, parlare 

della Santità di Dio, nella quale la Vergine Maria, partecipe 

pienamente della grazia e della gloria divine, è immersa e alla 

quale conduce. 

Infine, lo svolgimento del Congresso è caratterizzato e valo-

rizzato anche dalla liturgia, con al centro lôEucaristia, dalla 

preghiera ï in particolare dal Rosario ï e dalle espressioni di una 

intensa pietà mariana che qualificano in misura eminente 

lôintensa attività pastorale, formativa e liturgica che si svolge in 

questo Santuario, ñmemoria viva dellôevento e del messaggio di 

Fatimaò, come hanno ricordato Mons. Marto e don Cabecinhas 

nel saluto che ci hanno rivolto. 

Lascio ora la parola a sua Eminenza il  Cardinale José Saraiva 

Martins, inviato speciale di papa Francesco, il  quale terrà la 

prolusione ufficiale. Grazie, Eminenza, per lôinsegnamento che ci 

offrirà con il  suo intervento. 

 



 



 

O EVENTO FÁTIMA  E A ACTUALIDADE 

DA SUA MENSAGEM  

Discurso de abertura 
________________ 

CARD. JOSÉ SARAIVA  MARTINS 

 

 

 

 

É para mim um grande prazer, como Enviado especial do Papa 

Francisco a este XXIV  Congresso Mariológico Mariano Interna-

cional, fazer algumas breves reflexões prévias sobre o evento 

Fátima, em particular, sobre a ñactualidade da sua mensagemò, 

que, como diz o Papa Francisco, ñpelos seus densos conteúdos, 

representa uma óprofeciaô repleta d'esperança para a Igreja, a 

humanidade e o mundo contemporâneoò.1 

As Aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, cujo 

primeiro centenário celebraremos no ano que vem, outra coisa não 

são senão outras tantas visitas da Mãe do Céu aos seus filhos para 

estar com eles e lhes transmitir, por meio dos três videntes, uma 

mensagem singular de amor, emanada do seu terno coração de 

Mãe, que será objecto de estudo neste importante Congresso. 

Esta mensagem contem alguns apelos extremamente impor-

tantes e da mais frizante actualidade para o homem do nosso tempo 

Referir-me-ei só aos quatro fundamentais. 

O primeiro é um forte apelo à fé, a vivê-la em profundidade nas 

formas mais simples da sua expressão. Um apelo à fé forte, 

contagiosa e irradiante, dos três pastorinhos. 

A sociedade hodierna está permeada por múltiplas correntes 

culturais que põem em perigo os próprios fundamentos da fé cristã. 

Assistimos, de facto, a uma progressiva secularização que leva 

muitos a pensar e a agir como se Deus não existisse, ou a contentar-

 
1 Mensagem do Papa Francisco ao Bispo de Leiria, em Carta ao bispo de 

Leiria- Fátima, Fátima 2017, p. 3. 



30                                Card. José Saraiva Martins 

                       

se com uma religiosidade vaga, incapaz de se confrontar com o 

verdadeiro problema da verdade e com o dever da coerência. De 

tudo isto deriva um progressivo obscurecimento do sentido 

transcendente da existência humana, um relativismo ético cada vez 

mais difuso, e uma gradual perda do sentido do pecado. Já Pio XII, 

com uma expressão que se tomou quase proverbial, pôde afirmar 

que ño maior pecado de hoje é a perda do sentido do pecadoò.2 

É neste contexto de secularização e de indiferença religiosa que 

se insere o apelo da Branca Senhora da Cova de Iria para viver em 

plenitude e com renovado fervor o inestimável dom da fé recebida 

no batismo, para fazer com que ela penetre e ilumine toda a nossa 

existência e oriente todas as opções fundamentais da nossa vida; 

para nos tomarmos, desse modo, testemunhas fidedignas diante dos 

homens. 

O mundo de hoje precisa de tal testemunho. Como dizia Paulo 

VI, ño homem contemporâneo escuta mais de bom grado os que 

testemunham do que os mestres, e se escuta os mestres fá-lo porque 

testemunhamò o que ensinam.3 De facto, o homem de hoje confia 

pouco nas afirmações de palavras. Ele quer factos, e é por isso que 

ele observa com interesse, com atenção e até com admiração, os 

que testemunhamò. A linguagem do testemunho é, sem dúvida, a 

mais compreensível e convincente para o homem do nosso tempo. 

Tal testemunho exige, porém, uma fidelidade absoluta a certos 

valores humanos profundamente enraizados no tecido cultural e 

social do Povo português: o conceito do homem como um ser 

transcendente que vale mais pelo que é do que pelo que tem, o 

respeito pela pessoa humana, pela sua dignidade e pelos seus 

direitos fundamentais; a rejeição de todo o relativismo ético que 

ñtira à convivência civil todo e qualquer ponto seguro de referência 

 
2 PIO XII , Radiomessaggio al Congresso Catechistico Nazionale degli Stati 

Uniti, em Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Città del Vaticano 

1947, VIII, p. 286; cf. JOÃO PAULO II , Reconciliatio et Paenitentia, n.18. 
3 PAULO VI , Presenza viva, opererante, insostituibbile dei laici nella Chiesa, 

em Insegnamenti di Paolo VI, XII, 1974, p. 895-896); Evangelii nuntiandi n. 41. 
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e a priva, mais radicalmente, do conhecimento da verdadeò;4 a 

defesa da família como sociedade natural fundada no matrimónio; 

o acolhimento e o respeito pela vida desde a sua concepção até ao 

seu termo natural. O cristão está plenamente consciente de que, à 

luz da fé, ño não da Igreja ao aborto é um sim à vida, um sim 'à 

bondade original da criação, um sim à família, primeira célula de 

esperança na qual Deus tanto se compraz a ponto de ser chamada 

ñigreja domesticaò5. 

A força para ser testemunha corajosa do Evangelho e dos seus 

valores, o cristão encontrá-la-á na vivência de uma intensa vida 

interior, num intenso amor a Cristo a quem é chamado a abrir de 

par em par as portas do coração, na graça sacramental, 

especialmente na graça da reconciliação e da Eucaristia, e, 

finalmente, na oração, tão calorosamente recomendada pelo Anjo 

e por Nossa Senhora que, na quarta aparição, pediu aos videntes: 

ñRezai, rezai muito.ò 

O segundo apelo de Nossa Senhora de Fátima é à conversão. 

Logo na primeira aparição Ela perguntou aos três pastorinhos se 

queriam oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que 

Ele lhes mandasse ñ, como acto de reparação pelos pecados com 

que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadoresò. 

Converter-se a Deus é voltar para Ele, aproximar-se da sua 

santidade, lançar-se de novo, como o filho pródigo, nos braços do 

Pai; é reconquistar a alegria perdida, a alegria de ser salvos,6 coisa 

que muitos dos homens do nosso tempo já não sabem saborear. 

Converter-se a Deus, é, além disso, manter para com Ele uma 

atitude de amorosa escuta, como fazia o jovem Samuel: ñFalai, 

Senhor, que o vosso servo escutaò7. E Deus não fala ao homem só 

através da Bíblia e da Igreja, mas também através da história ou 

 
4 JOÃO PAULO II , Veritatis splendor, n. 10. 
5 X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Riuniti 

a Roma, messaggio dei padri sinodali del 25 ottobre 2001, em LôOsservatore 

Romano, sabato 27 ottobre 2001, p. 5.  
6 Cf. Sal 50 (51), v. 14. 
7 1 Reis 3, 9-10. 
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seja, por meio daqueles factos e acontecimentos, grandes ou 

pequenos que sejam, mas que constituem, por assim dizer, o tecido 

da sua vida. Depende dele reconhecer em tudo isso a voz do 

Senhor. É esta a maneira de agir de Deus. Já no Antigo Testamento 

Ele se revelava ao seu povo e o guiava por meio dos eventos 

suscitados por Ele mesmo com essa finalidade, 

Mas não se pode ouvir a Deus, sem escutar, nôEle, a voz dos 

irmãos. Isto significa, concretamente, à luz do Evangelho, escutar 

o grito dos pobres e dos marginalizados, o gemidos dos últimos e 

dos oprimidos, o choro dos doentes e dos desesperados, com uma 

capacidade tal que encontre ressonância no nosso coração e 

respostas adequadas no nosso agir.8 Isto significa, portanto, ter em 

relação a eles sentimentos de verdadeira solidariedade e de partici-

pação nas suas preocupações materiais e espirituais. Ninguém, por 

exemplo, pode ficar indiferente ao drama persistente da fome e da 

pobreza extrema de tantos e tantos milhões de homens, numa época 

em que a humanidade tem, como nunca, nas suas mãos, os instru-

mentos aptos para operar uma équa partilha. É inadmissível que, 

como afirmam os observadores mais competentes da economia 

mundial, 80% da população do planeta viva com 20% apenas dos 

seus recursos e que milhões de pessoas sejam constrangidas a 

ñviverò com menos de 1 euro por dia. Como também ninguém pode 

ficar indiferente ao grave problema dos refugiados e dos emigran-

tes que, por causa de guerras em conseqüência de opressão política 

ou discriminação econômica, ou por outro qualquer motivo, são 

obrigados a abandonar a própria terra e a própria família para 

procurar alhures trabalho e tranqüilidade.9 Ser solidários com o 

sofrimento destes nossos 

irmãos faz parte também da conversão no seu aspecto ou 

dimensão horizontal. 

 
8 Cf. F. STROFALDI, Lettera pastorale, del 14 settembre 2002, em DIOCESI DI 

ISCHIA, Il Vescovo con la Chitarra, Fisciano 2014. 
9 Cf. X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, 

Riuniti a Roma, messaggio dei padri sinodali del 25 ottobre 2001, em 

LôOsservatore Romano, sabato 27 ottobre 2001, p. 5. 
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Esta solidariedade não é senão a expressão da misericórdia a que 

é dedicado o Jubileu Extraordinário, inaugurado pelo Papa 

Francisco no dia 8 de Dezembro de 2015. Na Bula ñMisericordiae 

et miseraò ele diz que a misericórdia ñnão é qualquer coisa de 

marginal, mas a essência da mesma Revelação cristãò10.  

Exprimindo-se assim, ele não faz senão repetir o pensamento de 

Bento XVI, quando diz que a misericórdia ñé o núcleo central da 

mensagem evangélica..., é o mesmo coração de Deusò11. 

Mas já no dia 17 de Março de 2013, o Papa Francisco tinha dito 

num seu discurso na Praça de São Pedro, que ña melhor sensação 

que podemos ter é sentir misericórdia: esta palavra muda tudo, 

muda o mundo. Um pouco de misericórdia toma o mundo menos 

frio e mais justo. Precisamos de compreender bem esta miseri-

córdia de Deus, este Pai misericordioso que tem tanta paciênciaò12. 

Este Amor misericordioso, este inefável mistério está intima-

mente ligado a Fátima, à ñMãe de misericórdiaò que apareceu aos 

três pastorinhos. Com efeito, já na segunda Aparição do Anjo 

emerge a essência da mensagem: ñOs corações de Jesus e de Maria 

têm sobre vós planos de misericórdia - e continua - oferecei 

continuamente ao Altíssimo orações e sacrifíciosò. 

Os três pastorinhos nunca esqueceram na sua vida estas sublimes 

palavras do Anjo. Eles foram sempre fiéis testemunhos do amor 

misericordioso de Deus e da sua e nossa Mãe. 

Não menos importante e não menos actual é o apelo á paz feito 

pela Branca Senhora aos pastorinhos. A estes Ela pede que se reze 

ñpara obter a paz do mundo e o fim da guerraò (a primeira guerra 

mundial então em curso) e promete-lhes que, se for satisfeito este 

seu pedido, ñhaverá pazò. 

 
10 Cf. FRANCISCO, Lettera apostolica Misericordia et miseria, del 20 

novembre 2016, n. 5. 
11 Cf. BENTO XVI , Nella misericordia il coraggio della riconciliazione, 

preghiera mariana del ñRegina caeliò, del 30 marzo 2008, em Insegnamenti di 

Benedetto XVI, Città del Vaticano 2006-2013, IV/1, p. 489. 
12 FRANCISCO, Grande è la misericordia del Signore, preghiera mariana 

dellôñAngelus Dominiò, em Insegnamenti di Francesco, Città del vaticano 

2015, I/1, p. 16. 
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Como então, também hoje se respira uma crescente exigência de 

concórdia e de paz. Com efeito, num mundo cada vez mais 

interdependente e mais agregado por uma rede global de trocas e 

de comunicações, infelizmente assistimos ao exasperar-se de 

numerosos conflitos crónicos. A isto vem juntar-se o terrorismo 

internacional com a nova e temível dimensão que tem tomado.13 

Os diversos conflitos que afligem o mundo de hoje, e são fonte 

de indizíveis sofrimentos para tantos nossos irmãos, interpelam a 

nossa consciência de cristãos e pedem que nos empenhemos pela 

paz, que rezemos pela paz. E rezar pela paz significa, como dizia 

João Paulo II, ñabrir o coração humano 'à irrupção do poder 

renovador de Deus, pois só Ele pode criar aberturas para a paz lá 

onde parece haver só obstáculos à mesma; Só Ele pode consolidar 

e alargar a solidariedade da família humana, não obstante longas 

histórias de divisões e de lutas. Rezar pela paz significa, numa 

palavra, rezar pela justiça, por uma melhor distribuição dos bens 

da terraò14. 

A oração mais eficaz para obter a paz é a do Rosário. Nossa 

Senhora recomendou-a várias vezes nas aparições da Cova da Iria: 

ñRecitai o Terço todos os dias para obter a paz para o mundoò, 

pediu Nossa Senhora aos pastorinhos. O Rosário é, de facto, uma 

oração orientada, por sua mesma natureza, para a paz, porque 

consiste na contemplação de Cristo, Principe da paz e ñnossa 

pazò15... Ao mesmo tempo que nos faz fixar os olhos em Cristo, a 

oração do Rosário toma-nos, portanto, também verdadeiros 

construtores da paz no mundo de hoje.16 

Finalmente, em Fátima, Nossa Senhora faz um apelo à 

esperança. Sendo a sua uma mensagem de amor, não podia deixar 

 
13 Cf JOÃO PAOLO II , UnôItalia fiduciosa di sé e internamente coesa 

costituisce una grande ricchezza per le altre nazioni dôEuropa e del mondo, em 

LôOsservatore Romano, venerdì 15 de novembre 2002, p. 5. 
14 Cf. JOÃO PAULO II , Non cô¯ pace senza giustizia, non cô¯ giustizia senza 

perdono, messaggio per la XXV Giornata Mondiale della Pace, in Insegnamenti 

di Giovanni Paolo II, XXIV/2, p. 1089. 
15 Ef. 2, 14. 
16 JOÃO PAULO II , Rosarium Virginis Mariae, n. 14. 
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de ser também uma mensagem de esperança. Tudo o que Ela disse 

nas várias Aparições são palavras de esperança. São um vigoroso 

apelo à esperança. Àquela esperança que é o dom pascal do 

Senhor.17 Àquela esperança que renova radicalmente a história, 

dando-lhe um sabor e uma beleza nova, cujo alicerce inabalável 

é Cristo. 

Apesar das muitas sombras que pairam sobre o mundo, são 

também muitos os sinais de esperança que nele existem. Com 

efeito, ao lado de tantas tragédias, do egoísmo, dos pequenos 

projectos humanos sem transcendência, muitas vezes fechados no 

egocentrismo de pessoas e de grupos, nota-se hoje, um crescente 

desejo de espiritualidade, de comunhão e de colaboração; assiste-

se, além disso, a uma séria procura do sentido e da qualidade de 

vida a todos os níveis, mesmo ao nível espiritual; finalmente, 

apesar da progressiva indiferença religiosa, ño mundo de hoje 

paradoxalmente procura Deus através de caminhos imprevistos e 

sente necessidade dôEleò.18 O homem tem saudades de Deus. Do 

Deus da paz. 

Pode parecer, por vezes, que prevalecem as forças do mal, mas 

o cristão, que lê sempre os acontecimentos à luz do mistério pascal, 

sabe que, por fim, triunfará a misericórdia de Deus.: ñOnde 

abundou o pecado, sobreabundou a graçaò, diz São Paulo (Rom 

5,20); sabe que o mundo em que vivemos será um dia ñrealmente 

transformado num mundo em que as aspirações mais nobres do 

coração humano poderão ser satisfeitasò.19 

Por isso, todos somos chamados para a ñconstruçãoò deste novo 

mundo, mais justo, mais humano e, por isso mesmo, mais cristão; 

Como? vivendo e anunciando com coragem o Evangelho da 

 
17 Cf. X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, 

Riuniti a Roma, messaggio dei padri sinodali del 25 ottobre 2001, em 

LôOsservatore Romano, sabato 27 ottobre 2001, p. 5. 
18 PAULO VI, Evangelii nuntiandi, n. 76. 
19 JOÃO PAULO II , Non cô¯ pace senza giustizia, non cô¯ giustizia senza 

perdono, messaggio per la XXV Giornata Mondiale della Pace, in Insegnamenti 

di Giovanni Paolo II, XXIV/2, p. 1081. 
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esperança, que é o Evangelho do Magnificat, o Evangelho de 

Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, o Evangelho da Branca Senhora 

de Fátima, ñspes nostraò: a nossa esperança, a esperança do mundo. 

Eis a grandíssima importância e a máxima actualidade da 

Mensagem das Aparições de Fátima, de que se ocupará este XXIV 

Congresso Mariológico Mariano Internacional. 
 



 

MESSAGGIO DI  FATIMA:   

ATTUALITÀ  E INCIDENZE  
________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS MARTO  
Vescovo di Leiria-Fátima 

 

 

Fatima è davvero un fenomeno e un avvenimento che si è 

svelato e sviluppato lungo la storia ed è diventato un punto di 

riferimento e dôirradiazione imprescindibile per la storia della 

Chiesa e dellôumanità. 

Allora ï possiamo e dobbiamo interrogarci ï, che cosa côè di 

particolare nel messaggio di Fatima per giustificare lôattenzione 

che suscita, lôattrazione che esercita, la grande eco ottenuta? In un 

primo momento e a prima vista sembrerebbe non esserci nulla di 

particolare, poiché è un messaggio affidato a dei bambini poveri e 

analfabeti, che parlano di una novità imprevista che li  supera ma 

che li  attrae e seduce: un messaggio adatto alla loro mentalità, al 

loro mondo semplice di molti anni fa, espresso in concetti che si 

riferiscono al linguaggio del tempo e che ci possono sembrare 

superati. Potrà dire ancora qualcosa al mondo attuale? 

Proprio questo ci sorprende e ci impressiona, cioè il  fatto che il  

contesto e il  contenuto del messaggio non si restringe ad un 

cammino di fede personale dei piccoli veggenti, ad una circostanza 

particolare del loro paese o ad una determinata verità della fede in 

questione. Il  suo orizzonte è di portata storica e mondiale: le due 

guerre mondiali e le sofferenze dellôumanità con la menzione 

specifica di nazioni come la Russia, le persecuzioni alla Chiesa 

citando i martiri del XX secolo (registrati in 26.685.000 dallo 

storico Andrea Riccardi) e lo stesso Papa; la grande causa della 

pace tra i popoli. Tutto ciò accompagnato dalla chiamata molto 

forte a non rassegnarsi alla banalità e alla fatalità del male: è 

possibile vincere il  male cominciando dalla conversione del cuore 

a Dio, dalla preghiera e dalla riparazione del peccato degli uomini. 



38                       Antonio Augusto Dos Santos Marto 

Il  messaggio ci aiuta inoltre a guardare più lontano, a mantenere 

lo sguardo aperto agli orizzonti dolorosi e oscuri del mondo e a 

scrutare in essi i segni della presenza/assenza di Dio e i suoi appelli. 

Lôombra luminosa di Fatima copre tutto il  XX secolo, il  secolo 

forse più crudele e sanguinario della storia. È in questa situazione 

tragica che la Vergine Maria compare a Fatima come una ñvisione 

di paceò e una luce di speranza per la Chiesa e il  mondo. 

Probabilmente soltanto oggi, a distanza di quasi un secolo, siamo 

nella condizione di comprendere con maggior profondità la verità, 

la ricchezza e tutta la portata di questo messaggio. 

Colui che maggiormente ha intuito e tradotto la dimensione 

storico-profetica di Fatima è stato senza dubbio il  Papa San 

Giovanni Paolo II, quando in una memorabile pagina scritta in 

occasione del 80.° anniversario delle apparizioni, nel 1997, 

afferma: ñAlle soglie del Terzo Millennio, osservando i segni dei 

tempi in questo XX secolo, quello di Fatima appare come uno dei 

più grandi, anche perché annuncia nel suo messaggio molti dei 

segni successivi ed invita a vivere i loro appelli; segni come le due 

guerre mondiali, ma anche grandi assemblee di Nazioni e di popoli 

sotto il  segno del dialogo e della pace; lôoppressione e le agitazioni 

vissute da diversi Paesi e popoli, ma anche la voce e le opportunità 

date a popolazioni e a genti che nel frattempo si levarono 

nellôArena internazionale; le crisi, le diserzioni e le tante sofferenze 

dei membri della Chiesa, ma anche un rinnovato e intenso senso di 

solidarietà e di reciproca dipendenza nel Corpo Mistico di Cristo, 

che si sta consolidando in tutti i battezzati, conformemente alla loro 

vocazione e missione; lôallontanamento da Dio e il  Suo abbandono 

da parte degli individui e delle società, ma anche unôirruzione dello 

Spirito di Verità nei cuori e nelle comunità fino a giungere 

allôimmolazione e al martirio per salvare lôimmagine e la 

somiglianza di Dio nellôuomo (cfr Gn 1, 27), per salvare lôuomo 

dallôuomo. Fra questi e altri segni dei tempi, come ho detto, risalta 

Fatima, che ci aiuta a vedere la mano di Dio, Guida provvidenziale 

e Padre paziente e misericordioso anche di questo XX secoloò. Allo 
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stesso modo Papa Benedetto XVI  non ha esitato a presentare 

Fatima come ñla più profetica delle apparizioni moderneò. 

La relazione con il  contesto storico mondiale, ecclesiale e 

politico ñpermette di parlare di Fatima come di un avvenimento 

nella Chiesa e nel mondoò. 

Naturalmente le apparizioni della Madonna a Fatima non 

costituiscono un quinto vangelo accanto ai quattro vangeli 

canonici. Sono però unôeco del Vangelo per aiutare la fede e 

sostenere la speranza della Chiesa e del mondo in un momento 

drammatico, comôè specifico di una rivelazione privata: sono 

inoltre un segno di Dio per la nostra generazione, una parola 

profetica per il  nostro tempo, un intervento divino nella storia 

mediante il  volto materno di Maria, una luce sulla storia del mondo. 

Oggi ci interroghiamo sullôattualità permanente del messaggio 

di Fatima. Si è ormai esaurita o è ancora attuale? In che modo?  

Il  significato del messaggio rimane ancorô oggi valido, esatta-

mente in modo analogo alle profezie bibliche che sono state scritte 

per un determinato momento della storia, ma la cui ricchezza non 

si è esaurita in quel momento storico, piuttosto lo apre al futuro di 

Dio e della libertà umana. Per questo Fatima ha anche un 

significato permanente: è una realtà simbolo che sintetizza in sé, o 

meglio, in cui si riflettono tanto i pericoli e i rischi del XX secolo 

come quelli del XXI  ed anche il  cammino per essere salvati da 

questi rischi e da questi pericoli. A questo proposito, Benedetto 

XVI  disse a Fatima: ñSi illuderebbe chi pensasse che la missione 

profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che 

interpella lôumanità sin dai suoi primordi: «Dovôè Abele, tuo 

fratello? [é] La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal 

suolo!» (Gn 4, 9)ò. 

Nella visita ad limina dei vescovi portoghesi nel 2007, 

Benedetto XVI  ha accentuato la dimensione evangelizzatrice del 

messaggio: ñMi piace pensare a Fatima come a una scuola di fede 

che ha la Vergine Maria come Maestra; là, Lei ha eretto la sua 

cattedra per insegnare ai piccoli Veggenti, e in seguito alle 

moltitudini, le verità eterne e lôarte di pregare, credere e amareò. In 
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questa prospettiva, le pratiche devozionali caratteristiche di Fatima 

trovano un inquadramento teologico - spirituale e un filo logico 

unificatore. Vorrei accennare soltanto ad alcuni di questi aspetti e 

la loro attualità.  

1. In primo luogo, lôaffermazione del primato di Dio, del Suo 

Amore Trinitario, e lôadorazione come atteggiamento teologale di 

fede e di conversione di chi accoglie totalmente Dio e il  Suo amore 

nel cuore e si lascia trasformare da Lui.  

A mio parere, questo è uno degli aspetti essenziali del 

messaggio: riportare al centro della vita della Chiesa e del mondo 

lôatto di adorazione a Dio. Questa è la grande priorità 

dellôevangelizzazione: aprire agli uomini lôaccesso allôesperienza 

amorosa di Dio, vicino e intimo, fonte di gioia. 

2. Nella sequenza della manifestazione dellôamore trinitario di 

Dio si colloca lôannuncio di grazia, di misericordia, di speranza e 

conforto per la Chiesa perseguitata e per lôumanità caduta 

nellôinferno dellôodio tra i popoli, delle guerre mondiali e dei 

genocidi. ñGrazia e Misericordiaò, la Grazia dellôamore miseri-

cordioso è la sintesi del messaggio di Fatima, dove Dio si rivela 

come Padre paziente e compassionevole e offre la sua misericordia 

come forza capace di porre un limite al potere devastatore del male. 

Côè speranza di redenzione! 

3. A sua volta questo messaggio è accompagnato dallôappello 

alla conversione e alla riparazione. È una chiamata a collaborare 

con i disegni di misericordia, a non rassegnarsi alla fatalità e alla 

banalizzazione del male e al male della banalizzazione. Non 

possiamo essere indifferenti al male e neanche cercare di eluderlo. 

Si tratta perciò di un messaggio di resistenza: è possibile vincere il  

male, i poteri infernali, a partire dalla conversione a Dio e dalla 

riparazione. 

4. Il  mistero dellôamore misericordioso di Dio che celebriamo 

nellôeucaristia è al centro della spiritualità di Fatima sia 

nellôadorazione eucaristica sia nella comunione riparatrice per 

vivere lôofferta di sé stessi con Cristo per gli altri. 
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5. La preghiera e lôimpegno per la pace sono una costante nel 

messaggio. La Madonna chiede la recita del Rosario per la pace nel 

mondo, annuncia la fine della prima grande guerra, avverte sulla 

possibile catastrofe di una nuova guerra mondiale se gli uomini non 

si convertiranno e chiede la consacrazione del mondo e della 

Russia) perché ci sia un tempo di pace. 

6. La compassione riguardo alla sofferenza e a chi soffre: la 

Madonna è stata maestra di compassione per i pastorelli: con Lei, 

hanno imparato ad ñaprire il  cuore allôuniversalità dellôamoreò 

(Benedetto XVI),  a partecipare allôamore compassionevole di Gesù 

per i poveri peccatori e per i sofferenti. 

7. La sollecitazione alla testimonianza coraggiosa della fede e 

della santità. La terza parte del segreto ci pone davanti alla 

testimonianza dellôimmensa moltitudine dei martiri cristiani del 

secolo XX per la fede, la giustizia e la carità.  

8. La speranza escatologica è pure una nota dominante del 

messaggio sia a livello collettivo sia individuale, come avverti-

mento alla libertà e responsabilità personale e allôorientamento 

della storia.  

9. Uno delle eredità spirituali più preziose del messaggio è la 

devozione al Cuore Immacolato di Maria. Conserva unôavvin-

cente attualità perché portatrice di una spiritualità mariana di 

carattere teocentrico e mistagogico. Maria ci offre occhi e cuore 

per contemplare la tenerezza di Dio e la sua misericordia come 

forza e limite divino contro il  potere del male nel mondo. Con il  

ñcuore coronato di spineò si mostra madre compassionevole, icona 

della misericordia divina, che sente il  dolore dei figli  e offre loro 

materna protezione. La fortezza della madre comunica la fortezza 

di Dio ai deboli cuori umani. 

Allo stesso tempo, lascia una promessa confortante: ñAlla fine, 

il  mio Cuore Immacolato trionferà...ò! Benedetto XVI,  nel suo 

pellegrinaggio a Fatima, ha interpretato: ñAlla fine, il  Signore è più 

forte del male e la Madonna per noi è la garanzia visibile, materna 

della bontà di Dio, che è sempre lôultima parola nella storiaò. Si 

tratta della promessa del trionfo dellôamore nei drammi della storia.  
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10. In questo contesto si situa la consacrazione al C.I.M. e la 

devozione dei cinque sabati che concentra e nutre gli altri elementi 

della devozione al Cuore Immacolato di Maria, con la ricchezza e 

la bellezza dei contenuti fin qui esposti. 

11. Lôapertura alla comunione cattolica attraverso lôunità 

intorno al papa. 

12. Nel messaggio della Madonna di Fatima vediamo riflesse le 

caratteristiche della Chiesa e della sua missione. Credo che 

possiamo presentare il  messaggio come ñun modello ecclesiale per 

lôevangelizzazioneò, con le parole di Papa Francesco su Maria 

nellôEsortazione apostolica ñEvangelii Gaudiumò:  

ñVi è uno stile mariano nellôattività evangelizzatrice della 

Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria, torniamo a 

credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dellôaffetto. In 

lei vediamo che lôumiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli 

ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per 

sentirsi importantié Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, 

di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei 

un modello ecclesiale per lôevangelizzazioneò (n. 288). 

Penso di  aver  mostrato alcuni aspetti dellôattualità  di Fatima. 

I doni e le richieste della Vergine, nel loro contenuto, rimangono 

sempre validi: annuncio di grazia e misericordia, di speranza e 

pace; richieste di conversione e preghiera, solidarietà spirituale e 

morale con gli altri, riparazione, non rassegnazione alla banalità e 

alla fatalità del male, abbandono totale in Dio attraverso la 

consacrazione al Cuore Immacolato, come espressione di conse-

gna totale a Dio, costituiscono una fonte dôispirazione per tutta la 

Chiesa e non solo per alcuni movimenti. Infatti, Fatima ci offre un 

programma spirituale e pastorale per lôevangelizzazione del tempo 

presente in compagnia e sotto la protezione del Cuore Immacolato 

di Maria. Ha una forza dôirradiazione evangelizzatrice in mezzo 

alla potenza del male e ai dolori del mondo e della chiesa del 

nostro tempo. Come dice Ratzinger: ñPotrebbe appartenere alla 

devozione mariana svegliare il  cuore e purificarlo nella fedeò!
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The Fatima event a hundred years later: History, 

Message and Relevance 
24th Mariological Marian International Congress  

Fatima: 6-11 September 2016 

________________ 

DENIS S. KULANDAISAMY , OSM 
 

Preside della Pontificia Facoltà Teologica ñMarianumò 

 

 

 

On 100th anniversary of the Apparitions of Our Lady of Fatima, 

a Mariological Marian Congress was held in Fatima, from 6th to 

11th September 2017. It was organized by the Pontifical Marian 

International Academy in collaboration with the Rector of the 

Shrine. Before going into the detailed presentation about the events 

and the conferences, we want to reproduce here the presentation of 

the Program, as written by Fr. Vincenzo Battaglia, President of the 

Pontifical Marian International Academy: «The 24th Mariological 

Marian International Congress, held from the 6th to the 11th of 

September 2016, and presided by the special Envoy of the Holy 

Father, integrates the initiatives promoted by the Shrine of Fatima 

for the celebration of the first centennial of the apparitions of the 

Blessed Virgin Mary to the three little shepherds. 

The Congress, requested in due time by the bishop of Leiria-

Fatima, Antonio Marto, has been organized by the Pontifical 

Marian International Academy in collaboration with the local 

committee presided by the Rector of the Shrine, Fr. Carlos 

Cabecinhas, along with the Mariological societies. The place, the 

theme and the program were approved by Pope Francis. 

The purpose of this Congress, which will be attended by 

scholars and specialists in Mariology coming from different parts 

of the world, is eminently scientific. If, on the one hand, the results 

of a rigorous, critical and updated study of the documentation 
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inherent to the history of the mariophanic event occurred in Fatima 

will be presented and discussed, on the other hand, there will be an 

attempt to delineate further tracks for the deepening of a message 

that, for its dense contents, represents a ñprophecyò filled with hope 

for the Church, the humanity and the contemporary world. This 

intense work of interpretation, confrontation and updating is 

conducted in the light and on the basis of reports 

presented by several specialists during the general sessions, as 

well as of the contributions proposed during the group works 

organized in different language spheres. 

To the purely mariological and scientific component of the 

Congress, a more specifically Marian dimension will be added in a 

harmonious way: in addition to the liturgical opening and closing 

celebrations and the daily Eucharist, the program proposes several 

moments of prayer in union with the spiritual life of the Shrine. 

Due to the fact that numerous institutes of consecrated and 

ecclesia! movements draw their inspiration from the message of 

Fatima and diffuse it throughout the world, another specific aspect 

of the Congress is precisely the participation of these institutionsô 

representatives, such as the World Apostolate of Fatima. This will 

provide the opportunity of promoting the sharing of an ever more 

common formative, pastoral and testimonial project, under the 

gaze of the Mother of Jesus, only Savior of the world, for the praise 

and glory of the Holy Trinity». 

 

Tuesday, 6 September 2016 

 

In the Basilica of the Our Lady of the Rosary of Fatima the 

participants of the Congress were gathered for the opening 

ceremony. The special Envoy of the Holy Father to the Congress, 

Cardinal José Saraiva Martins welcomed everybody for the 

Congress. In his welcome speech, he underlined the importance of 

this Mariological Marian Congress and expressed his wishes that 

the Congress may be fruitful. Then, there was evening 

prayer/Verspers and the Office of Our Lady of Fatima. Then 
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followed the initial greetings of António Marto, Bishop of Leiria-

Fátima and Fr. Carlos Cabecinhas, Rector of the Shrine of Fatima. 

Introduction to the Congress was given by Fr. Vincenzo Battaglia, 

President of the Pontifical Marian International Academy. 

Then the Fatima event was presented in the opening Conference.  

At 21.30, we prayed Rosary and we participated in the Candle-

light Procession at the Chapel of the Apparitions and Prayer Area. 

 

Wednesday, 7 September 2016 
 

Morning session 
 

We began the day with the Lauds at 8.30 in the Hall of the Good 

Shepherd. Then, we had two conferences in the morning. 
 

First Conference 
 

The title of the first conference was: Epistemology of Fatima: 

listening, telling, reading and interpreting Fatima in the course of 

a century. This conference was given by Marco Daniel Duarte, 

Historian and Director of the study and Diffusion Department of 

the Shrine of Fatima. In his conference, Marco Daniel explained 

the epistemology for better understanding of the Fatima event in 

the four stages, namely listening, telling, reading and interpreting. 

He said that the Fatima event, at the first stage, was not accepted 

by many. He pointed out that the initial stage of listening to this 

event was a complicated reality. He presented a historical overview 

of one century how the Fatima event was narrated by Lucia in a 

simple and oral narrative style. And also he explained that there 

were no critical editions of the text of Lucia for a long time. His 

conference was very interesting and very detailed. After the 

conference, many questions were asked by the participants. Marco 

Daniel responded to the questions of the participants. 
 

Second Conference 
 

Luciano Coelho Cristino, Historian and Researcher on Fatima 

was the one who gave the second conference. The theme was: 
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Presentation of the Critical Edition of the Fatima Documentation 

(1917-1930). Luciano was very clear in his exposition on this 

theme. He brought out the history of this critical edition. He said 

that the documentation of the years 1917-1930 are of extreme 

importance for the study of Fatima Apparitions and the messages. 

Apart from giving a detailed information about the critical edition, 

his personal opinions and appreciations about the critical editions 

were very interesting. He said that this critical edition of the Fatima 

Documentation is a must for everyone who wants to do a scientific 

research on the Fatima event and to understand it and interpret it in 

a correct way. The critical edition is the fruit of the long years of 

hard work and researchԂ His presentation about the Critical Edition 

of the Fatima Documentation helped the participants to understand 

its importance. After his presentation, a few questions were raised 

by the participants and Luciano answered those questions. Then, 

we prayed Angelus at 12.20 and the morning session came to 

conclusion. 
 

Afternoon Session 
 

The afternoon session was dedicated for workshops by language 

groups. Here is the list of language groups and the conference 

papers presented by the scholars of each group: 
 

ǒ AFRICAN GROUP (French)  
 

Paulin Sébastien Poucouta 
Professeur ¨ lôInstitut Catholique de Yaound® (Cameroun) 

La femme de lôApocalypse et lôactualit® du message de Fatima 

The woman of the Apocalypse and the relevance of the Message of 

Fatima 
 

Flavien Muzumanga 
Institut Facultaire des Sciences Économiques (R. D. Congo ï Espagne) 

Apparitions de Fatima (1917) et lôAfrique actuelle. R®ception 

th®ologique en vue dôune nouvelle Évangélisation 

Apparitions of Fatima (1917) and the Africa of Today. Theological 

Reception in order to a New Evangelization 
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ǒ GERMAN GROUP 
 

Andreas Fuchs 
Katholische Universität Eichstätt, Theologische Fakultät 

Die Mariophanien in Luzias Werk ñO meu caminhoò 

Mariophanies in Luciaôs work ñO meu caminhoò 
 

Florian Kolfhaus 
Päpstliches Staatssekretariat, Vatikanstadt 

Die bräutliche Gefährtin des Erlösers im Licht des Hohenliedes 

und der Botschaften von Fatima, Tuy und Pontevedra 

The bridal companion of the Redeemer in the light of the Song of 

Songs and the messages of Fatima, Tuy, Pontevedra 
 

Anton Ziegenaus 
Universität Augsburg, Katholisch-Theologische Fakultät (emeritus) 

Das Problem des Beginns der Herz-Mariä-Verehrung in den 

Schriften Luzias 

The issue of the beginning of the devotion to the Sacred Heart of 

Mary in Luciaôs writings 
 

Joachim Schmiedl 
Philosophisch-theologische Hochschule Vallendar 

1917 - Marienverehrung und Politik im Weltkrieg 

1917 - Marian devotion and politics in the World War 
 

Christa Bisang 
Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera) 

Die selige Maria Droste zu Vischering als Wegbereiterin der 

Botschaft von Fatima 

Blessed Mary of the Divine Heart (Maria Droste zu Vischering) 

as precursor of the Message of Fatima 
 

Imre von Gaal 
Mundelein University, Department of Theology (United States) 

Maria und der Islam. Eine Spurensuche im Lichte des Namens 

ĂFatimaò 

Mary and Islam. A research in the light of the name ñFatimaò 
 

Erich Maria Fink 
Beresniki (Russische Förderation), Pfarrei ñKönigin des Friedensò 

Die Rezeption der Botschaft von Fatima in Russland 

The reception of the Message of Fatima in Russia 
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Ireneusz Kamionka 
Centro di Teologia dellôApostolato in Oğtarzew - Università Cardinal Stefan 

WyszyŒski di Varsavia 

Die Große Fatima-Novene in Polen 

The Great Novena of Fatima in Poland 
 

ǒ ASIA-OCEANIA GROUP (English)  
 

Denis S. Kulandaisamy 
India - Pontificia Facoltà Teologica Marianum 

Our Lady of Fatima in the Indian Context: A mere devotion 

lacking an articulated theology? 
 

ǒ LUSO-BRAZILIAN GROUP (Portuguese)  
 

Rafael Maria F. da Silva 
Doutor em Mariologia pela Pontificia Facoltà Teológica Marianum 

A Virgem negra de Aparecida e a Virgem branca de Fátima. 

Aspectos simbólicos teológicos à luz do Cântico dos Cânticos: a 

mesma Imaculada Conceição 

The black Virgin of Aparecida and the white Virgin of Fatima. 

Theological symbolic aspects in the light of the Song of Songs: 

the same Immaculate Conception 
 

Hugo da Silva Cavalcante  
Licenciado em Direito Canônico pelo Angelicum 

O Direito Canônico de 1917 e a Mensagem de Fátima. Pontos 

de convergência espiritual e legislativo 

The Canon Law of 1917 and the Message of Fatima. Spiritual 

and legislative points of convergence 
 

Antônio Mota 
Licenciado em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco 

A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima no mundo desde 1935. Ponto de partida histórico e 

abrangência devocional no Brasil 

The first church dedicated to Our Lady of the Rosary of Fatima in 

the world since 1935 
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José Mario 
A espiritualidade mariana dos Arautos do Evangelho à luz da 

mensagem de Fátima 

The Marian spirituality of the Heralds of the Gospel in the light 

of the Message of Fatima 
 

Lina Boff 
Professora emérita da PUC-RJ 

Ecos da Mensagem de Fátima na América Latina. A escolha dos 

pequenos, imagem de Maria, imagem do Evangelho 

Echoes of the Message of Fatima in Latin America. The choice 

of the little ones, image of Mary, image of the Gospel 
 

ǒ CROATIAN GROUP 
 

Ivan Karliĺ 
Facoltà di Teologia di Zagabria, Presidente dell'Istituto Mariologico Croato 

Eshatoloġki sadrģaj fatimskih poruka 

The eschatological content of the Message of Fatima 
 

Josip Ġimiĺ 
Vicepostulatore della Causa di Beatificazione del Servo di Dio P. Ante Antiĺ 

Fatima - sto godina poslije. Fatimska i druga ukazanja i govor o 

kraju vremena: povijesno-teoloġka i fenomenoloġko-antropoloġka 

analiza 

Fatima - a hundred years later. The Apparitions of Fatima and other 

Marian Apparitions and the Discourse on the End of Time: a 

Historical-Theological and Phenomenological-Anthropological 

analysis 
 

Valerija Kovaļ 
Facoltà di Teologia di Zagabria, Segretaria dell'Istituto Mariologico Croato 

Povijest i eshatologija u fatimskoj poruci 

History and Eschatology in the Message of Fatima 
 

Marija Pehar 
Facoltà di Teologia a Zagabria 

Poboģnost Srcu Marijinu ï interpretacija i aktualizacija u svjetlu 

koncilske mariologije 

The devotion to the Sacred Heart of Mary ï an interpretation and 

update in the light of the conciliar Mariology 
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ǒ SPANISH GROUP 1  
 

Francisco María Fernández Jiménez 
Secretario de la Sociedad Mariológica Española. Instituto Teológico Toledo 

María Madre de Misericordia y el Corazón Inmaculado de 

María en el mensaje de Fátima 

Mary, Mother of Mercy and the Immaculate Heart of Mary in the 

Message of Fatima 
 

Román Sol Rodríguez 
Vocal de la Juntade la Sociedad Mariológica. Facultad de Teología de la 

Universidad de Navarra 

La llamada a la conversión en el mensaje de Fátima 

The call to conversion in the Message of Fatima 
 

ǒ SPANISH GROUP 2  
 

Gaspar Quintana Jorquera 
Obispo Emérito de Copiapó, Chile 

María de Nazaret, reina y madre de misericordia. A propósito 

del mensaje de Fátima 

Mary of Nazareth, Queen and Mother of Mercy. Regarding the 

Message of Fatima 
 

José Javier M. Hernández Sánchez 
Director, Centro Mariano OSM, México 

La Virgen de Fátima en la tradición popular mexicana 

The Virgin of Fatima in the Mexican popular tradition 
 

Alejandro Bermúdez Rosell 
Director de Aci Prensa (Perú) 

Difusión y distorsión del mensaje de Fátima en Internet 

Diffusion and distorsion of the Message of Fatima in the internet 
 

Antonio Larrocca 
Venezuela 

Nuestra Señora de Fátima: una perspectiva escatológica del 

presente en la experiencia eclesiológica de Latinoamérica 

Our Lady of Fatima: an eschatological perspective of the present 

in the ecclesiological experience of Latin America 
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Miguel Ángel Delgado Medina 
México 

Los mensajes de Guadalupe y Fátima 

The messages of Guadalupe and Fatima 
 

ǒ FRENCH GROUP  
 

Nuno Aurelio 
Recteur du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima ï Paris 

Dévotion à Notre-Dame de Fatima à Paris 

Devotion to Our Lady of Fatima in Paris 
 

Daniel Doré 
Apport de Saint Jean Eudes ¨ la d®votion au Cîur Immacul® de 

Marie 

Contribution of St Jean Eudes to the devotion to the Immaculate 

Heart of Mary. 
 

ǒ ENGLISH GROUP  
 

Danielle M. Peters 
University of Notre Dame, Indiana ï President of the Mariological Society of America 

The Message of Fatima - A Legacy of Divine Mercy 
 

Patricia Sullivan 
St. Anselm College, Manchester, New Hampshire 

The Fatima Prayer and Contemporary Eschatological 

Reflections 
 

Charles Mangan 
Diocese of Sioux Falls, South Dakota 

Our Lady of Fatima in the Preaching and Writing of the 

Venerable Fulton John Sheen 
 

William A. Thomas 
President of the Mariological Society of Ireland 

 Mary - The Lady of the Rosary, the Professor of Fatima, and the 

Voice of God. 
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ǒ ITALIAN GROUP 
 

Salvatore M. Perrella 
Presidente dellôAssociazione Mariologica Interdisciplinare Italiana 

óRosarium Virginis Mariaeô n. 7 e le apparizioni/mariofanie 

The no. 7 of óRosarium Virginis Mariaeô and the Apparitions/ 

Mariophanies 
  

Maria Steidl 
Pontificia Facoltà Teologica Marianum 
Lôevento Fatima nella recezione dei Dizionari di Mariologia 

The Fatima Event in the reception of the Mariology Dictionaries. 
 

ǒ POLISH GROUP 
 

Karol Klauza 
Direttore del Istituto per la Communicazione e Giornalismo dellôUniversit¨ 

Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino 

Wizualizacja idei przewodnich zawartych w objawieniach 

fatimskich. Analiza semiotyczna 

The observation of the main contents of the Apparitions of 

Fatima. Semiotic analysis 
 

Grzegorz Bartosik 
Presidente della Società Mariologica Polacca, direttore dell'Istituto Mariano-

Kolbiano ñKolbianumò a Niepokalan·w (Universit¨ Cardinal Stefan WyszyŒski di 

Varsavia) 

Orňdzie fatimskie w Ũyciu i posğudze pasterskiej Sğugi BoŨego 

Kardynağa Stefana WyszyŒskiego 

The Message of Fatima in the life and pastoral ministry of the 

Servant of God Cardinal Stefan WyszyŒski 
 

Mariusz Tabulski 
Definitore Generale dell'Ordine di San Paolo Primo Eremita (Jasna Góra - 

Czňstochowa) 

Jasnog·rskie śluby Narodu w Ŝwietle orňdzia fatimskiego: w 

obronie wiary i cywilizacji 

The Vows of the Nation at Jasna Góra in the light of the Message 

of Fatima: in defense of faith and civilization 
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Jana Moricova 
Professoressa di teologia nella Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica di 

Ruģomberok (Slovacchia)ò 

Przesğanie fatimskie jako inspiracja dla KoŜcioğa podziemnego 

na Sğowacji 

The Message of Fatima as inspiration to the clandestine Church 

in Slovakia 
 

Michağ Legan 
Direttore della Biblioteca Mariana di Jasna G·ra (Czňstochowa) 

Fatima na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze 

Fatima in the big screen. Theological and filmological study 

 

At 18.30 we celebrated Mass with Vespers in the Chapel of the 

Death of Jesus. At 21Ԛ30, we prayed Rosary during the Candlelight 

Procession, in the prayer area of the Chapel of the Apparitions. 

 

Thursday, 8 September 2016 
 

Morning session 
 

We began the day with the Lauds (Feast of the Nativity of the 

Blessed Virgin Mary) in the Hall of the Good Shepherd. After the 

prayer, we had the third and the fourth conferences of the Congress. 
 

Third Conference 
 

Cristina Sobral gave the third conference. She is Lecturer and 

Researcher of the Faculty of Literature of the University of Lisbon. 

The title of her conference was: ñCritical Study of the Memoirs of 

Sister Luciaò. She gave an interesting and detailed presentation of 

the critical study of the Memoirs of Sister Lucia, with power point 

slide program. There are six memoirs of Sister Lucia written from 

1935 onwards. The first four memoirs were written in Tuy: the first 

memoir in 1935, the second memoir in 1937, the third and the 

fourth memoirs in 1941. The fifth and the sixth memoirs were 

written in Coimbra in 1989 and 1991. 
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After presenting the history and various editions of the memoirs 

of Sister Lucia, Cristina Sobral explained the variants we can 

observe in the first synoptic edition (French and English) published 

in 1973. Her observations on the nuances of the translations and 

the variants were projected on the screen. The textual witnesses of 

the fifth memoir (A, B, B1) were projected on the screen. It was an 

interesting and useful presentation. The participants could 

understand the importance of the critical edition of the memoirs of 

Sister Lucia. After the presentation, some participants asked a few 

questions and they were clarified. After the dialogue and 

discussion, we went for a short break at 10.20 am. 
 

Fourth Conference 
 

Sr. Luca Maria Ritsuko Oka was the next speaker. The title of 

her conference was: The devotion to the Immaculate Heart of Mary. 

The paper presented by her was divided into four parts: 1) Biblical 

and theological meaning of the key terms: Heart and Triumph; 2) 

A brief look at the devotion to the Immaculate Heart of Mary; 3) 

The Messages of Fatima regarding this theme; 4) The real sense 

and meaning of the Immaculate Heart of Heart. Because of the 

limited time, Sr. Luca presented only the first and the fourth part of 

her paper. In the first part, she explained the key word ñHeartò form 

biblical perspective (cfr. Mt 5:8; Mc 7:21; Rom 10:10). And she 

referred to many other biblical passages such as Gal 4:6; Gv 13:1-

13; Gv 15:13. She explained how the good wins over evil in the 

light of the Cross on which Jesus gave his life for us. The triumph 

of the Immaculate Heart of Mary has to be interpreted and 

understood in the light of the Victory of Jesus Christ through his 

Cross. In the fourth part of her conference, Sr. Luca referred to 

many papal documents and church teachings, in order to explain 

the meaning of the Immaculate Heart of Mary. Her presentation 

was theologically deep. The way she explained was very clear and 

easy to follow. After her presentation, a few questions were raised 

and Sr. Luca answered those questions. Then, we prayed Angelus 

at 12.20 and the morning session came to conclusion. 
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Afternoon Session 
 

The afternoon session was dedicated for workshops by language 

groups. 
 

ǒ AFRICAN GROUP (French)  
 

Léonard Santedi Kinkupu 
Professeur ¨ lôUniversit® Catholique du Congo et secr®taire g®n®ral de la 

Conférence Episcopale Nationale du Congo 

Marie à Fatima: un message de paix et d'espérance pour une 

humanité de fraternité  

Mary at Fatima: a message of peace and hope to a mankind of 

Fraternity 
 

Paul-Marie MôBa 
Membre de la communauté de Béatitude (Gabon) 

La dévotion au sacré coeur de Marie, proposée par Jean Eudes, 

et le message de Fatima 

The devotion to the sacred heart of Mary: proposed by John 

Eudes, and the Message of Fatima 
 

ǒ GERMAN GROUP 
 

Rudolf Kirchgrabner 
Katholisches Bildungswerk Wien 

Die Rezeption der Botschaft von Fatima im Lebenswerk von Prof. 

Dr. Ludwig Fischer 

The reception of the Message of Fatima in the lifeôs work of 

Professor Ludwig Fischer 
 

Dorothea Koch 
Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Rhöndorf 

Zur Bedeutung Fatimas für Deutschland 

The importance of Fatima to Germany 
 

Wolfgang Koch 
Universität Bonn 

Die Verehrung U.L.F. von Fatima durch Konrad Adenauer 

The veneration of Our Lady of Fatima through Konrad Adenauer 
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Veit Neumann 
Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten 

Die Botschaft von Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf 

Graber 

The Message of Fatima in the work of the bishop Rudolf Graber 
 

Peter H. Görg 
Hausstudium der Trappistenabtei Mariawald (Eifel) 

Die Botschaft von Fatima im theologischen Werk von Leo 

Scheffczyk 

The Message of Fatima in the theological work of Leo Scheffczyk 
 

Manfred Hauke 
Facoltà di Teologiadi Lugano (Svizzera) 

Der heilige Johannes Paul II. und Fatima 

Saint John Paul II and Fatima 
 

Kaspra Sannikova 
Dienerinnen vom Heiligen Blut, Generaloberin 

Sühne leisten durch das Unbefleckte Herz Mariens? Zu einer 

Brücke zwischen den Erscheinungen in Fatima und der 

christlichen Spiritualität von heute 

Expiation through the Immaculate Heart of Mary? To a bond 

between the Apparitions of Fatima and the Christian spirituality 

today 
 

Johannes Stöhr 
Theologische Fakultät Bamberg (emeritus) 

Maria und die Kirche im Lichte der Botschaft von Fatima 

Mary and the Church in the light of the Message of Fatima 
 

ǒ ASIA-OCEANIA GROUP (English) 
 

Celia Chua 
Taiwan - Canada  

Are the messages of Fatima relevant for the Year of Mercy?  
 

Isabell Naumann 
Australia  

The relation between the Immaculate and Mercy (Considerations of 

this theme within the context of the Message of Fatima) 
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ǒ LUSO-BRAZILIAN GROUP 
 

João Paulo Quelhas 
Licenciado em Mariologia pela Pontificia Facoltà Teologica Marianum 

A intuição fenomenológica de Dom José Manuel da Silva sobre 

as aparições de Fátima 

The phenomenological intuition of Mgr José Manuel da Silva 

about the Apparitions of Fatima 
 

Renan II de Pinheiro e Pereira 
Leigo Escritor 

Guerra e Paz! Maria como protagonista de reconciliação nas 

mensagens de Pontmain e Fátima 

War and peace! Mary as the protagonist of reconciliation in the 

messages of Pontmain and Fatima 
 

Alexandre Holanda 
Licenciado em Teologia pela Faculdade Teológica do Lima-Perú 

A devoção dos Cinco Primeiros Sábados no contexto do Ano da 

Misericórdia 

The devotion of the First Saturdays in the context of the Year of 

Mercy 
 

João Luiz de Oliveira 
Coordenador da Comunidade Canção Nova em Portugal 

A vida espiritual da Renovação Carismática à luz da 

espiritualidade da Mensagem de Fátima: adoração, reparação, 

louvor e evangelização  

The spiritual life of the Charismatic Renewal in the light of the 

spirituality of the Message of Fatima: adoration, reparation, 

praise and evangelization 

 

ǒ CROATIAN GROUP 
 

Manda Svirac 
Professore Emerito della Facoltà di Filosofia a Zagabria 

Poruka iz Fatime i Boģji dar ļovjeļanstvu preko djece 

The Message of Fatima and the gift of God to humanity by means 

of the children 
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Anto Bariġiĺ 
Facoltà di Teologia di Zagabria 

Gospa fatimska u teologiji sv. Ivana Pavla II 

Our Lady of Fatima in the Theology of Saint John Paul II  
 

Andrea Filiĺ - Vanda Kraft Soiĺ 
Facoltà di Teologia di Zagabria  

Fatima u kontekstu mariologije Renéa Laurentina 

Fatima in the context of René Laurentin's Mariology 

 

ǒ SPANISH GROUP 1  
 

Juan Miguel Ferrer Grenesche 
Instituto Teológico Toledo 

La memoria litúrgica de la aparición de Fátima en la Liturgia 

romana 

The liturgical memory of the Apparitions of Fatima in the Roman 

Liturgy 
 

Germán Rovira Tarazona 
Ehrenvorsitzender des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises, IMAK 
Las apariciones de la Virgen 

The Apparitions of the Virgin 
 

Aleksandr Burgos 
Párroco de los grecocatólicos en San Petersburgo ï Rusia 

La luz que es Dios: unión íntima entre Fátima y Rusia 

The light which is God: intimate union between Fatima and Russia 
 

ǒ SPANISH GROUP 2 
 

César Bosco Vivas Robelo 
Obispo de León, Nicaragua 

La importancia y actualidad de la devoción al Inmaculado 

Corazón de María 

The importance and relevanace of the devotion to the Immaculate 

Heart of Mary 

 

 

 
 



Cronaca del Congresso                                               63 

Vittorino Girardi Stellin 
Obispo Emérito de Tilarán ï Liberia, Costa Rica 

Reparación o Beato Francisco ï Compasión o Beata Jacinta ï 

Fidelidad o Lucía 

Reparation or Blessed Francisco ï Compassion or Blessed Jacinta 

ï Faithfulness or Lucia 
 

Fernando Kuhn 
Argentina 

Misterios del Corazón de María para la formación de discípulos 

misioneros 

The Mysteries of the Heart of Mary in the formation of 

missionary disciples 
 

Georgina Onofre Villalba  
México 

El Corazón Inmaculado de María como manifestación de su 

fidelidad virginal 

The Imaculated Heart of Mary as an expression of her virginal 

faithfulness 
 

Javier Alson 
Venezuela 

La relación entre la devoción mariana a Nuestra Señora de 

Fátima y la Nueva Evangelización de los pueblos 

The relation between the marian devotion to Our Lady of Fatima 

and the New Evangelization of peoples 
 

Deyanira Flores 
Costa Rica 

La importancia del mensaje eucarístico de Fátima 

The importance of the Eucharistic message of Fatima 
 

ǒ FRENCH GROUP 
  
Bernard Beaudin 
Saint-sur-Richelieu, Québec, Canada ï Mariological Society of America, Société 

Française des Études Mariales et Société Canadienne de Mariologie 

Marie: Éducatrice, Maîtresse et Formatrice avec un lien avec 

lô®v®nement de Fatima 

Mary: Teacher, Mistress and Instructor, with a connection to the 

event of Fatima 
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Catherine Oô Brien 
Ma t́re de conf®rences en ®tudes cin®matographiques ̈ lôUniversit® de Kingston 

(Royaume-Uni) 

Notre-Dame de Fatima et le cinéma 

Our Lady of Fatima and the cinema 
 

ǒ ENGLISH GROUP 

 

Jason Paul Bourgeois 
International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 

Fatima and the counterculture: the reception of the messages of 

Our Lady in the North American Voice of Fatima, 1962-1969 
 

James Phalan 
Holy Cross Family Ministries 

Fatima Shrines and Groups in the USA and Canada  
 

Kevin Symonds 
Reicher Catholic High School, Waco, Texas 

On the Third Secret of Fatima 
  

Dwight Campbell 
Professor of theology at Sacred Heart Seminary in Hales Corners, Wisconsin  

The Immaculate Heart of Mary and the Eucharist in the light of 

the Fatima Message 
 

William McLoughlin, osm  
Ecumenical Society of Blessed Virgin Mary - England  

Ecumenism and Fatima - Recapped and further Reconsidered in 

light of the work o/ESBVM 
 

ǒ ITALIAN GROUP  
 

Elena M. Zecchini 
Direttrice della rivista Riparazione Mariana 

Le Messe proprie del Messale di Fatima 

The specific masses of the missal of Fatima 
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ǒ POLISH GROUP 
 

Monika WaluŜ 
Docente dellôUniversit¨ di Cardinal Stefan WyszyŒski a Varsavia. Centro degli 

Studi Mariologici Kolbianum di Niepokalanów 

Kult Niepokalanego Serca Maryi drogŃ do Boga na polskiej 

drodze maryjnej 

The cult of the Immaculate Heart of Mary ï a Polish Marian way 

to God 
 

Janusz Lekan 
Vice Preside della Facolt§ di Teologia dellôUniversit¨ Cattolica Giovanni Paolo II 

di Lublino 

ZadoŜĺuczynienie i wynagrodzenie za grzechy w Ŝwietle 

objawieŒ fatimskichò 

Consolation and reparation for the sins in the light of Fatima  
 

Paweğ Warchoğ 
Vice direttore dellôIstituto Mariano-Kolbiano ñKolbianumò a Niepokalanów 

(Universit¨ Cardinal Stefan WyszyŒski di Varsavia) 

Fatima ï wyrazem BoŨego Miğosierdzia dla Ŝwiata 

Fatima ï an expression of the Divine Mercy for the world 
 

Marek Chmielewski 
Istituto di Spiritualit¨ dellôUniversit¨ Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II; 

Presidente dellôAssociazione Polacca dei Teologi di Spiritualit¨ 

ĂOrňdzie fatimskie lekarstwem na europejskŃ chorobň 

horyzontalizmuò 

The message of Fatima ï the medicine for ñthe horizontalism 

maladyò in Europe 
 

Valeria Hrtankova 
Società Storica Slovacca, Bratislava (Slovacchia) 

ObecnoŜĺ i aktualnoŜĺ objawieŒ fatimskich w historii 

wsp·ğczesnej Sğowacji 

The presence and relevance of the Apparitions of Fatima in the 

history of contemporary Slovakia 
 

At 18.30 we celebrated Mass with Vespers (Feast of the Nativity 

of the Blessed Virgin Mary) in the Chapel of the Death of Jesus. 

At 21.30, we prayed Rosary during the Candlelight Procession, in 

the prayer area of the Chapel of the Apparitions. 
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Friday, 9 September 2016 
 

Morning session 
 

We began the day with the Lauds in the Hall of the Good 

Shepherd. After the prayer, we had the fifth and the sixth 

conferences of the Congress. 
 

Fifth Conference 
 

Franco Manzi gave the fifth conference entitled: The theologi-

cal content of the message of Fatima and its interpretation. Franco 

Manzi is Professor of Biblical Exegesis from the Archdiocesan 

Seminary of Milan ñPius XIò. He is a biblical scholar (Doctorate 

from the Pontifical Biblical Institute and another Doctorate in 

Theology with specialization in Mariology, Marianum, Rome). He 

presented his scholarly paper with passion and clarity. His paper 

had two key elements: Christological and Mariological content of 

the message of Fatima. He highlighted on the sufferings that 

Francisco and Jacintha faced in their last phase of their life. They 

went through these sufferings as participation in the sufferings of 

Christ. He insisted that the message of Fatima has to be understood 

and interpreted in the Christological sense. His presentation was 

very interesting and crystal clear. Once he finished presenting his 

paper, some questions were asked by the participants. Franco Manzi 

responded to the questions. Then we went for a short break. 
 

Sixth Conference 
 

Antonio Escudero was the next speaker. He is a Salesian priest, 

teaching Mariology at the Pontifical Salesian University in Rome. 

The title of his conference was: The aspects of Mariology emerging 

from the sources of Fatima. His paper was based on a theological/ 

mariological analysis of the Fatima sources. In his presentation, he 

brought out the important key elements of Mariology, that we can 

observe in the event of Fatima and especially in the messages and 
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the memoirs of Sister Lucia. His paper had four parts. 1) Nostra 

Signora di Fatima. Luci e suggestioni per il discorso di Fatima - 

Una domanda legittima; 2) Percorsi interpretative; 3) Passaggi alla 

documentazione; 4) Profilo della Madre del Signore nellôevento di 

Fatima. In a short time, he succeeded to present a number of 

mariological themes of the Fatima message. His presentation was 

interesting and very useful to the participants to understand the 

various elements of Mariology emerging from the sources of 

Fatima and their importance to understand better the Fatima event 

and its messages. After his presentation, a few questions were 

raised and Antonio Escudero answered those questions. Then, we 

prayed Angelus at 12.20 and the morning session came to 

conclusion. 
 

Afternoon Session 
 

The afternoon session was dedicated for workshops by language 

groups. 
 

ǒ AFRICAN GROUP  
 

Jean-Pierre Sieme Lasoul  
Professeur ¨ lôUniversit® Pontificale Urbaniana (Italie) 

Our Lady of Fatima and the popular piety in Africa 
 

ǒ GERMAN GROUP 
 

Rudolf Atzert 
Pilgerseelsorger i.R. (Fatima) 

Pilgerseelsorge in Fatima  

Pastoral care of pilgrims in Fatima 
 

Thomas Rimmel 
Geistlicher Assistent von K-TV (Kephas-Fernsehen) 

Fatima und das Medienapostolat am Beispiel von K-TV  

Thomas Rimmel, Fatima and the media apostolate: the example of the 

channel K-TV 

 



68                                 Cronaca del Congresso 

This afternoon is exclusively dedicated to the presentation of the 

ongoing research projects and Mariological activities already 

scheduled by the different speakers and members of the German 

Mariological Society. The themes are, among others:  
 

Manfred Hauke 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

Die mütterliche Mittlerschaft Mariens; Die Marienerscheinungen von 

Fatima. Geschichte und Sinngehalt eines prophetischen Ereignisses; 

Collana di Mariologia, Lugano; Mariologische Studien, Regensburg 
 

Joachim Schmiedl 
Zweiter Vorsitzender 

Das Zweite Vatikanische Konzil und seine Rezeption in der 

deutschen Kirche (1959-1971) 
 

Anton Ziegenaus 
Sekretär 

Quellenforschung zu Fatima, Aktivitäten des Institutum Marianum 

Ratisbonense 
 

Johannes Stöhr 
Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 
 

German Rovira 
Ehrenvorsitzender des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises, IMAK 

Sitz der Weisheit. Marianisches Jahrbuch, Aktivität des IMAK 
 

Regina Willi  
Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät 

Übersetzung von Aristide Serra, ñLa donna dellôAlleanzaò: ñDie 

Frau des Bundesò (2016) 
 

Florian Kolfhaus 
Neues Werk über die Assumptio Mariae (ñStärker als der Tod ...ò, 

2016) 
 

ǒ ASIA-OCEANIA GROUP 
 

Yulito Q. Ignacio 
Filippine 

The Challenge of Vatima Message in Asia Today 
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ǒ LUSO-BRAZILIAN GROUP  
 

Ático Fassini 
Missionário Saletino 

Os 170 anos de La Salette e o Centenário de Fátima. Mensagens 

de reconciliação e conversão 

170 years of La Salette and the centennial of Fatima. Messages 

of reconciliation and conversion 
 

Daniel Afonso 
Doutorando em Mariologia pela Pontificia Facoltà Teologica Marianum 

A visão baltasariana-speyriana das aparições marianas em 

contexto escatológico 

The balthasarian-speyrian view of marian apparitions in 

eschatological context 
 

Valdevino Guimarães 
Diretor da Academia Marial de Aparecida 

A Academia Marial de Aparecida em perspectiva do tricentenário 

The Marial Academy of Aparecida in sight of the tricentennial 
 

ǒ CROATIAN GROUP  
 

Petar Lubina 
Editore della rivista ĂMarijaò 

Aktualnost fatimske poruke u crkvama Gospe Fatimske u 

Hrvatskoj  

The relevance of the Message of Fatima in the churches 

dedicated to Our Lady of Fatima in Croatia 
 

Ana Begiĺ 
Facoltà di Teologia a Zagabria 

Gospa Fatimska kod izabranih hrvatskih teologa 

Our Lady of Fatima in the writings of selected Croatian 

Theologians 
 

Tomislav Filiĺ 
Direttore Scolastico, teologo 

Gospa Fatimska u propovijedima izabranih franjevaļkih 

propovjednika 

Our Lady of Fatima in the homilies of selected Franciscan 

Preachers 
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ǒ SPANISH GROUP 
 

Antonio Larrocca - Javier Alson 
Venezuela 

Al Servicio de María Corredentora, Reina de la Paz. María y la 

Evangelización hoy en Venezuela 

At the service of Mary Co-Redemptrix, Queen of Peace. Mary 

and the Evangelization in Venezuela today 
 

José Javier M. Hernández Sánchez 
México 

Centro Mariano de los Siervos de Santa María. Aporte a la 

Mariología en México 

Marian Centre of the Servants of Mary. Contribution to 

Mariology in Mexico 
 

ǒ FRENCH GROUP  
 

Brigitte Waché 
Pr®sidente de la Soci®t® Franaise dô£tudes Mariales 

Présentation des projets en cours à la SFEM 

Presentation of the ongoing projects at SFEM 

 

ǒ ENGLISH GROUP  

 

Edward Looney 
Diocese of Green Bay, Wisconsin 

The original devotion to Notre Dame de Bon Secours (Our Lady 

of Good Help) and the 1859 apparition of the Queen of Heaven 

in Champion, Wisconsin 
 

Gloria Falcão Dodd 
International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 

Why They Signed: Bishops in Support of a 1925 Petition for the 

Dogmatic Definition of Maryôs Universal Mediation 
 

Robert Fastiggi 
Sacred Heart Major Seminary, Detroit, Michigan  

The teaching of Mariology in Catholic seminaries in the USA: 

report on a survey of 31 seminaries 
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John Larson, MIC 
Pastoral Assistant at the National Shrine of The Divine Mercy, and Assistant Postulant 

Director Stockbridge, Massachusetts 

The Ever ancient/Ever New History of the Rosary: A review of 

the New Book óChampions of the Rosary' in Light of Fatima 
 

ǒ ITALIAN GROUP  
 

Aristide Serra, OSM 
Pontificia Facoltà Teologica Marianum  

Alcune suggestioni biblico/teologiche e l'evento mariofanico di 

Fatima 

Some biblical and theological contents and the Mariophanic 

event of Fatima 
 

Alberto Valentini, SMM 
Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana 

Il linguaggio apocalittico e il suo impatto sulla storia 

The Apocalyptic language and its impact in history 
 

ǒ POLISH GROUP 
 

Janusz Królikowski 
Preside della Facoltà Teologica di Tarnów (Pontificia Università Giovanni Paolo II 

di Cracovia) 

Objawienia fatimskie jako charyzmat dla KoŜcioğa na miarň 

nowych czasów 

The Apparitions of Fatima as a charism for the Church of new 

times 
 

Iwona Krysiak 
Centro degli Studi Mariologici Kolbianum di Niepokalanów (Università Cardinal 

Stefan WyszyŒski di Varsavia) 

Aspekt personalistyczny Drugiej Tajemnicy Fatimskiej w 

Ŝwietle dogmatu o Niepokalanym Poczňcia NajŜwiňtszej Maryi 

Panny 

Personalistic aspect of the second part of the secret of Fatima, 

in the light of the dogma of the Immaculate Conception of Mary 
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Anton Adam 
Direttore della Cattedra di Teologia Dogmatica nellôIstituto Teologico di san Francesco 

Saverio a Banska Bystrica (Università Comenius di Bratislava) ï Slovacchia 

Interpretacja tytuğu ñKrólowa pokojuò w Ŝwietle objawieŒ 

fatimskich 

Interpretation of the title ñQueen of Peaceò in the light of Fatima  
 

Kazimierz Pek 
Professore dellôUniversità Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino 

Teologiczno-polityczna interpretacja przesğania fatimskiego 

Theological and political interpretation of the Message of Fatima 
 

Roman Karwacki 
Professore presso Seminario Maggiore della diocesi di Siedlce, affiliato alla 

Pontificia Facoltà Teologica di Varsavia 

Eschatyczne przesğanie Fatimy 

Eschatological dimension of the Message of Fatima 

 

At 18.30 we celebrated Mass with Vespers in the Chapel of the 

Death of Jesus. At 21.00, we enjoyed the Choral concert given by 

ñGrupo Vocal Ançãble, direção de Pedro Mirandaò, in the Basilica 

of Our Lady of Rosary of Fatima. 

 

Saturday, 10 September 2016 

 

We celebrated Mass with Lauds at 7.30 am in the Chapel of the 

Death of Jesus. 
 

Morning session 
 

Today morning session had two parts. In the first part was 

dedicated for the Panel Session and the second part was dedicated 

for the language groupsô sharing about their workshops. 

The panel session began at 9.00 am. The theme of the panel was: 

Retelling the message of Fatima - Relevance and Implications. Due 

to illness, Professor Eloy Bueno de la Fuente was unable to 

participate in the panel. He was replaced by Salvatore M. Perrella. 

The panel session was moderated by. It was an interesting session, 

because this panel was organized in such a way that it gave an 
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opportunity for the participate to recapitulate all the themes 

presented in the past three days of the Congress. In this morning 

session, all the language groups presented a summary of what they 

discussed in the workshops of the afternoon sessions. Each 

language group had selected a representative to present the 

summary of their discussions. The group representatives were very 

positive about the workshops. They said that the originality of the 

afternoon sessions was the contextual approach to the event of 

Fatima and its meaning for us today. At the end of the session, there 

were discussions about the presentations. 

Saturday, and the last day of the Congress, we had the act of 

entrustment and consecration to the Immaculate Heart of Mary.  
 

Afternoon Session 
 

At 14.30 there was a guided visit, in language groups to the 

places of Fatima. At 18.30, we celebrated Vespers for the 24th 

Sunday in Ordinary Time in the Chapel of the Death of Jesus. At 

21.30, we prayed Rosary and participated in the Candlelight 

Procession. 
 

Sunday, 11 September 2016 
 

At the conclusion of the Congress, we celebrated solemn Mass 

in the Chapel of Apparitions at 10.00 am. During the Mass, we 

thanked the Lord for having guided us in the past 4 days of 

Mariological Congress. Thus the 24th Mariological Marian 

International Congress came to conclusion. 

 

 



 



 

ATTO  DI  AFFIDAMENTO  
 

 

Vergine Maria di Fatima, 

Oggi, 10 settembre 2016, a conclusione  

del 24° Congresso Mariologico Mariano Internazionale,  

in questo luogo in cui ti sei manifestata ai tre Pastorelli, 

come madre di Gesù, come madre dei discepoli del tuo Figlio,  

come Regina del Rosario e della pace, 

noi pellegrini in questo luogo santo, 

ti affidiamo la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, 

i suoi membri, i suoi collaboratori con tutti i cultori di mariologia, 

la Pontificia Facoltà Teologica ñMarianumò,  

le varie Società Mariologiche di tutto il mondo,  

le varie Accademie e i Centri di Studio  

che si impegnano a far conoscere la tua persona,  

il tuo significato nel mistero di Cristo e della Chiesa  

e nelle vicende di ogni uomo e donna  

che confidano nella tua maternità e nella tua benevolenza. 

O Madre,  

vogliamo specchiarci nel tuo Cuore Immacolato 

e porre sotto il manto della tua protezione ciascuno di noi,  

i nostri cari, i nostri studi, le nostre iniziative,  

il servizio svolto da tutti coloro che,  

nelle diverse società mariologiche,  

quotidianamente offrono a te,  

perché il tuo servizio e la tua sororale vicinanza  

sia sempre più avvertita, richiesta e accolta. 

Vergine del Sì, 

insegnaci a custodire nella preghiera e nella carità  

il servizio alla verità alla quale il Signore Gesù ci ha chiamato, 

per trarvi nuova ispirazione e  

rinnovato progresso teologale e spirituale, 

in risposta alle pressanti sfide  

del nostro tempo e della nostra umanità. 
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Vergine del silenzio, 

aiutaci a contemplare il nostro mondo  

con occhi sempre più tolleranti e teneri, 

perché, come Te, sappiamo conservare,  

nel dono dello Spirito, nel nostro cuore  

il grande Mistero di Dio che è bontà e misericordia,  

per comprendere il senso profondo della tua volontà,  

per essere non giudici, ma compagni di cammino  

di ogni uomo e donna del nostro travagliato tempo. 

Vergine del Cenacolo, 

sostieni con il tuo esempio e la tua preghiera,  

la comunione tra di noi, Chiesa in cammino,  

aiutandoci a cooperare sempre,  

con il Vescovo di Roma, con i vescovi delle Chiese,  

con i sacerdoti, i religiosi e le religiose,  

con lôintero popolo di Dio,  

cos³ da corresponsabilizzarci tutti allôunico obiettivo  

di promuovere nelle Comunit¨ dellôUrbe e dellôOrbe 

lôautentico amore di venerazione  

verso di te, Nostra Madre, Sorella, Amica. 

Vergine del Magnificat, 

Donna attenta ai suggerimenti dello Spirito,  

donaci un orecchio attento alla Parola del tuo Figlio,  

conserva in ciascuno di noi un cuore umile e docile,  

che sappia trasfondere nella nostra esistenza  

le esigenze del ñcomandamento nuovoò dellôamore,  

per poter essere in grado di riconoscere e  

cantare le grandi opere che Dio, il Misericordioso,  

ancora compie per ogni uomo e donna di buona volontà. 

Santa Maria di Nazaret,  

affidati al tuo Cuore Immacolato,  

siamo sicuri di essere accolti e  

amati dallôimmenso Cuore di Dio,  

tuo e nostro. Amen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sessioni Plenarie



 



 

EPISTEMOLOGIA  DE FÁTIMA:  

OUVIR,  NARRAR, LER E INTERPRETAR  

FÁTIMA  AO LONGO DE UM SÉCULO 
________________ 

MARCO DANIEL DUARTE 
Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima 

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX  

da Universidade de Coimbra (CEIS20-UC) 

 

 

Incontáveis como os passos que, atraídos pela memória 

fundadora deste lugar, acorreram à Cova da Iria são as palavras 

usadas para descrever e analisar a ñnotíciaò e os comportamentos 

humanos em torno da ñnotíciaò que, a partir de 13 de maio de 1917, 

começa a ecoar num pequeno lugar, tão longínquo como tantos 

lugares do Portugal que, só século XX adentro, conseguirão 

conquistar as novidades com que a ciência e a técnica haveriam de 

caracterizar os dias da contemporaneidade. A palavra ñnotíciaò, 

que repetidamente usámos e não caracterizámos, tem no universo 

histórico de Fátima sentido profundo, porquanto, com o século já 

aberto, sobretudo nos grandes centros urbanos, de forma veloz, foi 

pela notícia que o fenómeno teve a difusão que rapidamente o 

transmuta, de acontecimento local e regional, em acontecimento 

nacional e, depois, internacional1. O discurso que exaramos merece 

ainda uma precisão epistemológica, porquanto, documentalmente, 

apenas poderemos dizer que a notícia não se grafa senão antes do 

final do mês de maio de 1917, cerca do dia 27, quando o pároco do 

 
1 Bruno Cardoso Reis, Fátima: a recepção nos diários católicos (1917-1930), 

em Análise Social, vol. XXXVI (158-159), 2001, 249-299; António Teixeira 

Fernandes, Imprensa e Fátima, em Carlos Moreira Azevedo e Luciano Cristino 

(coord.), Enciclopédia de Fátima, Estoril, Principia, 2007, p. 258-264; Luciano 

Cristino, A imprensa escrita sobre Fátima, em Fátima XXI, n.º 3, maio de 2015, 

p. 31-35.  
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lugar fixa por escrito que uma criança moradora na sua 

circunscrição paroquial afirma que, com seus primos, também 

moradores na paróquia, «viram uma mulher em cima duma 

carrasqueira»2. Os prelos não tardariam muito a divulgar a notícia, 

a primeira vez, sob um título verdadeiramente jocoso - ñUma 

embaixada celestial... especulação financeira?ò3 - em 23 de julho 

desse ano, alguns dias depois de as máquinas fotográficas haverem 

estado em Fátima pela primeira vez e de haverem fixado, através 

da forma que lhes é específica, os protagonistas da notícia. A carta 

que é enviada com data de 14 de julho de 1917, na qual se faz ecoar 

como com tamanha intensidade se «fala nôaquela aparição»4 é tão-

só o primeiro testemunho epistolar de que o acontecido naqueles 

dias foi múltiplas vezes comentado, indagado, revisitado, interpre-

tado e até instrumentalizado com objetivos vários, conforme os 

interesses específicos dos olhares que sobre ele se debruçariam.  

De facto, tal como os passos se encaminharam de múltiplos 

lugares, também as formas de olhar, de contar, de apreender o 

fenómeno foram múltiplas, como múltiplas são as perceções de 

cada homem e de cada mulher quando olha para uma realidade, 

conforme nasceu rico ou pobre, cresceu com cultura religiosa ou 

afastado dela, consoante experimentou uma realidade letrada ou 

iletrada, mediante sente maior ou menor a carga tributária que lhe 

é exigida, conforme sente mais ou menos os dramas da sociedade 

 
2 Tomamos as palavras do interrogatório de Manuel Marques Ferreira, levado 

a cabo cerca de 27 de maio de 1917, segundo a transcrição operada por José 

Ferreira de Lacerda, que datará de 19 de outubro de 1917 (Arquivo Episcopal de 

Leiria, Documentos de Fátima, K-2: Caderno de apontamentos, fls. 11-11v; 

publicado em Documentação Crítica de Fátima. I ï Interrogatórios aos Videntes 

- 1917, Fátima, Santuário de Fátima, 1992, doc. 1, p. 25-29.  
3 O Século, Lisboa, 1917.07.23 (edição da manhã), p. 2, col. 3 [publicado em 

Documentação Crítica de Fátima. III ï Das Aparições ao Processo Canónico. 1 

(1917-1918), Fátima, Santuário de Fátima, 2002 (doravante, DCF III-1), doc. 3, 

p. 34-35].  
4 Carta de Maria Delfina Carvalho Reis e Silva para Maria da Madre de Deus 

Carvalho Reis e Silva, Pedrógão, 1917.07.14, Arquivo das Irmãs Reparadoras de 

Nossa Senhora de Fátima, AForm, publicada em DCF III-1, doc. 2, p. 31-33.  
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em que se insere, conforme vive a norte ou a sul do globo terrestre, 

etc. Por exemplo, num dos textos mais importantes que ao longo 

de um século foram escritos sobre Fátima, admite-se como é difícil  

ð a palavra usada é «surpreendente» ð «para pessoas originárias 

do ambiente cultural anglo-saxónico e germânico» compreender 

uma parte específica da mensagem ligada a este lugar5. Os 

especialistas da história de Fátima reconhecem a expressão 

transcrita como um dos trechos do comentário teológico publicado 

como interpretação oficial da Igreja Católica ao Segredo de Fátima. 

Saíram estas palavras do então prefeito da Congregação para a 

Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger (1927-), que, embora admita que 

«para compreender isto, deveria bastar uma breve explicação», não 

deixa de escrever a surpresa da linguagem fixada pelo aconte-

cimento ñFátimaò acerca da «devoção ao Imaculado Coração de 

Maria». Concluiremos, assim, como esta parte específica da 

mensagem estará mais dificilmente apreensível a um germânico e, 

porventura, será mais atingível por sensibilidades de outros povos.  

Serve esta declarada dificuldade de apreender um discurso 

vindo do universo do que vulgarmente se considera sagrado para 

sublinhar que a ciência atual reconhece que não há ramo do saber 

que possa traduzir com toda a plenitude o acontecido no tempo, 

porquanto cada evento é único e sempre poliédrico, pleno dessa 

subjetividade que incomoda os patriarcas do Positivismo de que 

somos ð sem ironia, mas com vigilância o dizemos ð bem-

aventurados herdeiros. Esta conclusão, se aceite já pela maioria dos 

estudiosos que se tem debruçado sobre o agir humano, continua a 

estar em risco, porquanto a «cientificidade ostentatória» que em 

«pretensões vãs» assenta ð para usarmos as palavras de Georges 

 
5 «Como caminho para se chegar a tal objectivo, é indicado de modo 

surpreendente para pessoas originárias do ambiente cultural anglo-saxónico e 

germânico ï a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Para compreender 

isto, deveria bastar uma breve explicação» (Congregação para a Doutrina da 

Fé, A Mensagem de Fátima, Cidade do Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 

2000, p. 38).  
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Duby (1919-1996)6 ð, cada vez que se estuda um fenómeno de 

acentuada complexidade, acena de forma sedutora aos que se 

interessam pelo acontecido no tempo. Devem estes, ao invés, 

interrogar também a forma de ler, pois aqui encontrarão um lugar 

de estudo e de problematização. Parece, por isso, oportuno que o 

leque dos verbos enunciados para estudar Fátima ð ouvir, narrar, 

ler e interpretar ð possa ser perscrutado em ordem a tecer uma teia 

de interações com as fontes disponíveis, usando, num discurso 

ñmetalógicoò, a produção escrita que sobre o fenómeno se criou, a 

fim de a tomar, afinal, também a ela ð essa produção escrita ð 

como fonte.  

Não é a primeira vez que se intenta tamanha ousadia, fruto de 

ingenuidade, mas também de generosidade científicas, se é que 

podemos usar estas expressões. Ao encetarmos um olhar retros-

petivo sobre a reflexão escrita acerca de Fátima são múltiplas as 

classificações que podem ser ponderadas, como aconteceu com 

Joaquín María Alonso (1913-1981), padre da Congregação dos 

Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, em 1967. Na 

sua leitura das leituras, propunham-se diversas categorias com o 

objetivo de, tecendo um breve comentário às obras analisadas, 

catalogar as intervenções dos diferentes autores: «Documentos 

primitivos», «Documentos posteriores», «Crítica e apologética» e 

«Interpretação»7. Cada uma destas designações que, mais tarde, 

num artigo com o objetivo de operar o balanço acerca das edições 

críticas documentais, Luciano Coelho Cristino, diretor do Serviço 

de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, entre 1976 e 2013, 

viria a citar, correspondia a um período cronológico estabelecido, 

respetivamente, da seguinte forma: 1917-1937, 1938-1945, 1943-

1946, 1946-1966. 

 
6 Veja-se o que debatem Georges Duby e Guy Lardreau, Diálogos sobre a 

Nova História, Lisboa, Dom Quixote, 1989, edição portuguesa da obra de 1980 

(as expressões que citámos encontram-se na p. 81 e 85).  
7 Joaquín María Alonso, História da literatura sobre Fátima, Fátima, 

Santuário de Fátima, 1967, p. 7 [separata de Brotéria, n.º 84, p. 600-615; n.º 85, 

p. 18-31, p. 199-215, p. 355-372].  
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óMutatis mutandisô, a taxonomia de Alonso poderia ser 

transliterada através da atribuição a cada um destes períodos de 

verbos tradutores das específicas ações levadas a cabo por tantos 

agentes que se abeiraram de Fátima, distribuindo-os do seguinte 

modo: o verbo ñouvirò corresponderia à primeira geração, à 

geração daqueles que fixaram a voz dos videntes, que ouviram de 

Francisco Marto (1909-1919), de Jacinta Marto (1910-1920) e de 

Lúcia de Jesus (1907-2005) o testemunho sobre o que diziam ter 

experimentado, aqui se enquadrando os interrogadores oficiais, 

assim como, outros agentes que legaram testemunhos, dos quais se 

conhecem, sobremodo, os que chegaram de alguma forma 

integrados no processo Canónico Diocesano que corre entre 1918 

e 1930. Neste grupo veríamos os textos de Manuel Marques 

Ferreira (1880-1945), de José Ferreira de Lacerda (1881-1971), de 

Manuel Nunes Formigão (1883-1958), de Carlos de Azevedo 

Mendes (1888-1962), de Francisco Braz das Neves (1884-1923), 

de Luís de Andrade e Silva (1887-1965) ou de Luís António Vieira 

de Magalhães e Vasconcelos (1881-1955), que a nobiliarquia 

identifica como Barão de Alvaiázere. Ao verbo ñnarrarò pode-

ríamos associar uma segunda geração de olhares observadores de 

Fátima, cuja ação ficaria vertida nesses escritos produzidos pelos 

primeiros cronistas da Cova da Iria e pelos que os seguiram. São 

os textos narrativos das aparições, descritivos dos diálogos, dos 

passos dos videntes, da difusão dos cenários da mariofania da 

autoria de Manuel Nunes Formigão, Gonçalo Xavier de Almeida 

Garrett (1841-1925), Gilberto Fernandes dos Santos (1892-1964), 

Leopoldo Nunes (1897-1988), Ludwig Fischer (1890-1957), 

Antero de Figueiredo (1866-1953). A ação ñlerò poderia ser 

descritora de uma terceira geração, preocupada já com o conteúdo 

espiritual da narrativa que, entretanto, chegava aos lugares mais 

distantes. Esta terceira geração, que olhava para as antigas 

descrições com o intuito de nelas ler o seu conteúdo, teria como 

nomes cimeiros Luís Gonzaga da Fonseca (1878-1963), António 
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Maria Martins (1918-1997)8, Sebastião Martins dos Reis (1913-

1984), José Galamba de Oliveira (1903-1984), Casimir Barthas 

(1884-1973), Umberto Maria Pasquale (1906-1985). A estes 

sucederia, enfim, uma última plêiade de autores, interessados em 

indagar mais profundamente a mensagem, beneficiando já da 

estruturação do pensamento científico de matriz histórica que lê a 

partir das fontes primevas olhadas e, nalguns casos, editadas 

criticamente. Nomes como Joaquín María Alonso (1913-1981)9, 

Edouard Dhanis (1902-1978), José Geraldes Freire (1928-), 

Luciano Coelho Cristino (1938-), José Barreto (1948-), António 

Marto (1947-), José Jacinto Ferreira de Farias (1950-), Luís Filipe 

Torgal (1967-), Eloy Bueno de la Fuente (1953-) constituiriam essa 

quarta geração, composta por múltiplos autores de sensibilidades 

diversas, à qual confiaríamos o verbo ñinterpretarò. 

Este caminho, porém, embora tentador, ainda que sublinhe as 

respostas às ações que Fátima tem suscitado nos investigadores, às 

quais devem ainda ser acrescentados os esforços dos que procura-

ram olhar para Fátima para nela descredibilizarem a alegada 

sobrenaturalidade (Costa Brochado, Tomás da Fonseca, João 

Ilharco, Mário de Oliveira), não pode ser aceite pela atual crítica 

preconizada pelas ciências humanas e sociais, cônscias de que deve 

ser vencida a tentação de apenas considerarmos científico o que 

mais afastado se situa do tempo inaugural de Fátima. Aliás, cada 

uma das ações que os verbos sintetizam tem de ser avaliada óper 

seô, pois também estes gestos epistemológicos espelham posiciona-

mentos que podem levar a perceber cem anos de estudos de Fátima. 

Não parece ilegítimo, por conseguinte que, passados 50 anos 

sobre as taxonomias estabelecidas, se proceda a uma leitura crítica 

desta leitura. Não porque aquela haja sido irrefletida, mas porque a 

Joaquín Maria Alonso possa ter escapado que a linearidade dos 

conceitos ð solidária com a desejável apresentação metodológica, 

 
8 José Geraldes Freire, Martins, António Maria (1918-1997), em Enciclopédia 

de Fátima, supracitada, p. 345-347.  
9 Luciano Cristino, Alonso, Joaquín María (1913-1981), em Enciclopédia de 

Fátima, supracitada, p. 25-28. 
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é certo ð pode prejudicar as conclusões que se formulam. Intuindo 

as inevitáveis revisões à sua análise que, inexoravelmente, viriam 

a acontecer, o historiador que vivia o tempo jubilar do cinquentená-

rio de Fátima assumia, claramente, as fragilidades do que propunha: 

«devemos advertir, no entanto [...], que tal divisão cronológica e 

fluida, não pode ser fixa e imóvel em compartimentos estanques»10. 

Questionemos, por isso, se as fases enunciadas decorrem, de 

facto, em fluxo diacrónico ou se, ao invés, o conceito de sincronia 

pode ajudar a perceber essa complexidade que, por excelência, 

configurará sempre o objeto da ciência histórica, pois este é, acima 

do mais, o ser humano, o seu pensamento e a ação que deste 

dimana. Mais do que uma gradação evolutiva que utopicamente se 

deseja, o pensamento sobre o fenómeno, observado no limiar do 

jubileu dos cem anos, conheceu avanços e recuos, podendo detetar-

se, em estádios diversos e em cronologias distintas, obras que 

procuram graus de cientificidade, já documentáveis nos escritos da 

primeira era. Como mais adiante concluiremos, não será fácil 

discernir as linhas de balizamento destas etapas e, bem assim, o que 

cada época apurou em ordem ao conhecimento da temática que 

deve evitar essa tentação ð a tentação de que foi alvo Alonso e na 

qual facilmente qualquer investigador se revê ð, a de assumir uma 

gradação na complexidade e qualidade da análise, à medida que os 

exegetas se afastam dos primeiros intervenientes da cadeia dos 

estudiosos de Fátima, considerados cronistas desfasados do que é 

o estudo científico. Na verdade, em Fátima, encontramos gestos de 

aproximação à realidade científica desde a primeira hora, como se 

pode comprovar pela intenção de Manuel Nunes Formigão, que 

aqui pode ser apontado como inicial elo entre os videntes e os que 

se querem acercar do evento, ao escrever com esmero que vai ao 

pormenor de antever as questões epistemológicas: «reproduzo este 

interrogatório dos videntes, sem alteração de uma vírgula, 

 
10 Joaquín María Alonso, História da literatura sobre Fátima, supracitado, p. 7. 
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exatamente como o redigi, no dia 29 de setembro de 1917, em face 

das notas tomadas»11. 

Assim se vai assumindo o século de Fátima, múltiplas vezes 

revisitando as suas fontes primevas que contribuem para essa 

conclusão de que, longe de ser um século breve, porquanto iniciou 

já no segundo lustro da segunda década da centúria, é um tempo 

muito dilatado, porventura balizado por datas da história humana 

que se cruzam com a biografia de uma mensagem específica. É 

neste longo século XX, que Eric Hobsbawm (1917-2012) situa 

entre 1917 e o colapso dos sistemas comunistas12, que múltiplos 

autores dão à estampa milhares de escritos, século, porém, que 

parece não poder conter o interesse por uma temática maior. O 

último papa a visitar a Cova da Iria daria razão ao título do 

congresso que o Santuário de Fátima, nos 90 anos das aparições, 

levava a efeito com o título ñFátima para o século XXIò13, ao dizer 

«iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja 

concluída»14. 

Se acreditarmos que a Biblioteca do Santuário de Fátima, criada 

em 1955 por D. José Alves Correia da Silva, o primeiro bispo da 

diocese restaurada de Leiria, e instituída como «coleção e arquivo 

de todas as publicações (livros, periódicos, santinhos ou registos, 

etc.) em que haja alusão ao Santuário ou a Nossa Senhora da 

Fátima»15, cumpre esse desígnio para o qual foi fundada os 

 
11 Visconde do Montelo [pseudónimo de Manuel Nunes Formigão], Os 

episódios maravilhosos de Fátima, Guarda, Empresa Veritas, 1921, p. 12. 
12 Eric Hobsbawm, A era dos extremos: breve história do século XX, 1914-

1991, Lisboa, Presença, 1996 (tradução da obra de 1994). 
13 A edição das atas tem o mesmo título: Congresso Internacional Fátima para 

o Século XXI, Fátima, Santuário de Fátima, 2008. 
14 Bento XVI, homilia de 13 de maio de 2010, em Insegnamenti di Benedetto 

XVI, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, vol. VI-1 (2010), p. 696-700 

(p. 699). 
15 Bispo de Leiria (Fátima), José Alves Correia da Silva, Museu-Biblioteca o 

Santuário de Nossa Senhora da Fátima ð provisão, Leiria, 1955, p. 5; publicado 

também em A Voz do Domingo, no 23, n. 1167, 1955.08.14. Conforme se 
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números que dela possamos extrair, com a margem de erro que se 

intui, são barómetro do que tem sido a produção escrita sobre 

Fátima, ao menos daquela que foi escrita com intuitos de difusão 

pública16. Assim, a partir desta verdadeira arca de conhecimento, 

podemos afirmar que as obras ascendem a mais de quatro milhares 

e meio de entradas, número que contabiliza sobretudo livros e 

brochuras, deixando de parte os opúsculos, folhetos, desdobráveis, 

artigos de jornais, revistas, etc., peças que necessariamente se 

encontram custodiadas por outras unidades de organização de 

conhecimento como são o Centro Documental do Serviço de 

Estudos do Santuário de Fátima e a sua Hemeroteca17. 

Trata-se, de facto, de um gigantesco caudal de tinta, posta a 

correr com propósitos distintos e com consequências que 

dificilmente se conseguirão enumerar, o mesmo é dizer caudal de 

pensamento que terá de ser avaliado no que respeita, também, ao 

seu contexto de produção, perscrutando igualmente quem eram os 

 
entende através do título da carta fundacional, a Biblioteca é criada com o 

Museu. Nas linhas que constituem este documento, entende-se também que o 

bispo leiriense pretende também criar o Arquivo do Santuário de Fátima, embora 

sem a expressa solenidade com que formula o título da provisão. Sobre o Museu 

e sobre o Arquivo, veja-se Marco Daniel Duarte, Museu, em AZEVEDO, Carlos 

A. Moreira (coordenação); CRISTINO, Luciano (coordenação), Enciclopédia de 

Fátima, Estoril, Principia, 2007, p. 361-365. 
16 Os Arquivos que custodiam o fen·meno ñF§timaò ð lembremos, para além 

do Arquivo do Santuário de Fátima, o Arquivo Episcopal de Leiria, os Arquivos 

da Congregação das Irmãs de Santa Doroteias e das Irmãs Carmelitas, os 

Arquivos da Santa Sé (Secretaria de Estado, Congregação para a Doutrina da Fé, 

Congregação para as Causas dos Santos) ð têm necessariamente reflexão e até 

produção científica sobre o tema, neles se encontrando formas de ouvir, narrar, 

ler e interpretar Fátima. 
17 Ao dar conhecimento destes dados, é devido agradecer o particular apoio da 

equipa da Biblioteca do Santuário de Fátima, designadamente do Dr. André 

Melícias. Sublinhe-se que os elementos apresentados são provisórios, porquanto 

não se encontram ainda trabalhadas as informações riquíssimas com que a 

Biblioteca do Santuário de Fátima pode iluminar os estudos de Fátima; é tarefa 

esmagadora que tem de ser levada a cabo com uma equipa transdisciplinar e que, 

assim o esperamos, possa vir a traduzir-se, em breve, num estudo mais 

pormenorizado. 
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emissores e os recetores dos diferentes textos que os prelos deram 

à estampa, indagando, outrossim, que intenções houve quando 

cada autor escrevia sobre Fátima. 

Tentemos a aproximação através de uma grelha de leitura que 

permita perceber alguns compartimentos passíveis de se revelarem 

úteis, pelo que anunciam acerca dos matizes de tão rica temática. 

Ao longo de uma centúria, de um universo de 4 569 entradas, 1 175 

referem-se ao que poderíamos intitular de ñNarrativa/descrição do 

fenómeno das aparições e dos seus protagonistasò, o que representa 

26% das edições dadas à estampa. A percentagem de obras é menor 

no que se refere apenas ao tema exclusivo de ñBiografias dos 

protagonistasò (896 unidades, representado 20%) e sobe se 

quisermos isolar os livros que versam especificamente sobre 

temáticas do conteúdo da chamada Mensagem de Fátima. Somam 

estes 1 625, o que representa 35%, percentagem que importa 

escrutinar com detalhada atenção para aferir a categoria a que 

chamámos ñLeituras de Fátima como depósito de uma mensagemò. 

Não tomando todos os dados possíveis, diríamos que destes 1 625 

livros, 13% das publicações dão relevo especial ao tema da 

Consagração, 11% ao tema do Segredo de Fátima, 6% à temática 

do Ateísmo (uma boa parte destas publicações situada na década 

de 50); 2% à temática da Paz. Da amostragem que temos em 

análise, ficam neste estudo por registar as restantes temáticas que 

aqui apenas elencamos para se ter noção da riqueza existente nas 

páginas encadernadas de Fátima: Rosário, Imaculado Coração de 

Maria, Reparação, Penitência, Eucaristia, Adoração a Deus 

Trinitário, Adoração Eucarística, Orações e jaculatórias, Conversão, 

Reconciliação, Sacrifício, Devoção dos Cinco Primeiros Sábados, 

Milagres e curas, Milagre do Sol, Promessas, Doentes, Papas. 

Como será de intuir, as percentagens que aqui nos surgem 

contêm margens de erro e devem ser assumidas como artificiais, 

pois nelas se observam sobreposições temáticas e fronteiras de 

difícil  definição. São, reiteramos, uma primeira aproximação à 

riqueza de Fátima, exercício que, contudo, já coloca em causa 

algumas ideias muito divulgadas: por exemplo, nos anos 60 há 
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pouquíssimas publicações sobre a temática dos ateísmos, ao 

contrário do que sucede na década anterior e acontecerá na década 

seguinte. Percentagem considerável no universo dos livros editados 

sobre Fátima é a que se relaciona com a temática ñFátima e os 

Papasò, número que ascende a quase 150 obras e corresponde a 9% 

da totalidade das estantes da biblioteca onde nos situamos. Sem que 

signifique que o tema não esteja tratado nalgum capítulo de obras 

anteriores a esta data, o primeiro livro exclusivamente sobre esta 

especial relação, intitulado ñPio XII  e Fátimaò, é dado à estampa 

em 1951. No ano seguinte, surgirá em alemão a obra ñPio XII  e 

Fátimaò e, também em 1952, em Portugal, ñPio XII  e Portugalò. 

Por esta época, circulava já uma boa parte das edições que 

referenciavam ou projetavam o culto a Nossa Senhora de Fátima 

um pouco por todo o mundo, documentado a partir de 1935, mas 

sobretudo a partir dos anos finais do decénio seguinte, época das 

viagens da Virgem Peregrina de Fátima18. Assim, equivalente a 8% 

 
18 Sobre estas, veja-se, Maria Teresa Pereira da Cunha, Nossa Senhora de 

Fátima, Peregrina do Mundo: 1.ª Jornada: Através dos continentes, a Caminho 

de Roma, nos mares e ares. Primeira Jornada: Início da Peregrinação na 

Europa, Lisboa, Neogravura Limitada, 1949; Maria Teresa Pereira da Cunha, P. 

Demoutiez, O.M.I., Nossa Senhora de Fátima, Peregrina do Mundo. Avé Maria: 

II, Madeira, Açores, África Portuguesa, Leiria, Of. da Gráfica, 1949; P. 

Demoutiez, O.M.I., Maria Teresa Pereira da Cunha, Nossa Senhora de Fátima, 

peregrina do mundo: Segunda Jornada: Madeira - Açores, África Portuguesa, 

Leiria, Of. Gráfica, 1950; Maria Teresa Pereira da Cunha, P. Demoutiez, O.M.I., 

Nossa Senhora de Fátima, peregrina do mundo: Terceira Jornada: África: Do 

Cabo ao Cairo, Lisboa, Neogravura, 1953; Maria Teresa Pereira da Cunha, 

Nossa Senhora de Fátima Peregrina do Mundo: Quarta Jornada: Estado 

Português na Índia e em Timor: União Indiana: Ceilão, Paquistão, Birmânia, 

Singapura, Malásia; Austrália, Ilhas do Pacífico, Lisboa, Comitiva da 

Peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, [1962]; Maria Teresa Pereira da 

Cunha, P. Demoutiez, O.M.I., Nossa Senhora de Fátima peregrina do mundo: 

Quinta Jornada: Brasil, Braga: [Comitiva da Peregrinação Mundial de Nossa 

Senhora de Fátima], 1994. Veja-se também, e a bibliografia que concorre para 

esse estudo, Marco Daniel Duarte, Vestidos de peregrinos: Santiago e Maria, 

entre a afinidade do conceito e a diversidade da estratégia a propósito das 

viagens da Virgem Peregrina de Fátima (1947-é), em atas do congresso ñMaria 
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da Biblioteca que analisamos são os 355 livros, opúsculos ou 

brochuras sobre a ñDifusão do culto de Nossa Senhora de Fátimaò. 

Olhando para dentro do Santuário de Fátima, mas certamente 

com a perceção da importância que o lugar tem como centro do 

culto que é tomado por modelo, muitas publicações tomaram como 

propósito dar a conhecer o lugar e o património (material e 

imaterial) que o caracteriza. Os ñRoteiros e subsídios para a 

vivência e conhecimento do lugar e do património que o compõeò, 

categoria na qual se podem integrar os ñrelatos de viagens e 

peregrinaçõesò e a ñdescrição do movimento religioso e do cultoò 

constituem 8% das publicações e os ñSubsídios para a celebração 

da féò, entre os quais constam guiões litúrgicos, devocionários que 

enquadram a ritualidade das práticas religiosas como novenas, 

meses marianos, etc., e ñCompilações de cânticosò ascendem a 1 

180, isto é, 26% das obras recolhidas.  

Dentro destes grupos que estabelecemos para a leitura das 

leituras publicadas, pode ainda percecionar-se o conjunto de obras 

que se dedicou à ñProdução artísticaò sobre Fátima, no qual se 

inclui, sobretudo, a Literatura (romance, poesia, teatro, etc.), a 

Música (que agrega subsídios com criações para contextos 

litúrgicos, mas não só), a Fotografia e a Gravura, os livros sobre 

recursos Audiovisuais (filmes, documentários, etc.), a Arquitetura 

e Urbanismo, a Rádio, Televisão e Cinema e a descrição e análise 

das comummente designadas Artes Plásticas. Todas estas temáticas 

somam 657 unidades correspondentes a 14% da totalidade das 

edições. 

Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, do universo 

estudado, as ñLeituras não-oficiais da mensagemò, a ñliteratura de 

debateò e a ñreflexão polemistaò apenas ocupam 7% dos livros, o 

que, embora corresponda a quase 300 obras (encontrámos 298), 

fica aquém do que poderíamos considerar o ruído à volta de 

Fátima. 

 
y Iacobus en el Camino jacobeoò, IX Congreso Internacional de Estudios 

Jacobeos, Santiago de Compostela, 21-24 de Octubre 2015 (entregue para 

publicação). 
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Afigura-se também importante relevar-se o que parece, afinal, 

serem não-temas, dada a quase inexistência de obras sobre algumas 

matérias (menos de 1%). Está neste indicador o tema do 

ecumenismo e o tema do diálogo inter-religioso. Os sete exemplos 

que maioritariamente incidem sobre esta temática ð o que não 

pressupõe que a mesma não esteja semeada por outras obras ð 

foram publicados entre 1968 e 1976, com exceção de um título 

integrado numa revista científica, em 201019. 

A Biblioteca de Fátima responde ainda à questão ñcomo foi 

transmitida Fátima ao público infantil?ò. Estes livros, nalguns 

casos, verdadeiramente livrinhos, não ascendem a mais de 1%: 

contámos 65 unidades, o que pode também considerar-se uma 

temática que, embora nos falte introduzir na reflexão o número de 

edições e reimpressões, não interessou aos agentes da pastoral ou 

do mercado livreiro. O mais antigo detetado é editado em Espanha 

e foi publicado em 1943 sob o título ñLos pastorcitos de Fatima: 

historia de unos niños de nuestro tiempoò. Do mesmo ano, existem 

publicações nas línguas francesa, holandesa e alemã. Será 

necessário esperar mais dois anos para que em Portugal se edite um 

livro para crianças: da autoria de João De Marchi (1914-2003), 

ñFoi aos Pastorinhos que a Virgem falouò saiu dos prelos em 1945. 

A título de curiosidade, a primeira publicação em italiano data de 

1951. Ao investigador da história das mentalidades não pode 

passar à margem a análise destas fontes, porquanto elas são lugares 

de formação de várias gerações, precisamente nas idades em que, 

na maioria dos casos, se apreendem conhecimentos que ao longo 

da vida não voltam a ser questionados. 

Importante, ainda, é que a avaliação feita a partir da Biblioteca 

que estamos a estudar não deixe escapar a reflexão operada pelos 

mais altos dignitários da Igreja. A categoria ñDocumentos do 

magistérioò, que necessariamente inclui os episcopais e os pontifí-

cios, integra 170 peças, o que corresponde a 4% da totalidade das 

 
19 John M. Samaha, Mary, Fatima, and Islam. Does Mary bridge islam and 

christianity?, em Christian Culture, janeiro de 2010 [também publicado em 

Ephemerides Mariologicae, vol. LXI - fasc. II, 2011, p. 259-262].  
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publicações, cifra que não inclui os discursos dispersos por tantos 

outros lugares de informação. 

São múltiplas as perguntas que podem ser feitas a esta biblioteca 

centenária que neste momento auscultamos, como será a que levará 

à consciência de como Fátima chega a determinadas geografias do 

globo e como é que as publicações contribuíram para essa difusão. 

A primeira edição sobre Fátima em língua estrangeira é em 

castelhano, intitula-se ñNuestra Señora de Fatimaò e data de 1929, 

ano em que, também em Espanha, é publicado um artigo com o 

título ñLa perla de Portugal: la Virgen del Rosario de Fatimaò20. 

Ainda em 1929, Fátima chega aos alemães através da célebre obra 

de Ludwig Fischer ñFátima: a Lourdes portuguesaò21. Depois 

desta, publica-se em língua francesa uma obra editada na Bélgica, 

em 193022, data em que Fátima se conhece também através da 

língua inglesa, quando a carta magna de D. José sobre a 

credibilidade das aparições é publicada segundo três edições 

inglesas (uma delas para a Índia), e numa edição em português 

publicada em Hong Kong, certamente para distribuição em Macau 

e destinada às comunidades lusas na Ásia e Oceânia. 

No ano seguinte, publicar-se-á em vietnamita23 e, pela primeira 

vez, em italiano, o título da obra anónima ñLe meraviglie di 

Fátimaò. É, contudo, a partir da Segunda Guerra Mundial que se 

 
20 Olegario Corral, La perla de Portugal: la Virgen del Rosario de Fatima, em 

Sal terrae, vol. XVIII, n.º 1 (1929), p. 34-40.  
21 A obra é primeiramente publicada sob a forma de artigos ao longo do 

segundo semestre de 1929, no peri·dico ñDie Schildwacheò. O primeiro desses 

artigos denominava-se ñF§tima: das portugiesische Lourdesò e foi publicado em 

15 de junho de 1929. Esse foi, igualmente, o nome de um opúsculo que o mesmo 

autor fez publicar no último quadrimestre desse ano, cuja primeira edição de 

10000 exemplares se esgotou em quatro meses, dando origem à segunda edição 

em abril de 1930. Foi a partir do texto da segunda edição que foi levada a cabo a 

tradução para português, igualmente publicada em abril de 1930. 
22 Gaspar Pizarro, Notre-Dame de Fatima: brève notice des apparitions de la 

Ste Vierge du Rosaire au Portugal, en 1917, Louvain, Imprimerie H. Bomans, 

1930. 
23 KÊ tích dúc bà rât thánh van côi hiên ra tai láng Fatima trong, In thai Phú, 

Nhai duô¸ông, 1931. 
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intensificam as publicações italianas, fenómeno que parece igual-

mente ocorrer com as publicações em francês e em espanhol, entre 

1941 e 1943. Em alemão e em holandês a intensificação parece dar-

se a partir de 1943-1944)24. A primeira obra bilingue data de 1932: 

trata-se de ñFátima: oratóriaò de Ruy Coelho e Afonso Lopes 

Vieira, publicada, em Portugal, em português e francês. 

A primeira publicação no Brasil é do ano de 1935, obra de 

Laurindo Silva intitulada ñA visão da Fátimaò, um ano antes de no 

Sri Lanka sair dos prelos a primeira edição em tâmil e dois anos 

antes do primeiro subsídio polaco. No contexto da Segunda Guerra 

Mundial, fazem-se publicações sobre Fátima, em francês, a partir 

de Marrocos25. A primeira publicação na América Latina de 

expressão espanhola foi na Bolívia, em 1943, com a obra anónima 

intitulada ñUn mensaje de la Sma Virgen: el milagro de Fátimaò, 

ano em que na Holanda já se está a publicar a terceira edição da 

narrativa das aparições e o relato de uma peregrinação a Fátima, 

por Louis-Marie Baron26 e em que na Suíça surgem as primeiras 

publicações, uma em francês e duas em alemão. 

Fátima chega ao Canadá em 1945, transmitida na língua 

francesa, através de uma peça de teatro em sete atos, dedicada às 

aparições e aos videntes. No mesmo ano fez-se a primeira 

publicação em croata, editada, porém, na Argentina27. 

 
24 Fatima: het niewe Lourdes, de Gaspar Pizarro (Averbode: Uitgrave der 

Abdij, 1931), com estrutura diferente da obra do mesmo autor publicada no ano 

anterior em Namur. As publicações em holandês são, com frequência, levadas a 

cabo a partir da Bélgica.  
25 Existem, em 1942, dois artigos de J. Goulven, publicados no jornal ñLe 

Maroc Catholiqueò, que abordam as apari»es de F§tima. Tamb®m em 1945, o 

mesmo autor fez publicar em Rabbat o livro Merveilleuse histoire de Fatima, 

Rabat, Ed. Félix Moncho, 1945.   
26 Não conhecemos as datas das duas edições anteriores.  
27 Note-se que, daquilo que conhecemos, esta foi igualmente a primeira obra a 

ser editada na Argentinaé As primeiras obras em espanhol editadas neste pa²s 

datam de 1946 e de 1947, uma delas, um número da revista ñPoco y buenoò 

intitulado ñEn Portugalé 1946ò, promove uma leitura politizada e 

anticomunista da mensagem, o que pode estar relacionado com o regime político 

que naquele país se vivia.  
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Em 1946 surgem dois títulos em maltês e um em cingalês e em 

hindi (Índia), em 1947 aparece a primeira publicação no Chile, 

imprimindo uma leitura politizada à mensagem. No mesmo ano, 

surge uma nova obra em polaco, estando já o país sob influência 

soviética, ano também da primeira obra publicada na Austrália. No 

ano seguinte, em 1948, aparecem as primeiras publicações na 

Tailândia, Myanmar e em Cuba (território que ainda não era 

comunista). De 1948 data também a primeira publicação em 

búlgaro e em chinês, esta editada a partir de Macau. Não encerraria 

a década de 40 sem que, em 1949, surgisse a primeira edição em 

Letão (impressa em Lubeck, na Alemanha), uma obra em russo, 

publicada na Bélgica, e a primeira publicação em filipino. Data 

igualmente deste ano a primeira publicação na Colômbia. 

Não estranha o investigador que se note a influência da 

passagem da Virgem Peregrina nas publicações que enriquecem, a 

partir destas datas, a Biblioteca de Fátima: a publicação no Lesoto, 

datada de 1951,  é,  precisamente, dedicada à Virgem Peregrina. 

No mesmo ano publica-se pela primeira vez em língua nianja, do 

Malaui, ano em que surge em papiamento, língua crioula de Curaçao 

(Caribe), uma novena a Nossa Senhora de Fátima. É também esta 

a data da primeira publicação no Perú e da primeira publicação em 

língua taitiana. 

Em 1953, no Chile, Maria Lira dedica um livro aos videntes28 e 

em 1954 e no ano seguinte o Uganda e o Equador, respetivamente, 

conhecem Fátima narrada pela letra de forma, um ano antes das 

publicações em húngaro, quatro anos antes da primeira publicação 

em dinamarquês e seis anos antes da primeira publicação no 

Líbano. 

A década de 60 de Novecentos abrirá as portas de novas línguas 

a Fátima: sairá, em 1962, a primeira edição em esloveno, em 1965, 

o primeiro livro em esperanto e, no ano seguinte, em grego. 

 
28 Maria Lira, Lucia, Francisco, Jacinta: confidentes de Nossa Senhora de 

Fátima, Santiago de Chile: E.T.S. Valp., 1953.  
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Em 1971, sai o primeiro livro em zulo, publicado na África do 

Sul, tradução de uma obra em inglês preparada para a Áustria29, 

peça em chinês que será igualmente publicada a partir da Áustria, 

em 1976 e 1977. Em 1973 publica-se o primeiro livro no Haiti, em 

francês. 

A primeira edição em turco é editada em 1985, na Turquia. 

Embora posterior ao atentado ao papa pelo turco Mehmet Ali  

Aĵca, não se refere a este episódio, mas somente à história das 

aparições. De 1989 existe a primeira edição em romeno, publicada 

em Espanha, e em 1990 está a publicar-se o primeiro livro em 

eslovaco. 

O primeiro livro em catalão surge em 1992, um ano antes das 

publicações em ucraniano, russo, lituano e polaco, quatro anos 

antes de se editar em checo. 

A primeira edição em tétum, publicada em Portugal, data de 

1994 e é um guia de peregrinação de católicos timorenses; a 

primeira publicação em japonês, publicada no Japão, data de 1997, 

um ano antes de Fátima ser editada em norueguês. Já virado o 

milénio, em 2002, edita-se na Nova Zelândia, em 2010, no Quénia, 

e, em 2012, em Porto Rico. 

Estas informações, que precisam ainda de se tornar mais 

refinadas, poderiam espoletar estudos vários que se entre-

cruzariam, obviamente, com a forma de difusão de Fátima a uma 

escala que, afinal, não está apenas circunscrita pela ritualidade, mas 

tem apoio de textos editados em múltiplas línguas e em múltiplos 

lugares. Entre tantos outros, é um trabalho que poderia ter 

desenvolvimento pelos diversos agentes académicos que 

almejassem compreender o mundo contemporâneo que olha para a 

Mãe do Deus dos cristãos a partir de uma particular mensagem 

 
29 Petrus Pavlicek, Our Lady, Mary implores: ñDo what I tell you and there 

will be peaceò, Marianhill Rosary expiation crusade for world peace, 1971. A 

mesma dada é aposta na edição em língua zulu: Petrus Pavlicek, UMame Wethu 

UMaria: ñYenzani enginitshela khona ukuze kube khona uxoloò, Marianhill 

Rosary expiation crusade for world peace, 1971.  
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assim disseminada, mas as universidades não têm olhado com 

especial atenção para Fátima30. 

Nas universidades, Fátima entra pela mão da Geografia 

Humana, ciência que não tem de provar a existência de 

sobrenaturalidade, mas apenas demonstrar que milhares e milhares 

de pessoas se deslocam a Fátima. Assim, o primeiro estudo 

académico sobre Fátima numa universidade portuguesa ð já o 

século XX ia nos finais da década de 50 ð é da autoria de Aristides 

de Amorim Girão que, com a colaboração de Maria Lúcia dos 

Anjos Santos, de Maria de Fátima de Almeida Alves e de Frederico 

José Peirone, publica ñFátima terra de milagre (ensaio de geografia 

religiosa)ò31. Já bem mais tarde aparecerão os estudos de História, 

História da Arte, Proteção Civil, Linguística, Antropologia, 

Etnografia, Sociologia, Marketing, Gestão Hoteleira, Turismo, 

Ciências da Informação, Teologia. Os textos académicos integrados 

em congressos não ascendem a 4% do total das publicações e os 

estudos académicos monográficos não ascendem a 2% (situam-se 

nas sete dezenas de trabalhos). 

A falta de estudos a este nível intelectual ð a forma que mais 

se exigiria cuidada para ouvir, narrar, ler e interpretar Fátima ð 

tem sido legitimada pela dificuldade de acesso às fontes, o que, na 

verdade, é apenas parte da justificação, porquanto, embora com 

percalços, o Santuário de Fátima se tenha esforçado, a partir do 

 
30 Bruno Cardoso Reis ensaia várias explicações, algumas delas relacionadas 

com razões ligadas aos estudos contemporâneos em Portugal e à escassez de 

meios para estudar os fenómenos religiosos. Veja-se Bruno Cardoso Reis, 

Historiografia sobre Fátima, em Enciclopédia de Fátima, supracitado, p. 245-

252.  
31 Aristides de Amorim Girão, Fátima terra de milagre (ensaio de geografia 

religiosa), colaboração de Maria Lúcia dos Anjos Santos, de Maria de Fátima de 

Almeida Alves e de Padre Frederico José Peirone, em Boletim do Centro de 

Estudos Geográficos, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, Instituto de Alta Cultura, 1958. Mais tarde, ainda antes de outros ramos 

do saber se interessarem por Fátima, publicar-se-ia: Maria de Fátima Serafim 

Rodrigues, Fátima: problemas geográficos de um centro de peregrinação, 

Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 

Lisboa, 1974.  
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desígnio de D. João Pereira Venâncio (1904-1985), em publicar as 

«ñfontesò de Fátima a fim de refletir sempre mais sobre elas e 

arrancar-lhes todo o seu ñsegredoò, o verdadeiro segredo da sua 

espiritualidade profunda». Usamos as palavras que o prelado, na 

carta pastoral que redige por ocasião do Cinquentenário das 

Aparições, escreve como propósito: «para mais facilmente se 

poder atingir esse desiderato [de «regressar às ñfontesò de Fátima»] 

[...] resolvemos [...] promover o estudo crítico e investigação 

científica dos factos [...]»; «vamos pôr à disposição dos estudiosos 

e investigadores as fontes e documentos que possuímos para sua 

conveniente e responsável utilização»32. Revela-se, por isso, tema 

particularmente importante na epistemologia de Fátima o da 

ñPublicação de fontesò, que poderemos depois aquilatar entre 

publicação, fixação de textos, edição não-crítica e edição crítica de 

fontes. De uma forma rápida, a perceção que se colhe é a de que o 

tema apenas constitui 3% do total das publicações, o que 

corresponde, porém, a 119 volumes impressos que contêm textos 

fundacionais sobre o fenómeno. São estes os tomos, de facto, 

responsáveis pelo aparecimento de tantas outras publicações que, 

maioritária e inexoravelmente, se apoiaram nos livros que 

publicam de forma não-crítica as fontes documentais. A estes, os 

mais antigos e que se espalham um pouco por toda a cronologia de 

Fátima (1958, 1970, 1975-1979, 1981, 1983-1984), e que somam 

57% do universo dos livros que editam textos, contrapõem-se os 

26% que traduzem os tomos da publicação de fontes com critérios 

científicos ð falamos da ñDocumentação Crítica de Fátimaò ð e 

que aparecem muito tardiamente, ao longo da última década do 

século XX e da primeira década do novo século33. 

Poderemos dizer que a qualidade dos estudos sobre Fátima 

subiu substancialmente depois desta publicação? Se nalguns casos 

 
32 João Pereira Venâncio, Carta Pastoral Fátima e Leiria: carta pastoral sobre 

o cinquentenário das aparições de Fátima e da restauração da Diocese de 

Leiria: 1917/1918, Leiria, [s.n.], 1966, p. 16. 
33 O restante universo desta categoria é preenchido por pequenas obras sobre 

bibliografia (cerca de 8%). 
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se percebe o cuidado por seguir essas fontes, noutros casos vê-se 

ainda como é mais acessível, sobretudo ao investigador que não 

domina a língua portuguesa, seguir a tradução das fontes 

publicadas na sua língua. Por esta razão continuamos a assistir, 

bastas vezes, a que a investigação sofra ainda com as dificuldades 

com que os primeiros autores introduziram Fátima num específico 

país (em Itália, por exemplo, é frequente dizer-se que Fátima é obra 

construída por jesuítas, ignorando que em 1917 não havia jesuítas 

em Portugal). De onde vem esta ideia? Porventura do facto de, em 

Itália, os primeiros textos de Fátima terem sido divulgados por 

jesuítas que, inclusivamente, são responsáveis por muitas das 

dificuldades de interpretação teológica de Fátima, porquanto 

acrescentaram ou alteraram algumas expressões que o historiador 

conseguirá restringir em ordem a explicar determinados contextos 

de interpretação que, à luz da documentação criticamente editada, 

se percebem como erróneos. Este é um dos principais problemas 

na cadeia de verbos que leva à interpretação de Fátima: a 

preparação científica ou a falta de preparação científica de quem 

escreve sobre o fenómeno. Quando as academias deixaram Fátima 

para os autores menos munidos das utensilagens científicas fizeram 

sujeitar o tema a incongruências difíceis de sanar. 

As maiores confusões sobre Fátima têm, com efeito, tomado 

alicerce na falta de cientificidade quando se divulgam as fontes. 

Assim aconteceu, por exemplo, com a primeira e a segunda partes 

do Segredo, que sofreram manipulações da palavra Rússia, facto 

que, em parte, explica a suspeição levantada pelo fundador da 

crítica teológica a Fátima, Edouard Dhanis (1902-1978), e a 

célebre consequente temática da ñFátima Iò e ñFátima IIò34. Não 

obstante outras dificuldades levantadas por este teólogo ð único a 

ser citado por Ratzinger no comentário teológico ao Segredo de 

 
34 Edouard Dhanis, Bij de verschijningen en de voorzeggingen van Fatima, 

Streven, XI, 1944, p. 129-149 e 193-215; depois republicado, com algumas 

diferenças: Bij de verschijningen en het geheim van Fatima. Een critische 

bijdrage, De Kinkhoren, Brugge, 1945. 
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Fátima35 ð, as suas dúvidas relativamente a Fátima em muito se 

devem às manipulações de sentido, completamente explicadas pelo 

olhar do investigador, do texto de Lúcia que, em Itália, é divulgado, 

primeiramente pelo Cardeal Alfredo Ildefonso Schuster (1880-

1954)36 e, depois, na edição com a chancela do Vaticano, em 1942, 

num livro de Luigi Moresco37 e num livro de Luís Gonzaga da 

 
35 Este facto é muito sublinhado por José Barreto, Edouard Dhanis, Fátima e 

a II Guerra Mundial, em Brotéria, vol. 156, n.º 1, janeiro de 2003, p. 13-22. 
36 Em abril de 1942, e certamente em setembro do ano anterior, Alfredo 

Ildefonso Schuster, arcebispo de Milão entre 1929 e 1954, já teria conhecimento 

dos conteúdos das memórias de Lúcia através do material que Luigi Moresco, 

jornalista e escritor italiano, teria recolhido no Paço Episcopal de Leiria, quando 

da pesquisa ali realizada para o seu livro ñLa Madonna di F¨timaò, publicado em 

1942. Assim se infere do que, anos mais tarde, se afirma no jornal oficial do 

Santuário de Fátima (Miriam, Peregrinação de 13 de Março, em Voz da Fátima, 

ano 35, n.º 427, 1958.04.13, p. 2). Com efeito, no encerramento do sínodo 

diocesano em Milão, no dia 24 de setembro de 1941, o cardeal Schuster alude à 

temática de uma nova guerra, anunciada pela Virgem Maria em 1921 (Alfredo 

Ildefonso Schuster, I frutti spirituali del Sinodo, em Rivista Diocesana Milanese: 

Ufficiale per gli Atti Arcivescovili, ano XXX, n.º 10, outubro de 1941, p. 328-

329). Em 18 de abril de 1942 o mesmo cardeal refere-se novamente à questão da 

guerra, precisando que a Mãe de Deus teria anunciado que «sotto Pio XI ne 

sarebbe scoppiata unôaltra assai pi½ terribleè e referindo ainda que çLa Vergine 

Immacolata deplorava a tempo stesso la propaganda atea della Russia, 

preannunziando perfino le vittime che i rosi avrebbero martirizzate nella cattolica 

Spagna». Na mesma carta pastoral, Schuster esclarece que «recentemente, 

lôultima sopravvivente dei tre fortunati pastorelli [é] h§ dichiarato alle Autorit¯ 

Ecclesiastiche, che la Madonna aveva loro manifestato anche il voto che il 

mondo si consacrasse solennemente al suo materno ed Immacolato Cuore, 

dedicando a tale devozione la S. Comunione in ciascum primo Sabato del mese». 

Na mesma ocasião, Schuster acrescenta ainda: «frutti spirituali che Ella 

riprometteva per tale filiale corrispondenza, sarebbero: la cessazione della 

guerra; la conversione della Russia allôUnit¨ Cattolica; unôera novella di largo 

apostolato avrà allora inizio per la Santa Chiesa. Purtroppo però, dopo una breve 

tregua ï diceva la pastorella - la guerra ricomincerà di bel nuovo!» (Idem, Il 

giubileo episcopale di Sua Santità Pio XII nel venticinquesimo delle Apparizioni 

Mariane a Fatima, em Rivista Diocesana Milanese: Ufficiale per gli Atti 

Arcivescovili, ano XXXI, n.º 6, junho de 1942, p. 143-146). 
37 Luigi Moresco, La Madonna di Fatima, Milão, Istituto di Propaganda 

Libraria, 1942. 
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Fonseca38. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial e a 

mensagem de Fátima vê-se aproveitada quer pelo pensamento que 

defendem as Potências do Eixo quer pelo pensamento que 

defendem os Aliados, uns entendendo que a Virgem Maria aponta 

a Rússia como geradora da guerra e outros achando que a Virgem 

Maria legitimaria a defesa da Rússia como nação que, não obstante 

uma história atribulada no que à religião concerne, sempre 

pretendeu ter a Virgem Mãe de Deus como protetora. 

O investigador que se debruça sobre cem anos de produção de 

pensamento em torno de Fátima não pode esquecer-se de analisar 

a forma como a documentação surge plasmada em letra de forma e 

de olhar para edições como a de António Maria Martins, nas quais 

as cartas de Lúcia aparecem truncadas e recompostas, num 

exercício de verdadeiro ópuzzleô, quando os assuntos não 

poderiam, por razões legítimas, ser levados a público. Quantas 

linhas, porém, se escreveram a partir daquela publicação, com ecos 

muito claros em Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Itália... 

Estas primeiras edições, nas quais pululam transcrições erróneas 

que levam a conclusões erradas, continuam ainda hoje a ser citadas 

por investigadores que se recusam a ir às fontes já editadas; e assim 

os erros e as leituras dos anos 40 do século passado continuam a 

fazer gerar opiniões. Fátima só tem a ganhar como tema de estudo 

com a edição séria, sem erros das suas fontes, deixando perceber 

os seus limites e as suas contradições, pois todos eles são fruto da 

ação dos homens e mulheres que viveram e construíram Fátima. 

Longe de constituir um exemplo de gravidade similar, mas 

outrossim exemplo da falta de cuidado científico, foi também a 

edição da publicação da Terceira Parte do Segredo, na qual se sente 

a falta de uma edição diplomática, com o registo das dimensões, 

 
38 Luís Gonzaga Aires da Fonseca, Meraviglie di Fatima: apparizioni: culto: 

miracoli: della Madonna del Rosario di Fàtima, Casalmonferrato, Propaganda 

Mariana, 1942. No mesmo ano haverá nova edição que publica até ao 15.º milhar 

de exemplares e no ano seguinte a quarta edição que, publicada em Roma pela 

editora Editrice AVE, atingirá o 55.º milhar de exemplares.  
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com uma reprodução em ófac simileô que não deixasse de integrar 

as margens do papel de carta que Lúcia usou, com uma explicação 

de que Lúcia não assinou nem a primeira nem a segunda partes do 

Segredo, tal como não assinou as suas ñMemóriasò, explicações 

que poderiam ter evitado tantas páginas nos livros que fazem do 

Segredo de Fátima um rentável pretexto para a história do mercado 

livreiro. 

Como atrás dizíamos, os trabalhos que vierem a analisar cada 

uma destas grandes secções que fixámos para entender a forma 

como Fátima foi contada e examinada terão de as olhar de uma 

forma abrangente, não olvidando a importância do contexto 

histórico em que foram produzidas. Exemplo claro do que dizemos 

pode ser aquilatado no que respeita a temáticas importantíssimas 

como é a do Segredo, nomeadamente a sua segunda parte, que 

nitidamente levou a leituras politizadas, a fim de perguntar que 

papel teve a mensagem de Fátima, por exemplo, junto das 

ideologias totalitaristas quer no contexto da Segunda Guerra 

Mundial quer no contexto da Guerra Fria. 

Todas estas leituras se constituem, afinal, fontes mais para o 

estudo de Fátima, estudo que parece ser inesgotável, embora não 

tenhamos completa noção de quantos documentos estão ainda 

longe do olhar dos estudiosos, porquanto custodiados pelas leis dos 

arquivos civis e pelas leis dos arquivos eclesiásticos. 

É esta aliás uma das principais suspeitas dos investigadores, 

suspeita que já pode carregar o epíteto de mito, omnipresente em 

todas as épocas e sublinhadora de que a Igreja tem sonegado 

informação acerca dos acontecimentos, como se, de facto, não 

fosse lei geral da humana ócivitasô a gestão da memória que faz 

aparecer as normas que, ópari passuô, os arquivistas lembram aos 

investigadores. Os 3 811 documentos (1 086 cartas, 4 livros ou 

opúsculos, 2 memórias, 62 notas, 2 322 artigos de imprensa, 66 

testemunhos, 211 documentos oficiais, 33 fotografias e 25 inter-
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rogatórios39) que reportam ao período entre 1917 e 1930, e que a 

partir desta semana estarão já disponíveis numa tradução italiana, 

não têm chegado para fazer mudar esta opinião que se mostra ainda 

mais veemente quando se refere à documentação de Lúcia, como 

se aquela pessoa que nasce em Aljustrel, Fátima, em 28 de março 

de 1907, num lugarejo do País mais ao ocidente da, já nessa época, 

Velha Europa, e, depois de uma vida recheada de momentos 

públicos e privados, vem a morrer no dia 13 de fevereiro de 2005, 

em Coimbra, não tivesse direito à gestão da memória relativa à sua 

específica biografia. E recordarão os investigadores que não só 

Lúcia tem direito a essa gestão da memória, como também tantos 

homens e mulheres têm direito à privacidade dos assuntos, íntimos 

ou não, que à religiosa confiaram40? 

 
39 Luciano Cristino, Documentação Crítica de Fátima: primeira fase do 

projeto documental está concluída, em Voz da Fátima, ano 91, n.º 1089, 

2013.06.13, p. 4.  
40 Sem pretensão de exaustividade, arrolamos alguns passos que se referem à 

natural defesa que as normas arquivísticas encontraram acerca da documentação 

relativa à história contemporânea, não só extraídos da lei portuguesa mas 

também da norma relativa ao estabelecido pela Santa Sé: «Não são comunicáveis 

os documentos que contenham dados pessoais de carácter judicial, policial ou 

clínico, bem como os que contenham dados pessoais que não sejam públicos, ou 

de qualquer índole que possa afetar a segurança das pessoas, a sua honra ou a 

intimidade da sua vida privada e familiar e a sua própria imagem, salvo se os 

dados pessoais puderem ser expurgados do documento que os contém, sem 

perigo de fácil identificação, se houver consentimento unânime dos titulares dos 

interesses legítimos a salvaguardar ou desde que decorridos 50 anos sobre a data 

da morte da pessoa a que respeitam os documentos ou, não sendo esta data 

conhecida, decorridos 75 anos sobre a data dos documentos.» (Decreto-lei n.º 

16/93, Diário da República, I Série, 19/1993, 1993.01.23, p. 264-270); «La 

consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con amplia liberalità, 

sull'esempio dell'Archivio Segreto Vaticano, pur adottando le necessarie cautele 

sia nell'ammissione degli studiosi sia nella comunicazioni dei documenti» 

[Comissão Pontifícia para os arquivos eclesiásticos de Itália, Istruzioni agli 

Ecc.mi ordinari e ai Rev.mi superiori religiosi dôItalia sullôamministrazione 

Degli Archivi, em Acta Apostolica Sedis: comentarium officiale, [Vaticano], 

Typis Vaticanis, vol LII, n.º 14, 1960.12.28, p. 1022ï1025 (art. 12, p. 1024)]; «Il 
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Independentemente das divisões em que queiramos ler a produ-

ção escrita sobre o fenómeno da Cova da Iria, importa que o novo 

século de Fátima possa ser lido a partir da ciência, descomplexada 

das correntes ideológicas e responsável do momento que cada 

época constitui, assumindo, outrossim, as limitações que daí advêm. 

Passados quase cem anos, pode já a historiografia usufruir de 

um contexto de científica serenidade? Dar resposta positiva não é 

cabal solução, pois existirá sempre sobre Fátima uma suspeição, 

não obstante passem várias décadas ð bem mais de meio século 

ð sobre o dia em que Pio XII  verbalizou: «o tempo para duvidar 

de Fátima já passou»41. Mesmo que as palavras hajam sido 

pronunciadas pelo mais alto dignitário da Igreja de Roma, elas não 

serão acatadas pelos que têm a missão de investigar, porquanto o 

 
trattamento dei dati di carattere personale e dei documenti che li contengono deve 

essere tale da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 

dignità delle persone» (art. 25); «I documenti che, in forza della loro natura, 

hanno carattere di riservatezza e segretezza sono esclusi dalla consultazione, 

anche quando si apra il periodo chiuso» (art. 39); «La consultazione dei 

documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, è soggetta al 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone 

interessate e non ne implica la diffusione» (art. 42) (João Paulo II, Litterae 

appostolicae ómotu proprioô datae quibus lex promulgatur de Sanctae Sedis 

tabulariis, em Acta Apostolica Sedis: comentarium officiale, [Vaticano], Typis 

Vaticanis, vol. XCVII, n.º 4 (2005). p. 353-376). Veja-se ainda Secretaria de 

Estado da Santa Sé, Norme 'In risposte' per la riproduzione fotomeccanica dei 

documenti degli archivi ecclesiastici, em Enchiridion Vaticanum: supplementum 

1: documenti ufficiali della Santa Sede: omissa 1962-1987, Bologna, Edizioni 

Dehoniane Bologna, 1991. p. 668 e seguintes, nas quais, no âmbito do art. 3.º se 

estabelece que a reprodução por motivos de conservação possa ser feita sem 

necessidade de impor prazos de embargo, mas que à reprodução para 

investigação é imposto um prazo de proteção ou embargo de 70 anos. Veja-se 

ainda o que diz, a partir da análise do Código do Direito Canónico, Daniela 

Milani, La tutela dei dati personali nellôordinamento canonico: interessi 

istuzionali e diritti individuali a confronto, [Em linha], [Roma], Osservatorio 

delle libertà ed istituzioni religiose, [2005]. [acedido em 2016.11.13]. Url: 

http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canonici.pdf. 
41 Frase proferida por Pio XII no dia 8 de maio de 1950, aos membros dirigentes 

do Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima; veja-se Sebastião Martins dos 

Reis, Síntese Crítica de Fátima, s.l., s.d. [1968?], p. 11. 

http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canonici.pdf
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questionamento é a base do pensamento e agir humanos, porquanto 

da dúvida nasce a reflexão, ainda que esterilmente ela se debata 

ainda com o tema da verdade ou falsidade das aparições. 

Numa sociedade plural e numa Igreja plural, que reafirma sobre 

esta matéria que as aparições não constituem dogma de fé42, as 

dúvidas parecem legítimas, fazendo recair continuamente sobre 

Fátima essa suspeição assente nas impossibilidades que o sistema 

da ciência moderna ditou e que só pode considerar Fátima ð 

glosando um título de Salvatore Perrella ð como dom para a fé e 

como desafio para a razão43. Diferentemente do que a mentalidade 

antropocêntrica havia legislado em relação ao modelo teocêntrico 

ð que o ser humano estava no centro do universo mental dos 

humanistas, mas que o ser humano continuava a empreender uma 

relação com Deus ð, a revolução mental levada a cabo pelos 

filósofos das Luzes levaria à proclamação da morte de Deus cuja 

existência estaria impedida de ser demonstrada, porquanto, 

também pelo rigor da mentalidade científica o Positivismo exige, 

para a existência, prova documental que, no contexto do 

pensamento religioso, é impossível de conseguir. Em suma, a partir 

da revolução epistemológica dos séculos XVII  e XVIII,  está 

vedado demonstrar-se a sobrenaturalidade. Fátima sente esta 

animosidade desde a primeira hora, ao nascer num tempo em que 

«faltava, em nome da ciência, destruir as ideias falsas, as religiões, 

as tradições culturais, os mitos: todos estes produtos da imagi-

nação, nas idades obscuras, deviam ser radicalmente substituídos 

pela luz e pela ciência», como sintetiza Jacques Ellul (1912-

1994)44. As mundividências e as respetivas representações não 

poderiam ser ouvidas, narradas, lidas ou interpretadas que não 

fosse pelos ditames que alcançariam a Felicidade Suprema, «ideal 

 
42 Congregação para a Doutrina da Fé, A Mensagem de Fátima, supracitado, p. 

33-34. 
43 Perrella M. Salvatore, Le Apparizioni Mariane. Dono per la fede e sfida per 

la ragione, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007. 
44 óApudô Fernando Catroga, Caminhos do Fim da História, Coimbra, 

Quarteto, 2003, p. 131.  
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que Eça de Queiroz, em ñA Cidade e as Serrasò, ironizou com esta 

célebre equação: ñSuma Ciência x Suma Potência = Suma 

Felicidadeò»45. Falamos do cientismo que, enfim, vivia «uma 

necessidade inconsciente de acesso direto à totalidade»46; falamos 

do «cientismo como soteriologia»47 que se apresenta, afinal, como 

ñuma crença, que olha de soslaio, do lado de uma ciência já 

instituída»48.  

Deste modo, em nada se estranha que Fátima haja tido 

dificuldades de relacionamento com a ciência e com os seus 

cultores. Por essa razão, as posições se têm estremado em dois 

grandes campos, estando os mesmos aptos a outras subdivisões. 

A síntese dos olhares sobre Fátima pode ser fixada na pergunta 

ñhá sobrenaturalidade ou não há sobrenaturalidade em Fátima?ò 

que tantos indivíduos colocaram49. Alguns autores assumiram a 

existência de uma manifestação do sobrenatural; outros a 

existência de sugestão sobre o indivíduo que afirma a existência 

do sobrenatural, podendo esta posição ser inconsciente (fruto de 

uma cultura) ou consciente (instrumentalização); outra linha 

ainda de análise, com menos cultores, mas igualmente vincada, 

assume a paranormalidade (seres que não são da ordem do 

sobrenatural, mas que a ciência não comprova). 

Assim tem sido analisada Fátima, com o prejuízo dos olhares 

sempre comprometidos, mas também com o benefício de as 

sentenças serem cerzidas de todas as cores, muitas vezes 

distanciadas pelo facto de quem analisa ser óintraô ou óextraô 

óEcclesiaô, mas tantas outras vezes serem próximas na descon-

fiança que não se encontra apartada da óforma mentisô e do método 

dos investigadores do universo eclesial. Como refere Fernando 

Catroga, «sendo uma tendência decorrente da luta pela afirmação 

 
45 Fernando Catroga, idem, p. 131. 
46 Georges Canguilem, óapudô Fernando Catroga, supracitado, p. 121. 
47 Fernando Catroga, supracitado, p. 132-138. 
48 Georges Canguilem, óapudô Fernando Catroga, supracitado, p. 121. 
49 Seguimos José Barreto, Religião e Sociedade ð dois ensaios, Lisboa, 

Imprensa de Ciências Sociais, 2002, p. 59-71. 



106 Marco Daniel Duarte 

do conceito moderno de ciência, a argumentação cientista veio a 

dominar os meios intelectuais europeus após a segunda metade do 

século XIX,  conjuntura em que, sob o impacte da sociedade 

científico-industrial (que o próprio cientismo ajudava a conscien-

cializar), se acelerou, principalmente ao nível das novas elites, a 

descredibilização das representações do homem e do mundo de 

inspiração religiosa ou metafísica»50. 

Ao analisar cem anos de escritos sobre Fátima, percebe-se que 

a temática teve, no plano da ciência, de se confrontar com diversas 

adversidades, como são a relação umbilical, mas de difícil  gestão, 

entre a história do presente e a história contemporânea51, no que 

isto significa de acesso às fontes, de crivo dos testemunhos orais 

que deve pôr à prova a sua qualidade informacional, lendo, ou 

tentando ler, onde se encontram as inflamações das lembranças, os 

silêncios, os esquecimentos. Relacionada com estas matérias está a 

já citada dificuldade no acesso às fontes, condicionalismo de 

qualquer historiador da época contemporânea. 

Percebe-se ainda que Fátima se encontra na encruzilhada de 

outras temáticas históricas também elas complexas do ponto de 

vista da sua análise distanciada: Fátima depara-se, neste particular, 

com as especificidades de um tema que nasce e se constrói dentro 

da complexidade de outros temas também estudados sob prismas 

ideológicos (a questão da Primeira República e os silêncios sobre 

 
50 O autor continua afirmando que «este processo não foi estranho à 

dessacralização do universo, provocada pelo êxito explicativo e técnico das 

próprias ciências (Jürgen Habermas, 1973), e à crescente reivindicação do cariz 

científico de leituras totalizantes do cosmos e da história. Pôr assim a questão 

significa entender que, apesar de, no século XIX, a ciência ter sido utilizada 

como instrumento crítico da ideologia (Marx), ou como seu superador definitivo 

(Comte), o certo é que ela também passou a funcionar como ideologia: ña 

ciência, pela sua própria existência e pelos seus sucessos, deu corpo à exigência 

de objectividade contra a subjectividade, crédito que possibilitou que a ideologia, 

que a invoca, coincida com o cr®dito que ela desfrutaò (Robert Frank, 1977)» 

(Fernando Catroga, obra supracitada, p. 120). 
51 Veja-se Rui Bebiano, Temas e problemas da história do presente, em José 

dôEncarna«o (coord.), A História Tal Qual se Faz, Coimbra, Edições Colibri / 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2002, p. 225-236.  
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tantos aspetos da ação violenta dos patriarcas desta época, cujo 

programa anticlerical é deveras musculado e exigiu da Igreja uma 

programática ação; a questão do Estado Novo e a omnipresente 

leitura de colaboracionismo da Igreja com o regime, conclusão que 

assenta sobretudo na memória coletiva e, não obstante haja 

documentação que a comprova, está ainda por estudar ao pormenor 

de perceber se a práxis não teve cambiantes que possam fazer 

mudar algumas conclusões, como a que celebriza a posição de 

Paulo VI quando em 1967, precisamente em a Fátima, se demarca 

da política ditatorial que em Portugal se vivia52). 

O estudioso de Fátima percebe ainda que a temática se inscreve, 

nalguns círculos, na história que se deseja ignorar53, estratégia 

académica que permite criar silêncios e, com estes, não-temas. É o 

tema que poderia, com as palavras já usadas pela chamada 

ñNouvelle Histoireò, definir-se como ñA memória, e o que ela 

esqueceò54, capítulo sobre a seletividade dos momentos que a 

sociedade guarda ou descarta ou, em dado momento, quer ou não 

resgatar. 

Assim acontece com o fenómeno da Cova da Iria, daqui 

derivando o facto de transformar Fátima num verdadeiro tabu 

académico, tabu que, inclusivamente, tem dupla face (uma a partir 

dos próprios agentes da religião e outra relacionada com o clássico 

prurido das academias). Verdadeiramente, tendem as academias a 

considerar que os assuntos ligados ao mundo da religião devam ser 

tomados como ilegítimos para estudo. Por outro lado, a descon-

fiança eclesiástica sobre as temáticas da religiosidade popular leva 

ao menosprezo, firmado, ademais, na justificação através da 

análise dos videntes, normalmente rotulados de indivíduos 

 
52 Procurámos acrescentar alguns elementos ao que Bruno Cardoso Reis indica 

como causas da falta de estudos sobre Fátima: Bruno Cardoso Reis, 

Historiografia sobre Fátima, estudo supracitado, p. 245-252 (249-250).  
53 Cf. Marc Ferro, Os tabus da História, Lisboa, Editorial Teorema, 2006, p. 

126 (edição portuguesa da obra de 2002). 
54 Georges Duby e Guy Lardreau, Diálogos sobre a Nova História, Lisboa, 

Publicações Dom Quixote, 1989, p. 61-74 (edição portuguesa da obra de 1980). 
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apartados da seleta sociedade do pensamento (fixando-se na falta 

de cultura e de inteligência dos protagonistas videntes e dos crentes 

dados à instrumentalização), o que leva a inscrever o tema entre os 

que só podem ser tomados por investigadores informados da 

evolução epistemológica da ñNouvelle Histoireò, linha de 

pensamento que revolucionou as correntes de pendor positivista 

que estudavam apenas as chamadas elites e afastavam dos livros a 

grande maioria dos habitantes de cada conjuntura histórica. Este 

afastamento que, como se observa, tem vários cultores, por vezes 

dicotómicos na forma de pensar, concretiza o enunciado de que «o 

tabu [se] aproxima [...] do mito»55. 

Na mitificação se insere ainda o que, com um dos mais atentos 

observadores do século XX, poderíamos designar de ñA Ilusão 

Realistaò, expressão que procura traduzir o medo de estudar o 

passado e de promover a legitimação do que se quer evitar56. E 

tantos outros aspetos poderiam ser referenciados como inibidores 

de estudos sobre Fátima, como são a propensão para a chamada 

ñpetite histoireò, normalmente desvalorizada e repelidora de alguns 

estudiosos, a propensão para a biografia comprometida e para a 

construção de florilégios, a potenciação de uma história local 

construída com artesania e sem a imprescindível relação entre os 

conceitos de micro e de macro-história e ainda a sua especial 

vocação para a criação de temas que apelidaremos de temas-

fetiches, proporcionando um verdadeiro óvoyerismoô pseudo-

académico, no culto do pormenor, no culto pela explicação racional 

do que é da ordem do mistério, no culto por construir universos 

explicativos normalmente espetaculosos, no culto por querer ter 

acesso ao que ainda é reservado, no culto por ser o primeiro a 

publicar um documento que nunca ninguém viu... 

Estas enfermidades levam, normalmente, a uma cadeia discursi-

va que, embora contribua para o já referido mercado livreiro, do 

ponto de vista científico apenas interessam como meta-informação, 

 
55 Cf. Marc Ferro, Os tabus da História, supracitado, p. 21. 
56 Cf. Umberto Eco, Sobre os espelhos e outros ensaios, Lisboa, Difel, 1989, 

p. 61. 
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isto é, como lugares de pensamento daqueles que escreveram e, por 

isso, forma de avaliar tantos prismas sobre um assunto. 

Normalmente desinformados dos contextos vários que as ciências 

humanas tomam, estes textos afastam-se de uma análise 

contextualizada do universo científico. 

Talvez seja por isso que no grande comentário teológico Joseph 

Ratzinger pretenda resolver ð não sabemos se com todo o sucesso 

ð o problema a partir do exercício de sintetizar alguns pontos 

sobre estas aparições, dando grande importância ao sujeito e à sua 

forma de interpretar, consoante o seu ñeuò e a ñsua circunstânciaò, 

para nos servirmos da conhecida sentença de José Ortega y Gasset 

(1883-1955)57. De facto, na cadeia que possa ser estabelecida a 

partir dos verbos ñouvirò, ñnarrarò, ñlerò e ñinterpretarò, deve haver 

lugar para observar o que poderíamos chamar de pré-existência, 

conceito das ciências do património que procuram, na 

Arqueologia, a casa segura para as explicações dos muros que se 

veem erguidos (uns dentro da norma e outros que escapam ao 

cânone). Também na ação humana há pré-existências, pelo que 

existirá um outro verbo indubitavelmente prévio aos verbos que 

têm guiado o itinerário desta reflexão ou, se quisermos, um verbo 

que pode vir até a significar, em sentido fino (quase o diríamos com 

o sentido de vocábulo específico), cada uma destas ações que, 

afinal, perseguem, como objetivo máximo, o ato de comunicar. 

Introduzamos, assim, o verbo ñtraduzirò, não apenas no senti-

do mais imediato que a definição dicionarística lhe atribui, mas 

antes a partir das páginas que o filósofo escreve quando, a partir da 

sentença de Rudolf Steiner (1861-1925) que fixara «compreender 

é traduzir». Com o propósito de encontrar um discurso que auxilie 

quem se pretende abeirar da ação de três crianças que se veem na 

necessidade de ñtraduzirò o que haviam compreendido, abramos 

um livro intitulado ñSobre a traduçãoò, escrito por Paul Ricoeur 

 
57 Sobre a máxima que aparece, pela primeira vez, em Meditaciones del 

Quixote (1914), veja-se José Mauricio de Carvalho, O conceito de circunstância 

em Ortega y Gasset, em Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, EDUFSC, 

vol. 43, n.º 2, outubro de 2009, p. 331-345. 
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(1913-2005) nos anos 90 do século XX;  encontraremos as 

dificuldades que mais podem perturbar a ordem do discurso: «a 

propensão da linguagem para o enigma, o artifício, o hermetismo, 

o secreto, em suma, para a não-comunicação»58; encontraremos, 

outrossim, uma chave que resolve essa dificuldade: «como fazem 

os tradutores? [...] substituindo a alternativa paralisante ð 

traduzível óversusô intraduzível ð pela alternativa fidelidade 

óversusô traição». Ainda não plenamente satisfeito, Ricoeur, 

consciente de «que a prática da tradução continua a ser uma 

operação arriscada que anda permanentemente à procura da sua 

teoria», denuncia «[...] o paradoxo, dissimulado sob o dilema 

prático entre fidelidade e traição: uma boa tradução só pode visar 

uma equivalência presumida, não baseada numa identidade de 

sentido demonstrável, uma equivalência sem identidade. [...] 

Apliquemos a expressão ñconstruir comparáveisò à tradução»59. 

Bem pode aplicar-se esta expressão à forma de dizer Fátima, 

desde logo à forma que encontramos nos seus documentos fun-

dacionais, nos quais se inicia esse ñconstruir comparáveisò: «mais 

branco que se fôra de neve, que o sol tornava transparente como se 

fora de cristal e dôuma grande beleza»60; «uma luz mais branca que 

a neve, com a fórma dôum jovem transparente, mais brilhante que 

um cristal atravessado pelos raios do sol»61; «vimos sôbre uma 

carrasqueira, uma Senhora vestida tôda de branco, mais brilhante 

que o sol, espargindo luz, mais clara e entensa que um copo de 

cristal, cheio dôágua cristalina atravessado pelos raios do sol mais 

ardente»62. 

Para o drama da exigência da fidelidade ao discurso que se 

pretende traduzir, Ricoeur procura um binómio: «a equação 

 
58 Paul Ricoeur, Sobre a Tradução, Lisboa, Cotovia, 2005, edição portuguesa 

da obra de 2004, p. 51. 
59 Idem, p. 63-64. 
60 Lúcia de Jesus, Memórias, edição crítica de Cristina Sobral, Fátima, 

Santuário de Fátima, 2016, p. 151 (Segunda Memória). 
61 Lúcia de Jesus, Memórias, supracitado, p. 226 (Quarta Memória). 
62 Idem, p. 229. 
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ñcompreender é traduzirò fecha-se então sobre a relação de si con-

sigo mesmo, no segredo em que reencontramos o intraduzível, que 

julgámos ter posto de parte, beneficiando o par fidelidade/traição. 

Reencontramo-lo no trajeto da promessa da fidelidade mais 

extrema». Não pensaria em Fátima o Filósofo, mas em qualquer 

discurso que, pelo menos em tese, está votado ao hermetismo, 

sendo que Fátima é, desde a primeira hora e pelas razões 

amplamente divulgadas, lugar de experiência do sagrado, por 

conseguinte, lugar de separação e de segredo. Há, portanto, que 

estabelecer essa fidelidade refletida nas palavras do pensador: 

«Mas fidelidade a quem ou a quê? Fidelidade à capacidade da 

linguagem para preservar o segredo contra a sua propensão para o 

trair. Fidelidade desde logo a si mesmo, mais do que a outrem»63. 

Mais que a qualquer outra figura da história de Fátima, estas 

palavras aplicam-se de forma clara a Lúcia de Jesus, que a 

investigação só pode proclamar como tradutora fiel (se não puder 

dizê-lo pelas razões já evocadas relacionadas com a cultura cien-

tífica arreligiosa, há de proclamá-lo como imagem relativa a si 

própria). Leiamos essas palavras novamente, aplicadas a Lúcia: 

«fidelidade a quem ou a quê? Fidelidade à capacidade da 

linguagem para preservar o segredo contra a sua propensão para o 

trair. Fidelidade desde logo a si mesmo [Lúcia de Jesus], mais do 

que a outrem»64. 

E assim parece poder ler-se toda a história da história da Cova 

da Iria, em que homens e mulheres procuraram traduzir o 

fenómeno: eis a história multicolor de Fátima, ou melhor, das suas 

leituras, como multicolor é o manto daquela que, na áulica cena, a 

pena do salmista descreve65. Nessa história, parece ter havido 

legitimidade para qualquer investigador poder ouvir, narrar, ler e 

interpretar. Mas parece também ter havido uma imposição de 

 
63 Paul Ricoeur, Sobre a Tradução, obra supracitada, p. 52. 
64 São múltiplos os exemplos que mostram Lúcia a ser incitada a renunciar à 

verdade que defendia e outros tantos que a mostram a defender a verdade com 

militância e tenacidade, ciente de que era, verdadeiramente, tradutora fiel. 
65 Abra-se o Livro dos Salmos no n.º 44, 15. 
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embargo de alguns destes verbos a uma pessoa em concreto: Lúcia 

de Jesus. Reconhecem os estudiosos a Lúcia o estatuto de poder 

ouvir, narrar, ler e interpretar? 

Queira ou não o investigador, a História não é uma construção 

de gabinete, mas fruto da interação humana, pelo que também a 

Lúcia a História conferiu o papel de ouvir, narrar, ler e interpretar. 

Embora sempre tenha assumido que a sua função não era a de 

interpretar, na lógica do que é expectável das figuras da Igreja que 

escolhem um caminho de submissão à comunidade a que se 

votam, desde cedo foi chamada a validar interpretações, o que 

aconteceu, igualmente, até aos últimos dias da sua vida, como se 

comprova, sobremaneira, pelo episódio da publicação da terceira 

parte do Segredo. Até porque, como concluímos, ñtraduzirò 

traduz ñouvirò, ñnarrarò, ñlerò e ñinterpretarò. Falamos do que 

Alonso já havia sintetizado ao referir o papel de Lúcia «com 

funções hermenêuticas»66, papel que obrigatoriamente terá de 

colocar de parte a clássica crítica de duas Fátimas, pois a Lúcia 

criança não é mais verdadeira do que a Lúcia adulta (a uma e a 

outra terá de efetuar-se a avaliação com os instrumentos cientí-

ficos que venham a ler Fátima na pluralidade das suas cores). 

Não sabemos se Lúcia estaria a pensar em algum investigador 

que um dia pudesse estar num congresso, porventura sobre Fátima. 

Sabemos, no entanto, que o investigador consegue demonstrar 

como a vidente tinha claro sentido histórico e como, a acreditar no 

seu testemunho, o hierarquizava relativamente ao que tinha como 

mais importante. Terminemos com o seu cálamo, que em 28 de 

julho de 1969 escrevia a uma das mais importantes figuras da 

difusão de Fátima, através dessoutra viagem ð também ela 

merecedora de longa narração, leitura e interpretação ð que foi a 

viagem da Virgem Peregrina de Fátima: 

 

 

 

 
66 Joaquín María Alonso, estudo supracitado, p. 53 e seguintes. 
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«Querida Maria Teresa  

Pax Christi  

 

Escrevo-lhe hoje para não ficar preocupada pensando que as 

suas cartas se perderam, recebi-as ontem, foram-nos enviadas pela 

Madre Prioresa de Fátima, ï e sabe como? ï A Maria Teresa poz a 

direcção muito bem para mim, mas em vez de Coimbra, poz Fátima 

e foram para esse Carmelo ï isto nas duas, ï na primeira que não 

tráz data nem se lhe conhece a do Carimbo, apenas o pequeno 

postal tráz a data do dia 13-7-69, ï a segunda, o cartão também não 

tem data, mas o carimbo é o do dia 20 do 7-69. Se no futuro, estas 

cartas vierem a cair nas mãos de alguns historiadores para os quais 

tudo o que aparece escrito tem de ser matemáticamente certo, vão 

afirmar que nesta data eu estive em Fátima visto que para lá, uma 

pessoa amiga, que sabia bem onde me encontrava, endereçou as 

cartas, e é assim que se escreve a história... mas o que importa é o 

Céu!»67. 

 
67 Arquivo do Santuário de Fátima, Espólio Maria Teresa Pereira da Cunha, 

Carta de Lúcia a Maria Teresa Pereira da Cunha, Coimbra, 28-31de julho 1969. 



 



 

 

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  

CRÍTICA  DE FÁTIMA  (1917-1930) 
________________ 

LUCIANO COELHO CRISTINO 

 

 

Introdução 

 

O projeto da Documentação Crítica de Fátima, para a edição 

científica dos documentos relacionados com os acontecimentos da 

Cova da Iria, Fátima, em 1917, com a evolução do Santuário, nesse 

lugar, e com a expansão da mensagem, em Portugal e no mundo 

inteiro, já estava presente no pensamento do bispo da restaurada 

diocese de Leiria. D. José Alves Correia da Silva (1920-1957), no 

ano de 1955, fundou o Museu-Biblioteca do Santuário de Fátima. 

O seu sucessor, D. João Pereira Venâncio (1958-1972, +1985), a 

25 de julho de 1966, publicou uma Carta Pastoral sobre o 

cinquentenário das aparições de Fátima e da restauração da 

diocese de Leiria ï 1917-1918, na qual, relativamente a Fátima, 

decidiu preparar uma história crítica das mesmas aparições e da sua 

mensagem, para satisfazer devidamente as justas exigências da 

memória histórica e da pastoral, que, há muito, reclamavam uma 

indispensável edição de textos. Encarregou dessa tarefa o Padre 

Doutor Joaquín María Alonso, claretiano espanhol (1913-1981). 

Este professor de teologia e de mariologia dedicou-se a essa tarefa, 

durante quinze anos de trabalho árduo. Perante os vários 

condicionalismos surgidos, o Reitor do Santuário, Padre Dr. 

Luciano Gomes Paulo Guerra, em 1983, sugeriu ao terceiro bispo 

de Leiria, D. Alberto Cosme do Amaral (1972-1993, +2005), para 

solicitar à direção da Faculdade de Teologia da Universidade 

Católica Portuguesa, através do Centro de Estudos de História 

Religiosa, o patrocínio científico para a retomada do projeto. 
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Aceite essa proposta, foi constituída, mais tarde (1985), uma 

comissão científica, formada por professores de várias universi-

dades portuguesas, presidida por D. José da Cruz Policarpo, bispo 

auxiliar de Lisboa e então diretor da Faculdade Teologia. Depois 

de este ter sido nomeado Reitor da Universidade Católica, a 

presidência desta Comissão transitou sucessivamente para os 

diretores da mesma Faculdade de Teologia, Doutores Manuel 

Isidro Araújo Alves e João Duarte Lourenço. Foi atribuído ao 

Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima o trabalho de 

preparar a documentação a editar. Como primeira decisão, a 

comissão científica resolveu que fosse empreendida, em primeiro 

lugar, uma obra documental, intitulada Fatimae Monumenta 

Historica, elaborada com o máximo rigor crítico, e que se 

estudasse a possibilidade de editar a obra deixada pelo Doutor 

Alonso, Fátima: Estudios críticos, depois de uma revisão que fosse 

julgada necessária. Foi resolvido iniciar a obra com a documenta-

ção do primeiro ano das aparições (1917-1918). Posteriormente, 

determinar-se-ia o critério a seguir, relativamente à documentação 

dos anos seguintes. Estabelecidas as normas de edição, reiniciou-

se o trabalho com a leitura, estabelecimento do texto, introduções 

e notas dos documentos de 1917, já inventariados anteriormente ou 

entretanto aparecidos. Perante a impossibilidade de apresentar toda 

a documentação de 1917-1918, e pretendendo-se dar apoio às 

atividades de caráter científico e pastoral, programadas para o 75.º 

aniversário das aparições (1992), pareceu pertinente iniciar uma 

outra série, intitulada Documentação Crítica de Fátima. O projeto 

começou a concretizar-se, finalmente, em agosto desse ano, com a 

edição do primeiro volume, dedicado aos Interrogatórios aos 

videntes (1917). O segundo volume foi editado em 1999, Processo 

Canónico Diocesano (1922-1930). Seguiram-se 12 tomos, em três 

volumes, correspondentes a três períodos cronológicos: vol. III  

(Das aparições ao Processo Canónico Diocesano, 1917-1922), em 

três tomos; vol. IV (Do início do Processo Canónico Diocesano à 

criação da capelania, 1922-1927), em quatro tomos; vol. V (Da 
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criação da Capelania à Carta pastoral de D. José, 1927-1930), em 

seis tomos. 

 

Volume I ï Documentação Crítica de Fátima ï Interrogatórios 

aos videntes ï 1917. Fátima: Santuário de Fátima, agosto de 1992, 

XX-443 páginas.  

A introdução deste volume é da autoria do Padre Dr. Luciano 

Coelho Cristino, diretor do Serviço de Estudos e Difusão, que 

historia as preocupações dos bispos de Leiria para assegurar uma 

história crítica de Fátima. 

Este volume insere os interrogatórios a várias pessoas: Padre 

Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima (seis interrogatórios); 

Padre Dr. Manuel Nunes Formigão (nove interrogatórios e um 

estudo psicológico sobre os videntes), Dr. Carlos de Azevedo 

Mendes (um interrogatório, inserido numa carta à sua noiva e numa 

carta a um seu irmão). Os editores da Documentação Crítica de 

Fátima resolveram abrir dois números para os interrogatórios, 

feitos à vidente Lúcia, a 11 de agosto, e entre 13 e 15 do mesmo 

mês, por Artur de Oliveira Santos, administrador do concelho de 

Vila Nova de Ourém, embora não se conheçam exatamente os 

textos; Padre António Santos Alves, pároco das Cortes, Leiria (dois 

interrogatórios); Padre José Ferreira de Lacerda, pároco de 

Milagres, Leiria, e os artigos publicados em ñO Mensageiroò, de 

que foi fundador e diretor (sete documentos); Joaquim Gregório 

Tavares, de Tomar (um testemunho e um artigo de jornal). Neste 

primeiro volume, são publicados também os inquéritos vicariais de 

Porto de Mós e de Ourém, sobre o dia 13 de outubro de 1917 

(datados de outubro a dezembro de 1917), e também o processo 

paroquial de Fátima (que se prolongou até abril de 1919), e uma 

descrição da igreja paroquial de Fátima. Ao todo, 59 documentos. 

Esgotada a primeira edição do primeiro volume, saiu, em 

novembro de 2013, uma segunda edição. Em relação à primeira 

edição de 1992, fez-se nova leitura dos documentos e corrigiram-

se os erros. A Reitoria do Santuário de Fátima, ouvido o Conselho 

de Diretores de Serviço, decidiu, desde 1 de janeiro de 2012, adotar 
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o novo ñAcordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990ò, nas 

edições da sua responsabilidade. Por isso, as introduções, normas 

de edição, siglas, abreviaturas, sumários, apara-to crítico, notas e 

índices desta segunda edição seguem o referido acordo. 

(Documentação Crítica de Fátima ï I ï Interrogatórios aos 

videntes ï 1917, 2.ª edição, novembro de 2013, 413 páginas). 

 

Volume II  ï Documentação Crítica de Fátima ï Processo 

canónico diocesano (1922-1930). Fátima: Santuário de Fátima, 

dezembro de 1999, 387 páginas.  

Em 1999, foi editado o segundo volume da Documentação 

Crítica de Fátima, com todos os documentos do processo canónico 

diocesano, começado em 3 de maio de 1922, com a provisão 

episcopal de D. José Alves Correia da Silva, e só terminado com a 

Carta Pastoral sobre o Culto de Nossa Senhora da Fátima do 

mesmo Bispo D. José, a 13 de outubro de 1930. 

A introdução deste volume é do Padre Doutor José Geraldes 

Freire, membro da comissão científica, que estuda desenvolvida-

mente o processo canónico diocesano: depoimentos preliminares; 

diocese restaurada de Leiria; processo canónico diocesano das 

aparições de Fátima; sumário dos acontecimentos relacionados 

com as aparições de Fátima, desde 1917 até à sua aprovação em 

1930; pensamento e ação de D. José Alves Correia da Silva, Bispo 

de Leiria (1920-1930); carta pastoral de D. José de 1930, 

declarando dignas de crédito as visões dos pastorinhos em 1917 e 

autorizando oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima; as 

curas extraordinárias; conclusão final: «A pastoral A Providência 

Divina, de 13 de Outubro de 1930, revela, pois, perfeitamente, a 

argumentação, os factos credíveis, a justificação teológica, os 

elementos fundamentais da mensagem que D. José de há anos 

conhecia e que torna agora públicos, confirmando com a sua 

autoridade episcopal e realidade das aparições e a legitimidade do 

culto a Nossa Senhora de Fátima». 

Os documentos deste segundo volume começam com a 

provisão de nomeação de uma comissão canónica, com o pedido a 
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toda a gente que testemunhe se vê nos acontecimentos de 1917, 

«qualquer exploração, superstição, doutrinas ou coisas depri-

mentes para a nossa Santa Religião». Conclui que a Igreja tem sede 

da verdade. Se os factos atribuídos a Fátima «são falsos, 

conveniente é que descubra a sua falsidade». A comissão teve a sua 

primeira reunião no dia seguinte e a segunda em 5 de abril de 1923 

(nomeadamente, decidiu-se a publicação do mensário ñVoz da 

Fátimaò, que se iniciou a 13 de outubro de 1922). A comissão, entre 

os dias 26 e 30 de setembro de 1923, ouviu Manuel Pedro Marto e 

Olímpia de Jesus, pais de Francisco e de Jacinta Marto; Maria 

Rosa, mãe de Lúcia de Jesus (o pai já tinha falecido); e outras 

pessoas mais ligadas aos acontecimentos: José Alves, Maria dos 

Santos ou Carreira e Manuel António de Paula. A 8 de julho de 

1924, ouviu a vidente Lúcia, na cidade do Porto. Em aditamento 

deste volume, recolheram-se os testemunhos de Inácio António 

Marques (23 de novembro de 1922, publicado em 13 de dezembro 

desse ano, na ñVoz da Fátimaò) e do Dr. Carlos de Azevedo 

Mendes (13 de setembro de 1927). Nos documentos finais, foi 

publicado o relatório sobre os acontecimentos de 1917 (13 e 14 de 

abril de 1930) e a aprovação desse relatório (14 de abril de 1930). 

A carta pastoral sobre o culto a Nossa Senhora da Fátima (13 de 

outubro de 1930) conclui este processo, com duas declarações: «1.º 

- declarar como dignas de crédito as visões das crianças na Cova 

da Iria, freguesia de Fátima, desta Diocese, nos dias 13 de maio a 

outubro de 1917; 2.º - permitir oficialmente o culto de Nossa 

Senhora de Fátima». Juntaram-se, neste volume, 17 casos de curas 

extraordinárias referidas no relatório da comissão canónica 

diocesana. Acrescentam-se um índice analítico e um índice geral. 

 

Volume III  ï Das Aparições ao Processo Canónico Diocesano 

(1917-1922) 

Tomo 1 (27 de maio de 1917 ï 12 de maio de 1918). Fátima: 

Santuário de Fátima, dezembro de 2002, 909 páginas. 

Ainda antes da publicação dos dois primeiros volumes 

temáticos, a comissão científica resolveu retomar o projeto da 
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edição crítica dos documentos seriados cronologicamente. Assim, 

o primeiro tomo foi apresentado por D. Serafim de Sousa Ferreira 

e Silva, Bispo de Leiria-Fátima (1993-2006), refere as várias 

pessoas que, ao longo dos anos, trabalharam ou colaboraram neste 

projeto: o Padre Doutor Joaquín María Alonso; o Padre Doutor 

José Geraldes Freire; os membros das diversas comissões 

científicas; os superiores da Província Bética da Congregação dos 

Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria; os superiores 

da Província Portuguesa da Companhia de Jesus; os proprietários 

e responsáveis de diversos arquivos e muitas outras pessoas que, 

em diversas épocas, doaram documentos ou os puseram à 

disposição do Santuário de Fátima; os membros das várias 

comissões científicas; e todos os que fizeram parte dos grupos de 

trabalho dos diversos projetos, nomeadamente, o Serviço de 

Estudos e Difusão, do Santuário de Fátima, ou com este 

colaboraram. São editados, neste tomo, todos os documentos desde 

maio de 1917 a maio de 1918. 

A introdução é da autoria do Padre Doutor António Teixeira 

Fernandes, membro da comissão científica: «As correntes asso-

ciadas, do republicanismo, da maçonaria e do livre pensamento, 

servindo-se da escola e dos meios de comunicação social, desen-

volvem esforços no sentido de dissolver as tradicionais visões do 

mundo e de moldar a vida do homem segundo coordenadas 

estritamente seculares. O processo de desencantamento do 

universo existencial é prosseguido em diversas frentes. Se a nível 

jurídico-político se havia alcançado, em 1911, a separação da 

Igreja do Estado, a mentalidade geral da população portuguesa 

seguia a lei da inércia. A mudança de mentalidades não se obtém 

por decreto. As Aparições de Fátima, ocorridas entre 13 de maio e 

13 de outubro de 1917, vêm criar o contexto para o grande 

confronto entre a religião e as forças que se lhe opunham, agora 

travado a nível social e cultural. A luta transfere-se do campo 

jurídico e político para a esfera das mentalidades. Na questão 

religiosa se concentram as contradições que, na época, 

atravessavam a sociedade portuguesa [é]. Os acontecimentos da 
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Cova da Iria proporcionam o aparecimento, em jornais e revistas, 

de um corpus documental extremamente abundante nos diversos 

elementos que, não raro, se converte em corpus ódoutrinalô. O 

acervo informativo é constituído por reportagens, depoimentos, 

textos de carácter doutrinário, tomadas de posição de protesto e de 

contraprotesto, correspondência trocada desde julho de 1917, entre 

pessoas particulares, cartas de militares a cumprir o serviço militar 

em França dirigidas ao pai da Lúcia a solicitar informações sobre 

as Aparições, e algumas outras do espaço nacional enviadas à 

própria Lúcia e ao Dr. Manuel Nunes Formigão. Trata-se de um 

manancial rico de informação que provoca e alimenta uma 

polémica, em que se envolvem diversas correntes de pensamento 

[é]. O acervo documental que se dá a conhecer é bem a expressão 

do confronto das mentalidades e das representações sociais 

dominantes na época. Fátima converte-se em palco onde se 

desenvolve o conflito entre a Igreja e o Estado, entre a fé e a 

ciência, entre as diversas modalidades de realização do progresso 

e as formas de fazer cumprir a nação. Ao leitor atento se oferecem 

os materiais que possibilitam tal compreensão, com a riqueza e o 

colorido próprios da linguagem do tempo». 

Há uma nota explicativa, normas de edição, elenco dos arquivos 

e fundos documentais mais importantes, índice analítico e índice 

cronológico e tipológico. Os 49 documentos, já editados no 

primeiro volume, são simplesmente referenciados. Os documentos 

são distribuídos assim: 70 cartas e bilhetes-postais, 1 folheto, 27 

fotografias e estampas, 1 interrogatório, 3 notas ou apontamentos, 

13 documentos de caráter oficial, 246 artigos de publicações 

periódicas, 15 testemunhos ou depoimentos. São dispostos por 

ordem cronológica de redação ou impressão. Cada documento é 

referenciado por um número contínuo, a data, a localidade da 

redação ou impressão, um breve sumário, a tradição textual 

(original, cópias, arquivo onde se conservam) e referências 

bibliográficas. 

Os documentos são publicados na íntegra (à exceção dos artigos 

de imprensa que transcrevem artigos anteriores), com a ortografia 
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original. Todos os documentos têm aparato crítico e notas 

históricas e filológicas. Entre as fotografias, são de destacar: as 

primeiras fotografias que foram tiradas, no dia 13 de julho de 1917, 

junto da igreja paroquial de Fátima; a mais conhecida fotografia 

dos três pastorinhos, poucos dias antes de 13 de outubro de 1917, 

em Aljustrel; as de Judah Ruah, que acompanhou o jornalista 

Avelino de Almeida, de ñO Séculoò, à Cova da Iria. 
 

Tomo 2 (13 de maio de 1918 ï 5 de agosto de 1920). Fátima: 

Santuário de Fátima, maio de 2004, 451 páginas. 

A introdução é do Padre Doutor Carlos Moreira Azevedo, 

presidente da comissão científica: «Os testemunhos acerca do 

avanço corajoso de algumas personagens, que não esperam pela 

confirmação eclesiástica para marcar terreno e revelar a sua con-

fiança na verdade espiritual dos fenómenos ocorridos, estão agora 

à disposição dos historiadores para uma interpretação quer 

teológica, quer factual, a nível da gestão do evento religioso e da 

mentalidade de quem promoveu a sua imediata divulgação. Afinal, 

foi este sensus fidei, esta intuição com base popular um factor de 

peso para quem teve de discernir sobre a autenticidade dos 

fenómenos místicos». 

Este tomo inclui os documentos desde 13 de maio de 1918 até à 

entrada de D. José Alves Correia da Silva, a 5 de agosto de 1920. 

Neste período, faleceu o vidente Francisco Marto (4 de abril de 

1919) e a vidente Jacinta (20 de fevereiro de 1920); foi construída 

a Capelinha das Aparições (26 de abril de 1919); foi entronizada a 

imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Capelinha das 

Aparições (13 de junho de 1920). São editados neste tomo: 116 

cartas, 22 documentos de caráter oficial, 11 notas ou apontamentos, 

44 artigos ou correspondências em publicações periódicas e 5 

testemunhos ou depoimentos. Juntam-se três índices: cronológico 

e tipológico, analítico e geral. 
 

Tomo 3 (6 de agosto de 1920 ï 2 de maio de 1922). Fátima: 

Santuário de Fátima, outubro de 2005, 462 páginas. 
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A introdução deste tomo é devida ao Padre Doutor David 

Sampaio Barbosa, membro da comissão científica: D. José Alves 

Correia da Silva «teve a dita de encontrar homens e mulheres que 

agarraram com razoável entusiasmo os desafios que a Cova da Iria 

ia colocando; observou, intuiu e compreendeu estar perante 

realidades que pediam reflexão e estudo sistemático em ordem a 

um possível pronunciamento autorizado sobre a credibilidade ou 

não dos acontecimentos de 1917. Uma comissão canónica 

constituída e nomeada para o efeito será a instância própria para 

emitir parecer fundado, a ser presente ao bispo da diocese. [é] A 

totalidade dos documentos permite aquilatar das razões que 

levaram a autoridade eclesiástica a pronunciar-se positivamente 

pela credibilidade dos acontecimentos de Fátima de 1917». 

Este tomo 3.º recolhe toda a documentação produzida entre 6 de 

agosto de 1920 e 2 de maio de 1922, isto é, desde a tomada de posse 

de D. José Alves Correia da Silva e a véspera da data da provisão 

episcopal, ñEntre todas as provasò, a abrir o processo canónico 

diocesano para averiguação dos factos ocorridos em 1917. Inclui 

um total de 228 documentos, entre os quais 147 cartas, 22 docu-

mentos de caráter oficial, 12 notas ou apontamentos, uma memória, 

44 artigos ou correspondências em publicações periódicas, um 

testemunho ou depoimento e um livro. Juntam-se sete gravuras em 

apêndice. Neste período, vários acontecimentos levaram à 

produção de vários documentos: as primeiras intervenções do novo 

bispo, em relação à Cova da Iria; a ida da vidente Lúcia para a 

cidade do Porto; as primeiras cartas desta à sua mãe; o seu primeiro 

documento autógrafo, redigido a 5 de janeiro de 1922, sobre os 

ñAcontecimentos de 1917ò; a dinamitação da primeira capelinha, 

na madrugada de 6 de março de 1922. 
 

Volume IV ï Do Início do Processo Canónico Diocesano à 

Criação da Capelania (1922-1927) 

Tomo 1 (3 de maio - 12 de outubro de 1922). Fátima: Santuário 

de Fátima, maio de 2006, 489 páginas. 

A introdução é da autoria do Padre Doutor António Teixeira 

Fernandes: «O regime político instituído em 1910 sofria já de 
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alguma turbulência, com as correntes partidárias adentro do 

republicanismo a digladiarem-se entre si. Alguns movimentos que 

apostavam na mudança de mentalidades mantinham certa vitali-

dade. Após a separação do Estado da Igreja, parecia pretender-se 

promover um distanciamento da sociedade da esfera da religião. A 

luta que acompanha o desenrolar dos eventos parece indiciar a 

separação da sociedade civil  da comunidade religiosa, ainda 

contida durante tempos ulteriores. O que se pretendia efetuar por 

via ideológica e doutrinal as sociedades contemporâneas parecem 

estar em vias de realizar de modo factual. Este pode ser decerto um 

dos indicadores da importância das aparições para a sua época». 

Este tomo inclui documentos entre 3 de maio de 1922 e 12 de 

outubro do mesmo ano, véspera do aparecimento do jornal ñVoz 

da Fátimaò. São editados 192 documentos: 52 cartas, 12 docu-

mentos de caráter oficial, duas notas ou apontamentos, um teste-

munho, um pequeno opúsculo, três fotografias avulsas (além das 

gravuras que acompanham as reportagens jornalísticas) e 121 

artigos saídos em publicações periódicas. Entre as cartas, sublin-

ham-se quatro da vidente Lúcia, educanda do Instituto do Vilar, no 

Porto, à sua mãe, e uma ao seu irmão Manuel, e entre o Bispo de 

Leiria e o Padre Dr. Manuel Nunes Formigão, o Padre Faustino 

Jacinto Ferreira, vigário de Ourém; e outros. São publi-cadas 

também mais algumas escrituras dos terrenos da Cova da Iria. 

 

Tomo 2 (13 de outubro de 1922 - 12 de outubro de 1924). 

Fátima: Santuário de Fátima, fevereiro de 2007, 613 páginas. 

Na apresentação, D. António Augusto dos Santos Marto, novo 

Bispo de Leiria-Fátima (desde 2006), descreve o período que 

abarca a obra: «É-nos assim apresentada uma etapa signifi-cativa 

do ñprocesso de receçãoò do acontecimento de Fátima na Igreja, na 

sociedade e na cultura em Portugal. Trata-se de um processo 

turbulento que oscila entre o acolhimento entusiasta, por parte dos 

fiéis, e a rejeição agressiva, por parte da ideologia jacobina e anti-

clerical, o que tornou Fátima num ñcaso políticoò. E no meio deste 

confronto, sobressai a prudência serena da hierarquia da Igreja». 
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Sobre esta prudência da hierarquia de Igreja, D. António Marto 

afirma que a Igreja atuou prudentemente, com uma «sabedoria 

milenar de quem não canoniza, nem anatematiza, até se decantar a 

verdade». 

A Prof. Doutora Zília Osório de Castro, membro da comissão 

científica, revela, na introdução, que, através do material publicado 

neste tomo, se verifica que «as aparições suscitaram 

maioritariamente discursos de exclusão, de feição positiva e de 

feição negativa, isto é, de apoio e de rejeição». A hierarquia 

eclesiástica agia com prudência. «Prudência seria a palavra de 

ordem, o que não significava desinteresse, nem desatenção, nem 

afastamento». A obra revela também que a imprensa teve um 

caráter incontornável, com o tornar conhecidas as procissões e as 

cerimónias realizadas. Por esta documentação, «pouco ou nada se 

sabe» da reação de Lúcia, uma vez que a publicação apenas integra 

seis cartas desta, dirigidas à família. 

Neste tomo são publicados 26 documentos de caráter oficial, 

140 cartas, dez notas ou apontamentos, quatro testemunhos, um 

livro e 96 artigos ou correspondências em publicações periódicas. 

 

Tomo 3 (13 de outubro de 1924 ï 31 de dezembro de 1925). 

Fátima: Santuário de Fátima, outubro de 2007, 639 páginas. 

O Prof. António Teixeira Fernandes, na conclusão da introdu-

ção a este tomo, diz: «O Estado desenvolvia uma política antire-

ligiosa, permeada de agressividade e de violência. A sua inspi-

ração vinha-lhe das correntes ideológicas então dominantes, 

nomeadamente nos sectores políticos. Na época em análise, Fátima 

serve de palco e de detonador do despertar da consciência católica. 

Talvez entre os bispos e a massa da população, na sua maioria 

confessadamente cristã, não houvesse uma verdadeira 

comunicação. A voz e o apelo dos bispos pouca eficácia teria sem 

a existência de uma verdadeira cultura de Igreja. Parecia todavia 

aproximar-se o fim da sua grande e longa travessia do deserto, 

naqueles tempos conturbados, servindo Fátima de factor do 

despertar da responsabilidade dos cristãos, no entusiasmo e no 
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calor de uma anunciada primavera para a Igreja que se esperava 

não fosse sufocada ou traída». Dois diários católicos de Lisboa, ñA 

Épocaò e ñNovidadesò, dedicam largo espaço a este assunto. Neste 

contexto se insere também o relatório do delegado do governo 

sobre a peregrinação de Fátima e seus antecedentes, assinado por 

Artur de Oliveira Santos, e datado de 31 de outubro de 1924, a que 

se juntam outros documentos relacionados. 

Os artigos do jornal ñVoz da Fátimaò não são editados nesta 

obra. Faz-se apenas uma referência aos títulos dos artigos, 

acompanhada de um breve sumário. Documentos de grande 

importância deste tomo são os que se referem à entrada de Lúcia 

na Congregação de Santa Doroteia e, sobretudo, uma carta da 

Madre Maria das Dores Magalhães, datada de 29 de dezembro de 

1925, em que, pela primeira vez, se faz alusão à chamada visão dos 

primeiros sábados, a 10 de dezembro desse mesmo ano. 

Editam-se 249 documentos, repartidos nos seguintes tipos: 85 

cartas, 27 documentos de caráter oficial, três notas ou aponta-

mentos, uma fotografia e 133 artigos ou correspondências em 

publicações periódicas, alguns dos quais incluem as respetivas 

gravuras. 

 

Tomo 4 (1 janeiro de 1926 - 12 julho de 1927). Fátima: 

Santuário de Fátima, junho de 2009, 527 páginas. 

No texto de apresentação da obra, D. António Marto escreve: 

«Neste arco de tempo, Fátima continua a ser ñsinal de contra-

diçãoò. Um crescendo de vivência religiosa à volta da Mensa-gem 

provoca a ofensiva ideológica dos adversários que, em certa 

imprensa, ironizavam sobre o que julgavam ser uma super-stição e 

fraude. Por outro lado, verifica-se como vai abrindo caminho o 

reconhecimento das Aparições por parte da hierar-quia da Igreja, 

com a visita do Núncio Apostólico a Fátima e, sobretudo, com as 

intervenções de D. José Alves Correia da Silva. Revestem interesse 

particular algumas cartas da Irmã Lúcia, particularmente as 

relativas à devoção dos primeiros sábados. Também podemos 

aquilatar do crescimento do Santuário e ver como já, então, se 
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manifestam preocupações urbanísticas em relação a Fátima e aos 

seus acessos, bem como ñalguns contributos para a evolução 

artística dos espaços da Cova da Iriaò». 

D. Carlos A. Moreira Azevedo, presidente da comissão 

científica, entretanto nomeado Bispo auxiliar de Lisboa, diz, no 

início da introdução a este tomo: «Enquanto se preparava o mo-

vimento militar que desencadearia a 28 de maio de 1926 e crescia 

no país a conspiração em virtude do descontentamento reinante, 

face a uma classe política incapaz de responder à situação, os textos 

correspondentes a este arco de tempo prosseguem a tipologia 

documental dos tomos anteriores, sem especiais referências de teor 

político. Ainda em continuidade com as campanhas de teor 

ideológico, destaca-se neste conjunto uma série violenta de artigos 

do jornal ñA Batalhaò, ao longo do mês de fevereiro de 1926, 

contra a Congregação de Nossa Senhora de Fátima e D. Luísa 

Andaluz [é]. Esta feroz e prolongada diatribe corresponde, em 

negativo, ao fervilhar crescente da vivência religiosa, que os 

adversários não sabem como explicar. A série de ataques pessoais 

e institucionais, que dura mais de um mês, é sentida por D. José 

Alves Correia da Silva, em carta ao Dr. Formigão. Segundo o seu 

parecer, ña campanha acaba breve, pois a gazeta é relesò». Neste 

período, o Núncio Apostólico visita Fátima, impulso para uma 

intervenção crescente da Santa Sé, e a visita de outros bispos. São 

deste tempo as intervenções do Bispo de Leiria, no sentido do 

avanço do Santuário (aquisição de terrenos, desenvolvimento 

urbanístico, dentro e fora) como estrutura de lugar de peregrinação 

e difusor da mensagem que vai sendo conhecida. Começa nesta 

época, a partir de aparições novas, a devoção dos primeiros 

sábados. «Com este ambiente de solidificação de uma vivência 

espiritual, após dez anos dos factos ocorridos, se chega à criação 

da Capelania do Santuário, ocorrida a 12 de julho de 1927, já em 

novo contexto político. Ao terminar, com este volume, a 

colaboração, como presidente da comissão científica, que, desde 

1999, zela pela publicação da Documentação relativa a Fátima e 

incentivou e acompanha o tratamento arquivístico do acervo 



128 Luciano Coelho Cristino 

documental existente no Santuário, desejo profícua continuidade 

para este trabalho moroso e delicado, mas essencial em ordem a 

uma história fundamentada do Santuário e das suas origens». 

São publicados 65 cartas, 8 documentos de caráter oficial, uma 

nota ou apontamento, um interrogatório, 134 artigos ou 

correspondências em publicações periódicas e três testemunhos. A 

publicação faz também referência ao jornal ñVoz da Fátimaò, no 

dia 13 de cada mês. 

 

Volume V ï Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. 

José (1927-1930) 

 

Tomo 1 (13 de julho de 1927 ï 31 de dezembro de 1928). 

Fátima: Santuário de Fátima, junho de 2010, 917 páginas. 

D. António Marto, na apresentação a este tomo, sublinha: «É 

curioso verificar, neste período, o esforço de previsão do futuro de 

Fátima ï vista à distância já como ñcidade do futuroò ï, tanto no 

plano religioso enquanto ñaltar do paísò, como também no plano 

urbanístico com as respectivas polémicas à volta das questões de 

urbanização». O bispo agradece «a grande doação da Província 

Portuguesa da Companhia de Jesus dos documentos sobre Fátima, 

dos espólios dos Padres António Maria Martins, S. J., e Sebastião 

Martins dos Reis com a Irmã Maria José Martins, doroteia, e ainda 

a disponibilização dos documentos do Arquivo Formigão, 

pertencente às Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores 

de Fátima». Resume desta forma o período criticamente analisado: 

«À medida que Fátima se afirma com carácter nacional, começa a 

fazer-se uma ligação à história conturbada do país, com uma nota 

de patriotismo. O próprio poder político manifesta uma atitude de 

interesse e de cooperação. Contudo, na imprensa continua a 

polémica entre a corrente de pensamento jacobino e os defensores 

de Fátima». 

O Prof. Doutor António Teixeira Fernandes, na introdução, 

sublinha: «Através da documentação que se apresenta, vê-se que 

Fátima entra numa fase decisiva do seu desenvolvimento, tanto no 
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que respeita aos equipamentos religiosos e à urbanização 

envolvente, como em relação à sua consagração definitiva por 

parte da Igreja. Algumas ideias ressaltam dos documentos. As 

peregrinações adquirem uma forma estrutural que se irá perpetuar 

pelo tempo fora; Fátima afirma-se como centro de fé, impondo um 

tipo de peregrinação diferente das habituais romarias; a Cova da 

Iria converte-se em potente vetor de irradiação de um Cristianismo 

renovado em Portugal, difundindo por todo o território e 

alargando-o progressivamente a todo o mundo, o culto de Nossa 

Senhora de Fátima; promove-se uma atitude positiva e de 

colaboração das autoridades públicas com a Igreja, desde o poder 

central às autarquias; mantém-se uma remanescente campanha 

ideológica, não desistindo adormecidos os seus atores na sua ação 

contra as Aparições, nomeadamente contra o carácter miraculoso 

dos acontecimentos. Esta atitude não será de estranhar face a uma 

manifestação de sobrenatural que o livre pensamento sempre teve 

dificuldade em aceitar e que via agora confirmado por eventos 

extraordinários. Há que fazer também o elogio da crise, do seu 

carácter epifânico. A crise por que passava o país serviu de 

contexto a uma irrupção do transcendente, e Fátima emerge em 

todo o seu esplendor e plenitude de um mundo conturbado e 

dilacerado por lutas contínuas, acalentada pelo sensus fidei de um 

povo que não conhece desalento na sua crença e encontra na 

Mensagem difundida a energia necessária à vivificação e 

revitalização do Catolicismo em Portugal». 

São publicados neste tomo os seguintes documentos: 137 cartas, 

30 documentos de carácter oficial, 10 notas ou apontamentos, 253 

artigos ou correspondências em publicações periódicas, dois 

testemunhos e uma memória. 

 

Tomo 2 (1 de janeiro ï 30 junho de 1929). Fátima: Santuário de 

Fátima, dezembro de 2010, 639 páginas. 

A introdução é devida ao Padre Dr. Luciano Coelho Cristino, 

membro da comissão científica e diretor do Serviço de Estudos e 

Difusão, que enumera os temas que sobressaem nesta docu-
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mentação: a história de Fátima; a polémica em volta dos aconte-

cimentos e do Santuário; a mensagem, com especial referência à 

devoção reparadora do Imaculado Coração de Maria (cinco 

primeiros sábados), que se vai concretizando e divulgando, 

particularmente, em muitos setores. O processo canónico 

diocesano, iniciado em 1922, vai decorrendo lentamente, 

aguardando-se o relatório final, da parte do Dr. Formigão, a quem 

foi confiado, que viria a concluí-lo em 14 de abril de 1930. 

Continua a expansão de Fátima pelo mundo. Um acontecimento 

significativo verifica-se, logo no princípio do ano de 1929: a 

distribuição de umas estampas ou pagelas pelo Papa Pio XI aos 

alunos do Colégio Português de Roma, facto que reavivou a 

difusão extraordinária de Fátima, em Portugal e no mundo. No 

decorrer deste semestre, define-se o modelo das celebrações 

realizadas no Santuário, principalmente nos dias 12 e 13, modelo 

que se repete em todo o país, multiplicando-se, cada vez mais, as 

peregrinações ao Santuário de Fátima e o aumento do culto a 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, manifestado na entronização 

de imagens, que reproduzem a da Capelinha das Aparições, em 

altares, capelas interiores e até peque-nos templos que vão 

surgindo, aqui e além. 

São editados neste tomo do primeiro semestre de 1929 350 

documentos: 57 cartas, oito documentos oficiais, duas notas ou 

apontamentos e 283 artigos e correspondências em publicações 

periódicas. 

 

Tomo 3 (1 de julho - 31 de dezembro de 1929). Fátima: 

Santuário de Fátima, outubro de 2011, 680 páginas. 

A introdução a este tomo é da prof.ª Doutora Zília Osório de 

Castro. A comissão científica decidiu editar, neste tomo, apenas os 

documentos dos diários católicos de Lisboa, ñNovidadesò e ñA 

Vozò e do semanário leiriense ñO Mensageiroò. Continuam a 

registar-se os títulos das edições mensais da ñVoz da Fátimaò. A 

devoção reparadora do Imaculado Coração de Maria (cinco 

primeiros sábados) vai-se concretizando e divulgando, particular-
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mente, à espera da aprovação oficial do Bispo de Leiria, que, só 

dez anos depois, se tornará efetiva. Continua a expansão de Fátima 

pelo mundo. Verifica-se mais um acontecimento significativo, no 

final do ano de 1929: a bênção de uma imagem de Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima, pelo Papa Pio XI, para a capela do Pontifício 

Colégio Português de Roma. Este novo gesto do Papa demonstra a 

progressiva aceitação das aparições de 1917, pela Santa Sé, e 

contribui para a aceleração do processo canónico diocesano. No 

restante, os documentos deste tomo repetem as temáticas do 

anterior: a malha do culto vai-se estendendo a todo o país, onde se 

repetem as celebrações de Fátima, principalmente nos dias 12 e 13 

de cada mês; a fundação de altares com imagem, capelas interiores 

e até a construção de pequenos templos, em honra de Nossa 

Senhora de Fátima; o aumento extraordinário de peregrinações ao 

Santuário. A profusa distribuição da ñVoz da Fátimaò, que vai 

aumentando de tiragem, e de pagelas e fotografias, em diversos 

países, começa a suscitar um progressivo interesse de revistas 

especializadas. A prof.ª Zília Osório de Castro conclui a sua 

introdução, dizendo: «Perguntas e intenções que vinham de além 

fronteiras e tornavam claro que as notícias sobre as aparições já 

tinham ultrapassado o território nacional e que a devoção à Virgem 

de Fátima tinha fiéis seguidores. Correspondentes que falavam 

línguas diferentes, mas que estavam unidos na mesma fé. Homens 

como o padre Manuel Nunes Formigão, padre Manuel Pereira da 

Silva e o próprio Bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, 

eram talvez os mais solicitados. Este caminho tão promissor aberto 

pela Virgem Maria e que já dera tantos e belos frutos deparou-se 

com perseguições e agressões que mais não conseguiram que pôr 

à prova a fé e crença dos devotos da Virgem. Numa palavra, esses 

dois tipos de fontes ï impressa e correspondência ï completam-se 

na busca do sentido das aparições de Nossa Senhora em Fátima e 

da sua mensagem para cada pessoa e para a humanidade». 

Este tomo abrange a documentação do segundo semestre de 

1929, em que foram editados 397 documentos: 83 cartas (entre as 

quais seis da Irmã Lúcia), 13 documentos de caráter oficial, uma 
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nota ou apontamento, uma fotografia e 299 artigos ou 

correspondências em publicações periódicas, os quais represen-

tam 80 % do total. 

 

Tomo 4 (1 de janeiro - 30 de abril 1930). Fátima: Santuário de 

Fátima, dezembro de 2011, 447 páginas. 

Este tomo é introduzido pelo Dr. Pedro Penteado, membro da 

comissão científica. Na sua conclusão, este Autor afirma: «O 

presente tomo da DCF reúne documentos essenciais para melhor 

compreender e aprofundar a história do Santuário de Fátima, nos 

primeiros meses de 1930, quando já era considerado um grande 

centro de peregrinação europeu. Através da sua leitura, é possível 

reconhecer o empenho das igrejas locais e dos devotos de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, pelo alto apreço que nutriam pelos 

acontecimentos da Cova da Iria. Desse crescendo devocional, ia-se 

fazendo um amplo espaço de culto para onde convergiam 

peregrinos quer de Portugal, quer de outras partes do mundo. O 

fenómeno era indicador que se divisava para breve um 

reconhecimento mais formal das Aparições da Cova da Iria». 

O presente tomo abrange 262 documentos do primeiro 

quadrimestre de 1930, assim repartidos: 59 cartas, 5 documentos 

de caráter oficial, 197 artigos ou correspondências em publicações 

periódicas (75, 20% do total) e uma nota ou apontamento. Faz-se 

também referência, no dia 13 de cada mês, a todos os títulos da 

ñVoz da Fátimaò, e os títulos e subtítulos da ñCrónica de Fátimaò, 

da autoria do ñVisconde de Monteloò (Padre Manuel Nunes 

Formigão). Há também simples referência ao relatório da comissão 

canónica diocesana, nomeada pelo Bispo de Leiria, em 1922, e à 

ata da reunião da mesma, em que ele foi aprovado, respetivamente, 

em 13 e 14 de abril de 1930, documentos já publicados no vol. II. 

Como nos tomos anteriores, já editados, incluem-se neste: uma 

nota explicativa sobre o conteúdo, as normas de edição, as siglas 

de arquivos e fundos documentais, as abreviaturas e os índices 

analítico e tipológico-cronológico. 
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Tomo 5 (1 de maio ï 31 agosto de 1930). Fátima: Santuário de 

Fátima, outubro de 2012, 510 páginas. 

A introdução deste tomo é da autoria do Padre Dr. Luciano 

Coelho Cristino. Os temas continuam a ser: a história dos aconte-

cimentos de 1917; a polémica em volta desses acontecimentos e do 

próprio Santuário; a mensagem; o processo canónico diocesano; as 

peregrinações ao Santuário de Fátima; a urbanização e obras na 

Cova da Iria; o caminho-de-ferro e as estradas; as receitas e 

despesas do Santuário; o culto e a devoção a Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima, em Portugal e no mundo. De destacar, neste 

tomo, um certo progresso no esclarecimento sobre a devoção do 

Imaculado Coração de Maria (cinco primeiros sábados), já 

conhecida desde o ano de 1925. Respondendo a várias questões 

que lhe foram postas pelo Padre José Bernardo Gonçalves, jesuíta, 

a Irmã Lúcia explica, a 12 de junho de 1930, que recebeu 

revelações particulares, na noite de 29 para 30 de maio. No dia 13 

de junho, o mesmo sacerdote enviou ao Bispo de Leiria as 

respostas da Irmã Lúcia, sobre a «ñdevoção reparadoraò» e sobre a 

perseguição da Rússia. Estas datas correspondem ao 

recrudescimento da perseguição na Rússia, desde o Natal de 1929, 

e ao pedido de preces que o Papa Pio XI fez por essa intenção, que 

recebeu o consenso não apenas dos católicos, mas também de 

muitos cristãos separados. Numa conferência, no Pontifício 

Instituto Bíblico, de Roma, no dia 11 de maio, o Padre Luís 

Gonzaga da Fonseca, jesuíta, falou do «ñreflorescimento de 

Portugalò», que se devia «à Virgem Senhora do Rosário que, 

descendo do Céu à sua Terra de Santa Maria, na montanha bendita 

da Fátima, se foi depois ï Missionária de Deus ï, de terra em terra, 

batendo a todas as portas, convidando-se a todos os lares». Os 

sábios, cardeais, prelados e estudantes irão um dia, pelo mundo 

além, cantar e espalhar os louvores a Maria em Portugal. Além do 

que se depreende dos documentos destes quatro meses, de maio a 

agosto de 1930, basta ler as extensas crónicas da ñVoz da Fátimaò, 

nos mesmos meses, para constatarmos a extraordinária difusão do 

culto de Nossa Senhora de Fátima em todos os cantos do mundo. 
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O tomo abrange os documentos do segundo quadrimestre de 

1930. São editados, neste tomo, 275 documentos, assim reparti-

dos: 26 cartas, 5 documentos oficiais, duas notas ou apontamentos 

e 242 artigos e correspondências, em publicações periódicas. 

 

Tomo 6 (1 de setembro - 31 dezembro de 1930). Fátima: 

Santuário de Fátima, maio de 2013, 508 páginas. 

A introdução deste tomo é do Padre Doutor David Sampaio 

Barbosa, presidente da comissão científica: «Chegamos ao fim do 

projeto que, ao longo de 21 anos, uma comissão científica 

programou, refletiu e fez estudo sobre a documentação existente 

sobre Fátima. Fê-lo de forma crítica, nada ocultando do que, no 

arquivo do Santuário se encontrava ou noutros acervos docu-

mentais não pertencentes ao Santuário. A informação da imprensa 

foi também cotejada; deu-se igual atenção a todo o tipo de 

publicação que sobre os acontecimentos de Fátima se fizera. A 

comissão científica que pelo projeto se responsabilizou [é] não foi 

sempre a mesma; com o correr dos anos, circunstâncias várias, 

determinaram a recomposição desse grupo de trabalho. Os critérios 

orientadores, desde a constituição da primeira comissão até à 

última, mantiveram-se. Nada se fez por encomenda. Trabalhou-se 

sempre com muita liberdade; às mais variadas sensibilidades 

religiosas, e até de propostas metodológicas, acabou por prevalecer 

a metodologia que melhor nos conduziu ao texto final mais 

objetivo. A delicadeza do projeto impôs a todos seriedade, reflexão, 

estudo e método científico, por forma a referir a centralidade da 

mensagem de Fátima e a receção que à mesma se foi fazendo nas 

primeiras décadas após os acontecimentos da Cova da Iria [é]. 

Quis a comissão científica disponibilizar à comunidade científica 

um instrumento de trabalho que se prestará a ulteriores pesquisas e 

sínteses sobre as mais variadas temáticas que a documentação 

científica a isso induzirá. Fátima desde 1917 tem feito o seu 

percurso. A mensagem de Fátima e a receção que dela se tem feito 

tem configurado devoções, jeitos de peregrinar e formas de 

celebrar. Esse dinamismo continua imparável. O fenómeno em si, 
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por essas e outras razões, concita interesse e convoca o mundo da 

devoção e da cultura a interessar-se pela Cova da Iria [é]. Quis-se 

colocar ao alcance do leitor e estudioso mais um subsídio que 

apenas propõe e possibilita ter em mão textos documentais, com 

tratamento crítico, suficientemente aberto a outras leituras e a outras 

compreensões. O ritmo de trabalho que a comissão científica 

assumiu foi só possível graças ao saber, competência e colaboração 

profícua dos responsáveis pelo Serviço de Estudos e Difusão do 

Santuário de Fátima. Neste fim dum primeiro percurso, creio ser de 

justiça reconhecer a abertura mental e a disponibilização de meios 

que os responsáveis do Santuário sempre manifestaram. Tudo 

fizeram para que esta comissão científica, de forma isenta, prestasse 

um bom serviço a Fátima, à cultura e, sensibilizada pelo mundo da 

fé envolvente, se questionasse sobre os acontecimentos de Fátima e 

a figura do peregrino ï o grande caracterizador da receção dinâmica 

da mensagem de Fátima». 

Neste tomo, recolhe-se a documentação do quadrimestre de 1 de 

setembro a 31 de dezembro de 1930, que tem o seu auge na Carta 

Pastoral do Bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, de 13 

de outubro de 1930, em que ele declarou «como dignas de crédito 

as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, desta 

Diocese, nos dias 13 de maio a outubro de 1917», e permitiu 

«oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima». Os outros 

documentos da receção da mesma Carta Pastoral, até 31 de dezem-

bro de 1930. Ao todo, são 273 documentos: 41 cartas, 5 documentos 

oficiais, 222 artigos de imprensa, 4 notas e um testemunho. 
 

Conclusão 
 

Na Documentação Crítica de Fátima (1917-1930), constituída 

por 5 volumes, em 15 tomos, foram editados 3811 documentos, 

segundo os seguintes tipos: 1086 cartas, 4 livros ou opúsculos; 2 

memórias; 62 notas ou apontamentos; 2322 artigos de imprensa; 

66 testemunhos; 211 documentos oficiais; 33 fotografias e 25 

interrogatórios. Ao todo, 8217 páginas. 

 



136 Luciano Coelho Cristino 

Seleção de Documentos (1917-1930). Fátima: Santuário de 

Fátima, maio de 2013, 651 páginas. 

A comissão do centenário das aparições de Fátima solicitou à 

comissão científica que organizasse um tomo com uma seleção de 

documentos, de 1917 a 1930, em língua portuguesa. 

A Introdução deste volume é do Padre Doutor Adélio Fernando 

Abreu, da comissão científica. «Em 13 de outubro de 1930, D. José 

Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, depois de considerado o 

relatório da comissão, que constituiu em 1922 para organizar o 

processo canónico, declarou dignas de crédito as aparições de 

Fátima de 1917 e permitiu oficialmente o culto a Nossa Senhora de 

Fátima. Era o termo de um processo de análise das aparições 

marianas, ocorridas de maio a outubro daquele ano, na Cova da 

Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém, a três 

crianças: Jacinta Marto, de sete anos de idade, seu irmão Francisco 

Marto, de nove anos, e a prima de ambos, Lúcia de Jesus, de dez 

anos. A esta problemática e a este período corresponde a seleção 

documental que agora se publica». 

O Autor da introdução contextualiza os acontecimentos que 

contribuíram para a sua produção, justifica a publicação deste 

volume de seleção e a sua organização, e apresenta as linhas 

fundamentais da documentação, aqui dada à estampa, a partir da 

Documentação Crítica de Fátima, publicada entre 1992 e 2013. 

Ao todo, neste tomo: 138 documentos e um anexo, segundo as 

seguintes tipologias: 53 cartas; 25 artigos de imprensa; 24 ofícios; 

19 testemunhos; 13 interrogatórios; três notas; um livro. Estes 139 

documentos foram os que a Comissão Científica considerou mais 

significativos. 

É apresentada, hoje mesmo, a edição italiana desta Seleção de 

Documentos, Documentazione Critica su Fatima - Selezione di 

Documenti (1917-1930), Città del Vaticano: Pontificia Academia 

Mariana Internationalis, 2013, e prepara-se, entretanto, a edição 

inglesa. 



 

 

EDITAR  CRITICAMENTE  AS MEMÓRIAS  

DE LÚCIA  DE JESUS1 
________________ 

Cristina Sobral 

 

A história editorial das Memórias da Irmã Lúcia é certamente 

conhecida mas não pode deixar de ser evocada no momento de 

justificar a publicação de uma nova edição, como aquela que 

preparei. 

As Memórias são constituídas por um conjunto de seis textos 

escritos como unidades autónomas, embora fortemente inter-

relacionadas, em datas diferentes mas compreendidas em dois 

períodos da vida da autora. Os primeiros quatro textos, escritos em 

Tui entre 1935 e 1941, são publicados na íntegra e sob o seu nome, 

pela primeira vez, em 19732 mas a sua parcial divulgação ao 

público é anterior. Em 1938, escritas as duas primeiras Memórias, 

o Bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, encarregou o Dr. 

José Galamba de Oliveira, professor do seminário de Leiria, de 

escrever uma biografia de Jacinta3. Nesse trabalho citou ele largos 

passos dos dois escritos, normalizando a grafia e fazendo algumas 

adaptações. O livrinho teve tal sucesso que esgotou em três 

semanas os 3.000 exemplares da 1.ª edição. A 2.ª edição, com 

10.000 exemplares, estava esgotada em Maio de 1941. Planeou-se 

então uma 3.ª edição4, a qual contou já com as recordações de 

Lúcia escritas na Terceira e na Quarta Memórias, mais uma vez 

 
1 O presente texto aproveita a investigação feita para a edição crítica das 

Memórias de Lúcia e reflete sobre dados publicados na respetiva Introdução. 
2 Memórias e cartas da Irmã Lúcia, introdução, notas e tradução inglesa pelo 

P. Dr. António Maria Martins, Porto, Liga Eucarística, 1973.  
3 J. G. de Oliveira, Jacinta: Episódios inéditos das aparições de Nossa 

Senhora, 1.ª ed., Leiria, Santuário, 1938. 
4 J. G. de Oliveira, Jacinta: Episódios inéditos das aparições de Nossa 

Senhora, 3.ª ed., Leiria, Santuário, 1942. 
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através de citações nem sempre literais mas muitas vezes adaptadas 

ao fio do discurso da biografia.  

A edição de 1973, a primeira integral do texto das quatro 

Memórias, é uma edição sinóptica, que oferece na página par uma 

reprodução fotográfica5 dos manuscritos e, na página ímpar, o texto 

editado e duas traduções, uma para francês e outra para inglês, 

resultando num grande volume. O texto foi corrigido sem aparato 

crítico e tanto a grafia como as particularidades da língua de Lúcia 

foram normalizadas.  

Em 1976 surge a 1.ª edição em formato «popular», com o texto 

das quatro Memórias igualmente normalizado, gráfica e 

linguisticamente, e com divisões temáticas auxiliares da leitura6. 

Assumindo-se como uma edição de vulgarização (p. 7), tem sido 

desde então republicada, chegando, em 2015, à 17.ª edição. 

As duas últimas Memórias são escritas entre 1989 e 1993, no 

Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, e publicadas pela primeira 

vez, respetivamente, em 1990 e 19967, seguindo em tudo os 

critérios da edição da Vice-Postulação dos textos anteriores. 

Em nenhuma destas edições ou veículos de divulgação da obra 

de Lúcia o leitor tinha acesso àquilo que Lúcia escreveu, tal e qual 

como ela o escreveu, com a sua escrita de transcrição fonológica, 

com a sua pontuação (ou ausência dela), com as expressões 

próprias do seu universo, sobretudo aquele universo infantil e rural 

da infância, durante o qual se deram as aparições. Vejamos um 

 
5 A esta reprodução não podemos verdadeiramente chamar facsimile, uma vez 

que foi manipulada para reproduzir o segmento de manuscrito editado na página 

ao lado, não reproduzindo, por isso, verdadeiramente, o manuscrito. 
6 Memórias da Irmã Lúcia, compilação do P. Luís Kondor, introdução e notas 

do P. Dr. Joaquín M. Alonso, 1.ª ed., Fátima, Vice-Postulação, 1976. 
7 A Quinta Memória é pela primeira vez publicada na 6.ª edição (1990) das 

Memórias da Vice-Postulação, recebendo a introdução e as notas já a colabo-

ração do P. Dr. Luciano Cristino. A 1.ª edição da Sexta Memória publicou-se 

num segundo volume das Memórias, que continha apenas os dois últimos textos: 

Memórias da Irmã Lúcia ï II, compilação do P. Luís Kondor, introdução e notas 

do P. Dr. Joaqu²n M. Alonso (À 1981) e do P. Dr. Luciano Cristino, Quinta 

Memória, 2.ª edição, Sexta Memória, 1.ª edição, Fátima, Vice-Postulação, 1996. 
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exemplo. Na Segunda Memória (fl. 26), em determinado 

momento, depois de algumas digressões que se afastavam um 

pouco do fio da narrativa que vinha seguindo, Lúcia faz um ponto 

de ordem a si mesma. Na edição de 1973 (p. 173), lemos: 

 

Que coisa! Estou a escrever para aqui, sem rei nem roque 

como se costuma dizer... 

 

A edição da Vice-Postulação (13.ª ed., 2007, p. 100) diverge 

apenas na pontuação: 

 

Que coisa, estou a escrever para aqui, sem rei nem roque, 

como se costuma dizer... 

 

Eis o que Lúcia realmente escreveu: 

 

Que coisa, estou a escrever para aqui, sem rei nem roca 

como se questuma dizer... 

 

A conhecida expressão ñsem rei nem roqueò, importada da 

terminologia do xadrez, faz referência a duas das suas peças mais 

importantes, o rei e a torre (o roque) e caracteriza situações difíceis 

de perda iminente de poder ou de vitalidade. Perdida a memória da 

origem lúdica da expressão, no uso corrente ela apoiou-se no valor 

simbólico do rei como figura que garante a ordem e a justiça para 

passar a caracterizar situações de anarquia e desordem de qualquer 

tipo. O roque permanece na expressão sem que os falantes comuns 

saibam exatamente o que significa. É o contexto favorável para o 

surgimento da lectio facilior, ou seja da substituição de uma 

palavra fora do comum por outra familiar. É o que Lúcia faz ao 

substituir roque por roca, esta sim, certamente familiar ao seu 

universo rural, por ser instrumento usado na fiação da lã e do linho. 

Na verdade, as edições anteriores não tinham como objetivo dar 

a ler tais pormenores da personalidade de Lúcia. Tanto a edição de 

1973 como as da Vice-Postulação foram motivadas sobretudo pelo 
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desejo de divulgação da mensagem de Fátima e menos pelo estudo 

do perfil cultural da sua principal vidente. Pelo contrário, a edição 

crítica que agora se publica adota face ao texto e à autora a mesma 

atitude científica com que a Crítica Textual encara qualquer texto 

e qualquer autor. 

Uma edição crítica é aquela que dá a ler um texto segundo a 

última vontade do autor. A função do editor crítico é apurar essa 

última vontade em circunstâncias em que não pode consultar o 

autor acerca dela. Apurá-la torna-se, por isso, um exercício crítico 

em que a incerteza histórica é contrabalançada pela aplicação de 

princípios e métodos cuja validade foi testada em exercícios 

anteriores. A vontade do autor é um conceito teórico cuja aplicação 

prática nem sempre está isenta de dificuldades e, no caso de Lúcia 

de Jesus, essas dificuldades colocam-se de for-ma particular.  

A primeira dificuldade está em sabermos onde e de que forma 

se manifestou a vontade da autora, tendo em conta o facto de ela 

própria, ao contrário do que sucede com ï ousaria dizer ï todos os 

outros autores contemporâneos, ter prescindido da sua vontade. É 

o que ela nos diz, sublinhando diversas vezes que escreve por 

obediência e não por gosto:  

 
(...) venho, apesar da minha repugnancia, por não poder dizer 

quase nada da Jacinta sem directa ou indirectamente falar do meu 

miseravel ser, obedecer no intanto a vontade de V. Ex.cia Rvr.ma 

que para mim ï é a expreção da vontade de nosso bom Deus 

(Primeira Memória, p. 1). 
 

(...) seria perder tempo. Como a prede-lo me paresse, a não ser 

por estar a obedecer, todo o que levo a escrever isto; pois não 

veijo que utilidade V. Ex.cia Rvr.ma possa tirar dôaqui (...) 

(Primeira Memória, p. 15). 
 

Em obediência a ordem que V. Ex.cia Rvr.ma me dá na carta de 26 

de Julho 1941, de pensar e apontar alguma coisa mais, que me 

possa lembrar da Jacinta (...) (Terceira Memória, fl. 1). 
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Quando escrevi as Memórias, fi -lo para obedecer ao Sr. Bispo 

de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, que mo pediu e 

mandou (...) (Sexta Memória, p. 159) 
 

45ª ï 39ª ï Gosta de escrever? 

Não o faço por gosto, mas por obediência, condescendência e 

caridade (Questionário, p. 39). 

 

O ato de obediência de que resultaram as Memórias do pri-

meiro período implicou a entrega do seu trabalho a quem lho tinha 

pedido sem saber sequer do destino que lhe seria dado. Sabia que 

o que contava seria usado de algum modo e que servi-ria de fonte 

a outros trabalhos mas não que seria publicado em seu nome tal 

como ela o escrevera: 

 
(...) se V. Ex.cia Rvr.ma publicar alguma coisa das que acabo de 

contar, o faça de modo que não fale de maneira alguma da 

minha pobre e miseravel pessoa... se soubesse que V. Ex.cia 

Rvr.ma tinha queimado êste escrito sem sequer o lêr, eu teria 

nisso muito gosto (...) (Primeira Memória, p. 39). 

 

Na Segunda Memória, a incerteza mantém-se, alimentada pela 

consciência das suas deficiências na escrita, que não lhe parecem 

qualificar suficientemente o trabalho: 

 
Tinha vontade de preguntar para que irá servir êste escrito feito 

por mim, que nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente; mas 

não pregunto nada (...) (Segunda Memória, p.1). 

 

Só depois da 1.ª edição do livro do Dr. Galamba de Oliveira, 

Jacinta (1938), terá sido claro o uso que fora dado aos dois 

primeiros textos mas ainda então não estava no horizonte uma 

publicação integral, sob o seu nome. A Terceira Memória resulta 

dos preparativos que, em 1941, se faziam para a publicação no ano 

seguinte da 3.ª edição de Jacinta. Mais uma vez, D. José Alves 

Correia da Silva escreveu-lhe em 26 de Julho de 1941, anunciando 

(como ela mesma testemunha no parágrafo inicial da Terceira 
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Memória) a visita do Dr. Galamba, que desejava fazer-lhe algumas 

perguntas acerca de Jacinta. Este pedido inspira-lhe uma decisão 

que ela descreve como «um raio de luz» que lhe cai no fundo da 

alma em carta de 31 de Agosto de 1941 ao seu confessor P. José 

Bernardo Gonçalves, que se encontrava então em África: 

 
O Senhor Bispo escreveu-me anunciando-me um interroga-

tório do Dr. Galamba e mandou-me recordar tudo mais que me 

possa lembrar que tenha relação com a Jacinta, para uma nova 

edição que querem imprimir. Esta ordem caiu-me no fundo da 

alma como um raio de luz dizendo-me que era chegado o / 

momento de revelar as duas primeiras partes do segredo e 

acrescentar à nova edição dois capitelos, um sôbre o inferno 

outro sôbre o Imac. Coração de Maria, mas a repugnancia em 

manifesta-lo fázme duvidar, os apontamentos estam tirados, 

mas duvido se os entrego ou se antes os meto no fogão. Não sei 

o que fazer, nem o que é melhor ou mais perfeito.8 

 

As hesitações foram vencidas e o manuscrito foi entregue a D. 

José Alves Correia da Silva em 7 de Outubro de 1941, numa visita 

deste a Valença, durante a qual D. José encomenda o último texto 

deste ciclo, a Quarta Memória. No entanto, a decisão de permitir a 

divulgação do texto, em vez de o condenar ao fogão, terá sido 

influenciada por D. Manuel Maria Ferreira da Silva, bispo titular 

de Gurza, tal como Lúcia conta em carta que lhe escreve a 9 de 

Setembro de 1941: 

 
(...) graças á carta de V. Ex.cia Rvr.ma e á proibição que me 

empunha de queimar conservava ainda os apontamentos, que a 

não ser isso estariam já feitos em sinza, pude entrega-los 

pessoalmente a Sua Ex.cia Rv.ma o Senhor Bispo, Sua Ex.cia 

Rv.ma não leu ali, porque o tempo não dava para isso, mas 

levou-os; quando se pôde o Senhor Bispo mandou entrar na 

 
8 Carta de Lúcia ao P. José Bernardo Gonçalves, S. J., Arquivo do Santuário 

de Fátima, Fundo António Maria Martins, Subfundo José Bernardo Gonçalves, 

1.26, fls. 1-2. 
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sala / o Senhor Dr. Galamba para fazer as suas preguntas, como 

o tempo era pouco, combinou-se eu enviar depois as respostas 

por escrito. Alem disto Sua Ex.cia Rv.ma mandou-me ainda, 

escrever o que me possa lembrar do Francisco, mais ou menos 

como da Jacinta; escrever mais promenorizadas e explicadas as 

aparições do Anjo. Segundo paresse desejam publica-las agora 

nesta nova edição. Meu Deus! Não me posso lembrar que isso 

vai sair a publico!9 

 

É evidente, portanto, que, ao longo do processo de escrita e de 

divulgação do conteúdo das quatro primeiras Memórias, Lúcia viu 

a sua tarefa não como a de uma autora mas como a de uma 

informante, uma testemunha privilegiada que estava em condições 

de contar o que mais ninguém podia contar e que entregava essas 

narrativas nas mãos de quem poderia encontrar a melhor maneira 

de divulgá-las. No único momento em que a matéria da narrativa 

não é exclusivamente escolhida por outra pessoa, na escrita da 

Terceira Memória, só depois de intimação externa é que o texto se 

salva da destruição. Quer isto dizer que, neste primeiro ciclo de 

memórias, Lúcia não encaixa na imagem habitual do autor, como 

aquela entidade responsável pela decisão de criar um produto 

intelectual e pela conceção do seu conteúdo. Não sabemos se tinha 

consciência da importância que, na cultura contemporânea, se 

atribui à palavra formal do autor, cuja obra na forma exata das 

palavras que a constituem é protegida pelo Código dos Direitos de 

Autor e não pode ser desvirtuada por terceiros. Ao entregar os seus 

textos, consentiu tacitamente na utilização que deles veio a ser 

feita. A entrega foi total, isto é, sem reserva de uma cópia para si 

própria. Da Terceira Memória, fez, no entanto, uma cópia, não para 

si própria, mas para enviar ao P. José Bernardo Gonçalves. Esta 

cópia (B) contém variantes relativamente ao texto entregue a D. 

José em Valença (A), na sua maior parte formais: 

 
9 Carta de Lúcia a D. Manuel Maria Ferreira da Silva, Bispo titular de Gurza e 

Superior Geral das Missões Católicas Ultramarinas, datada de 9 de Setembro de 

1941, Arquivo Episcopal de Leiria, Documentos de Fátima, C1-9, fls. 1-2. 
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A nas silvas dôum silvado dôuma ribanceira 

B nas silvas dôuma ribanceira 

A que da Jacinta me possa lembrar 

B que me possa lembrar da Jacinta 

 

A Imaculado Coração de Maria 

B Coração Imaculado de Maria 

 

A em maior prigo ou mais eminente de condenação 

B em maior ou mais eminente prigo de condenação 

 

A por grandes espaços de tempo de juelhos 

B de juelhos por grandes espaços de tempo 

 

A chamava por mim ou pelo Irmão, (como que acordando dôum 

sono) 

B como que acordando dôum sono chamava por mim ou pelo 

Irmão 

 

A não venhas, tu não podes, 

B tu não podes, não venhas, 

 

A Ex.mo e Rev.mo Senhor Bispo paresse-me 

B paresse-me Ex.mo e Rev.mo Senhor Bispo 

 

A Coração Imaculado de Maria 

B Imaculado Coração de Maria 

 

A o teve, me paresse, 

B me paresse que o teve 

 

A que eu vi a chorar e de quem aquela Senhora nos falou no 

segredo? 

B de quem aquela Senhora nos falou no segredo e que eu vi a 

chorar? 
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A variante mais significativa encontra-se no relato da visão de 

Jacinta: 

 
A Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de 

gente, a chorar com fome e não tem nada para comer. 

 

B Não vêz, tantas estradas, tantos caminhos e campos cheios de 

gente morta a escorrer sangue! Tanta gente a chorar com fome, 

e não tem nada para comer! 

 

É possível que resulte de adição intencionalmente introduzida 

na narrativa no momento em que Lúcia fez a cópia B para o seu 

confessor mas, por outro lado, tem todas as características para ser 

classificada como o resultado de um erro acidental durante a cópia, 

a partir do mesmo rascunho, do manuscrito A, que foi entregue a 

D. José. Pode, de facto, tratar-se de um salto do mesmo ao mesmo, 

apoiado na repetição de gente. Isto é: depois de ter copiado Não vês 

tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente, no 

momento do regresso ao rascunho, os olhos da copista encontraram 

a segunda ocorrência de gente, continuando a cópia a partir daí e 

produzindo acidentalmente uma lacuna. Assim, a última 

formulação que voluntariamente a autora deu ao seu texto foi a que 

lemos no manuscrito B, ou porque nele a autora manifestou a sua 

vontade de alterar o texto, ou porque nele ficou conservada uma 

lição que em A a autora alterou involuntariamente. 

A partir de 1973 e sobretudo a partir de 1976, Lúcia assistiu à 

publicação de todas as suas Memórias, entregando aos respetivos 

responsáveis a responsabilidade de adequarem o texto aos seus 

objetivos. Consentiu, portanto, nas alterações a que os seus textos 

foram sujeitos e consentiu na publicação da Terceira Memória 

segundo o texto do manuscrito A, visto que o manuscrito B não foi 

produzido com a intenção de servir para a publicação mas apenas 

para conhecimento privado do P. Gonçalves. O consentimento 

tácito é um dos critérios que a Crítica Textual aplica ao estabe-

lecimento da vontade do autor. Assim, poder-se-á argumentar que 
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o texto da edição da Vice-Postulação, publicado em vida da autora 

e com o seu consentimento, representa a sua última vontade.  

No entanto, o consentimento tácito a que os editores dão esta-

tuto crítico é aquele que se manifesta na revisão de provas, quando 

o autor, encontrando alterações ao texto feitas pelo editor, não 

regista na prova o regresso à lição primitiva nem propõe uma lição 

alternativa, acolhendo, portanto, tacitamente, a intervenção do 

editor. Aqui, o consentimento do autor manifesta-se consciente-

mente em cada palavra do texto revisto, resultando da opção clara 

que lhe é dada de manter ou alterar a palavra que se lê nas provas. 

Só há manifestação de vontade autoral se houver revisão autoral do 

texto. 

No caso de Lúcia, não temos notícia de que ela tenha feito a 

revisão das provas das Memórias, limitando-se a entregar os ma-

nuscritos a quem os requerera e autorizar a sua utilização para 

publicação. Portanto, a forma que o texto adquire não resulta de 

uma revisão autoral. A manifestação da vontade autoral, tal como 

a Crítica Textual a entende, fez-se apenas nos manuscritos 

entregues e não nos textos publicados.  

No universo contemporâneo da produção de textos, a publi-

0cação em papel, no formato de livro, por uma casa comercial ou 

por uma instituição que se encarregam da sua distribuição e 

divulgação, é normalmente considerada o ponto terminal do pro-

cesso da produção do texto. No entanto, há muitos exemplos de 

que nem sempre assim é. São bem conhecidos os casos de autores 

que continuaram a modificar obras suas mesmo depois de elas já 

terem sido publicadas, parcial ou integralmente: Alexandre 

Herculano, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Fernando 

Pessoa, Raúl Brandão, só para falar dos casos mais célebres e 

estudados. Isto significa, portanto, que a publicação em livro não 

representa, só por si, necessariamente, a última vontade do autor e 

que o conceito de última vontade não está vinculado ao estatuto 

social de um determinado formato ou suporte. 

A última vontade do autor também não está vinculada à 

dimensão do recetor. Não é porque o texto foi recebido e conhe-
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cido por milhares de leitores numa determinada forma que o autor 

está impedido de, posteriormente, lhe dar uma forma diferente. 

Muito embora no nosso universo contemporâneo já não seja 

comum a produção de uma obra literária para divulgação restrita 

num determinado grupo de recetores, esse processo era habitual em 

tempos de circulação do livro manuscrito, e não foi completamente 

ultrapassado mesmo depois da invenção da imprensa. Entre 1513 

e 1525, no Mosteiro de Jesus de Aveiro, uma dominicana escreveu 

a história da fundação do Mosteiro e a vida da sua mais famosa 

habitante, a Princesa Santa Joana, texto manuscrito e copiado num 

códice que nunca saiu dos muros do Mosteiro, nem para ser 

impresso nem para ser copiado. Era um texto de tipo 

memorialístico e hagiográfico, escrito para ser lido apenas pela 

pequena comunidade de religiosas.  

Evoco este exemplo porque o tive presente enquanto preparava 

a edição crítica das duas últimas Memórias, escritas por Lúcia 

numa fase da sua vida muito diferente daquela em que escrevera as 

primeiras quatro. Agora no Carmelo de Coimbra, Lúcia 

encontrava-se no seio da comunidade a onde a levara a sua última 

vocação. Estando entre as suas irmãs espirituais, foilhe pedido que 

recordasse a sua família carnal, isto é o pai, na Quinta Memória, e 

a mãe, na Sexta.  

A história destes dois textos começa em 1986, com o envio, por 

Monsenhor Luciano Guerra, Reitor do Santuário de Fátima, de um 

questionário com 315 perguntas sobre os mais diversos assuntos. 

Desta vez, e ao contrário do que sucedera mais de 40 anos antes, 

Lúcia não se apressa a corresponder ao pedido, arrumando o 

questionário «no fundo de uma gaveta» e alegando (na carta 

introdutória à Quinta Memória) falta de tempo para se lhe dedicar. 

Em 1988, o pedido de resposta é renovado e, finalmente, em 

Fevereiro de 1989, o questionário sai da gaveta e é lido. A sua 16.ª 

questão oferece o pretexto para o início da Memória sobre o pai 

mas, por enquanto, não mais do que isso. Só depois de escrita a 

Quinta Memória é que Lúcia se dispõe a responder ao 

Questionário e nele encontra vários assuntos que transporá para a 
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Sexta Memória. Isto significa que o Questionário está no ponto 

inicial da génese de ambas as Memórias, de forma mais 

significativa da última, reunindo primeiras versões de alguns dos 

seus passos. Veja-se, por exemplo, os seguintes: 

 

Questionário 
 

Sexta Memória 

A cova da Iria ia desde a 

estrada macadame até à porta de 

trás da Basílica. Quanto produzia, 

por exemplo em batatas; o Dr. 

José Galamba de Oliveira, que 

fez os seus estudos sobre Fátima, 

quando aquilo estava ainda 

como era no tempo primitivo, 

diz no seu livro «Jacinta» 8ª 

edição, pag.155, que produzia 

50 sacos de batatas. Eu recordo 

ter ouvido os meus pais falar em 

30 sacos de batatas e 20 alqueires 

de milho. As três coisas podem 

estar certas, porque, como o pai, 

alguns anos, só semeava uma 

parte da Cova a batata ou a milho, 

ocupando a outra com hortaliças, 

a sua produção de batatas ou de 

milho, seria de mais ou de menos 

conforme a extenção de terreno 

que ele ocupasse com as 

hortaliças. Mas a sua produção 

não era só a da Cova, era também 

a do azeite das oliveiras das duas 

encostas, da bolota das azinheiras 

que servia para sustento dos 

animais, a dos medronheiros de 

que o pai fazia aguardente para 

vender, a de um pedaço de 

o Dr. José Galamba de 

Oliveira, que fez os seus 

estudos sobre Fátima, quando 

tudo ainda estava como era 

no seu tempo primitivo e 

pode falar com as pessoas de 

esse tempo que ainda viviam, 

diz no seu livro «Jacinta» 

pag. 155 da 8 edição, que essa 

Cova produzia 50 sacos de 

batatas. Isto seria nos anos em 

que o meu Pai semeasse toda a 

Cova a batata, nos anos em que 

rezervasse uma parte de terreno 

para hortaliças, a produção da 

batata seria de menos, confor-

me a extenção de terreno que 

ele ocupasse com as hortaliças. 

O mesmo seria quando a Cova 

fosse semeada a milho. 

Além disto, havia nas duas 

encostas, a produção de oli-

veiras, azinheiras, carvalhos, 

medronheiros etc. e no cimo, 

onde se encontra agora, a 

parte de trás da Basílica, 

havia um pedaço de terreno 

plano, onde o meu Pai 

cultivava legumes, grão de 

bico, chicharos, tremoços, 
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terreno plano que havia no cimo 

onde o pai cultivava legume e 

seriais etc. (p. 55, quest. 204.ª ï 

113.ª) 

 

outros anos, trigo, centeio, 

etc. uns anos uma coisa, outros 

anos outra como calhava. (p. 

149) 

 

«A Cova de Iria», que era a 

melhor e mais produtiva das que 

os meus pais possuiam, o Dr. 

José Galamba de Oliveira, que 

fez os seus estudos sobre 

Fátima ainda nos tempos pri -

mitivos, em que tudo ainda 

estava como era antes das 

aparições, no seu livro  

«Jacinta» 8ª Edição, página 

155, nota (-), diz que a Cova 

produzia 50 sacos de batatas. 

Quando fosse semeada toda a 

cova a milho, a produção seria 

equivalente. Eu, porém, 

conservo a ideia de no ano das 

aparições, ter ouvido o pai falar 

em 20 alqueires de milho. 

As duas coisas podem estar 

certas, porque o Pai, uns anos 

semeava toda a Cova só a ba-

tata ou só a milho, nesse anos, 

a Cova daria os 50 sacos de 

batatas, outros anos, semeava 

a batata ou a milho, só uma 

parte da Cova, na outra parte 

cultivava hortaliças, couves, 

cebolas, alface, feijão para 

vage, tomate etc., assim, em 

anos, a produção, seria de 20 ou 

de 30 conforme a extenção de 

Estes 20, devia ser nos anos em 

que o pai não semeava toda a 

Cova a milho, mas só 

uma parte e a outra a 

hortaliças, couve, feijão 

verde, tomate, alface etc., nos 

anos em que o Pai semeasse 

toda a cova a milho, a produção 

devia ser mais elevada. 

O Dr. José Galamba de 

Oliveira, que fez os estudos 

sobre Fátima, praticamente, 

ainda nos tempos primitivos,  

no seu livro  a «Jacinta» 8ª 

Edição, pag. 155, not (.), diz 

que a Cova produzia 50 sacos 

de batata. Por isso, quando 

fosse semeada toda a milho, a 

produção devia ser 

equivalente (p. 20). 
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terreno que o pai ocupasse com 

as hortaliças. 

(...) 

No cimo da encosta, havia 

um pedaço de terreno plano, 

que seria mais ou menos, onde 

agora se encontra a parte de 

trás da Basílica, aí havia 

algumas oliveiras, por entre 

estas, o pai cultivava, uns anos 

legumes, tremoços, grão de 

bico; outros anos, seriais, trigo, 

centeio, etc., (...) (pp. 31-32, 

quest. 14.ª ï 14.ª) 

 

A Senhora D. Gilda, a quem 

o Sr. Bispo pediu para ir a Fátima 

buscar-me e levar-me ao Paço 

Episcopal, para me falar; na 

vespera do dia marcado, esta 

Senhora foi a Aljustrel buscar-

me no seu carro de mulas, levou-

me a pernoitar na sua casa, onde 

fiquei alguns dias, na vespera, à 

noite, depois da ceia, 

perguntou-me se queria ir  com 

ela, no dia seguinte, assistir à 

Santa Missa que celebrava o 

Sr. Bispo na Sé, às 9h da 

manhã? disse que sim. Pergun-

tou-me se queria confessar-me 

antes da Missa, respondi que 

sim. Perguntou-me se queria 

confessar-me com o Sr. Bispo, 

respondi que não, que me 

confessava com qualquer 

outro padre que por ali 

pediu a uma Senhora da Sua 

confiança, o favor de ir ver se 

conseguia levar-me a Leiria. A 

Senhora essa, D. Gilda, logo 

que pode foi a Aljustrel pedir a 

minha Mãe, que me deixasse ir 

com ela a Leiria, porque o Sr. 

Bispo me queria ver e falar-me. 

(...) 

Quando estavamos a mesa a 

cear, a Senhora perguntou-me 

se queria no dia seguinte ir  

com ela, assistir a Missa na Se, 

que celebrava ai o Senhor 

Bispo as 9 horas? disse-lhe 

que sim. Se queria confessar-

me antes, para comungar da 

mão do Senhor Bispo nessa 

Missa? disse-lhe que sim. Se 

queria confessar-me com o 

Senhor Bispo? Respondi 

dizendo que não, porque tinha 
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estivesse. No dia seguinte, 

fomos cedo, a tempo de nos 

podermos confessar antes da 

Missa. Ao entrar na Sé, do lado 

esquerdo, num confessionário 

estava um sacerdote a confessar, 

a Sr. D. Gilda comigo ajoelha-

mos num dos bancos que havia 

em frente, esperando que 

terminasse a pessoa que se 

estava confessando, a seguir foi 

a D. Gilda e quando ela terminou 

fui eu, quando terminei ajoelhei-

me no banco junto da Sr. D. 

Gilda e vi que do confessionario 

saia o Sr. Bispo que se dirigiu 

para o altar mor para celebrar a 

Santa Missa; Admirada 

perguntei: Então o Sr. Padre que 

ali estava a confessar era o Sr. 

Bispo? a Senhora respondeu 

sorrindo, era sim, e admirei-me 

porque a menina tinha dito que 

não queria confessar-se ao Sr. 

Bispo. É porque eu não sabia que 

era Ele. (pp. 37-38, quest. 40.ª ï 

34.ª) 

vergonha, que me confessava a 

um outro sacerdote que por 

ali estivesse. 

No dia seguinte, pela manhã 

cedinho, la fomos para a 

Catedral; entramos em direc-

ção ao altar mor, vimos que, 

num confessionario a esquer-

da, estava um sacerdote a con-

fessar. Ajoelhamos nuns ban-

cos dos que havia em frente, 

esperando que saisse a pessoa 

que la estava, e apenas ela saiu, 

a Sr. D. Gilda, levantou-se e foi 

a correr confessar-se, eu fiquei a 

espera e quando ela saiu fui 

ajoelhar-me do outro lado para 

confessar-me, quando terminei, 

fui de novo ajoelhar-me junto 

da senhora D. Gilda, e admirada 

fiquei ao ver que do confessio-

nario saia o Senhor Bispo. 

Voltei-me para a Senhora D. 

Gilda e perguntei: Então ele era 

o Senhor Bispo? era sim, 

respondeu, e então, não gostou? 

gostei sim, respondi, e 

dirigimo-nos para os bancos da 

frente para assistir a Santa 

Missa. (p. 193) 

 

Note-se que o Questionário deve ter sido mantido à vista 

quando Lúcia escrevia, na Sexta Memória, a descrição da produção 

agrícola da Cova da Iria. A coincidência textual supõe transporte 

de texto de um suporte para outro. Já no episódio do primeiro 

encontro de Lúcia com D. José, no confessionário, assistimos a um 
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processo um pouco diferente. Também aqui o texto do 

Questionário é mantido à vista e dele são transferidos segmentos 

de texto, mas há variantes que desenham um quadro ligeiramente 

diferente. Enquanto no Questionário a confissão de Lúcia ao bispo 

parece resultar de circunstâncias fortuitas e inesperadas, já na 

Memória ficamos com a impressão de que D. Gilda arquitetou 

intencionalmente a situação. Qual foi a verdade? Não sabemos e 

talvez esta dualidade narrativa exprima precisamente as dúvidas da 

própria Lúcia. O que importa, porém, sublinhar, é a importância do 

Questionário como testemunho da génese das Memórias e como 

complemento à sua leitura e o facto de este texto ser pela primeira 

vez editado e publicado como apêndice à edição crítica. 

Quando foi iniciado o trabalho que conduziria à edição, o 

Arquivo do Santuário de Fátima tinha na sua posse apenas uma 

fotocópia dos manuscritos autógrafos da Quinta e da Sexta 

Memórias. Foi a partir dessas fotocópias que fiz uma primeira 

transcrição dos textos, na expectativa de poder mais tarde revêla 

em face dos manuscritos originais, guardados no Convento das 

Carmelitas de Coimbra, desde a data da sua produção. Impunha-se 

a descrição material destes testemunhos e a confirmação de 

leituras. O Santuário fez todas as diligências necessárias para trazer 

para Fátima os manuscritos, o que só veio a obter em 21 de 

Setembro de 2015. Trata-se de um livro artesanalmente 

encadernado, com 191 folhas, onde Lúcia copiou, sequencial-

mente, a Quinta Memória, o Questionário e a Sexta Memória, 

consagrando, portanto, a familiaridade entre estes três textos e 

evidenciando a ordem cronológica pela qual foram escritos (com 

exceção, é claro, da 16ª questão, que serviu de motor à Quinta 

Memória). 

Porém, rapidamente se constatou que o manuscrito da Quinta 

Memória recebido em Fátima não era o mesmo que tinha sido 

fotocopiado e entregue a Monsenhor Luciano Guerra. A pagina-

ção era, desde logo, diferente e havia numerosas variantes no texto 

que supunham que o manuscrito recebido era posterior ao das 

fotocópias, visto que as corrigia nalguns pontos. Tornava-se claro 
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que existiam dois manuscritos da Quinta Memória: aquele (Ŭ) de 

que o Santuário possuía uma fotocópia (A) e que tinha sido usado 

pelo P. Kondor para a sua edição e aquele (B) que o Carmelo de 

Coimbra enviou para Fátima em 2015. Feitas diligências para saber 

do original do manuscrito fotocopiado, não foi possível obter 

nenhuma informação sobre o seu paradeiro, desconhecido também 

entre as Carmelitas de Coimbra. A fotocópia A tornou-se, assim, 

ela própria, um testemunho insubstituível, visto não haver forma 

melhor de aceder ao texto do manuscrito desaparecido (Ŭ). 

Sublinhe-se, portanto, outra novidade desta edição: o texto da 

Quinta Memória dado a ler na edição crítica estava, também ele, 

até agora, inédito, visto que a edição da Vice-Postulação fora feita 

a partir da fotocópia do manuscrito desaparecido.  

Quanto à Sexta Memória, reservava-nos também uma surpresa: 

a fotocópia que o Santuário possuía fora, sem dúvida, tirada do 

livro a que chamei testemunho B mas constituíam exceção três 

folhas, as paginadas 89/90, 90A/90B e 93/94. Estas três folhas, que 

continham parte da história de vários dos familiares de Lúcia, 

apresentavam variantes, algumas de grande dimensão e que 

alteravam mesmo a factualidade da narrativa. Tal como sucedera 

com os originais das fotocópias da Quinta Memória, também dos 

das três folhas fotocopiadas não restava notícia. Assim, para a 

Sexta Memória, contamos com o testemunho do manuscrito B, 

copiado no mesmo suporte que contém o testemunho B da Quinta 

Memória e que inclui três folhas que não são as originais. São sim 

folhas de substituição coladas no dorso do livro, no lugar de onde 

foram eliminadas as folhas originais (ɓ), de que apenas resta a 

fotocópia (B1) que foi entregue a Mons. Luciano Guerra, o qual, 

por sua vez, as facultou ao P. Kondor para a preparação da edição 

da Vice-Postulação. Desta vez, porém, o conteúdo das três folhas 

substitutas chegou à leitura do grande público. O próprio P. Kondor 

pode ter motivado a substituição. As variantes mais significativas 

que elas apresentam têm a ver com informação factual relativa às 

licenciaturas de dois sobrinhos de Lúcia e com um episódio 

protagonizado por uma outra sobrinha que acolheu uma família de 
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refugiados da antiga Jugoslávia. Conserva-se colada entre a guarda 

e a contraguarda do livro uma folha de provas tipográficas que 

continha a versão primitiva e errónea das licenciaturas, corrigida a 

caneta vermelha. É possível que, em Fátima, no decurso de 

contactos com familiares da vidente, os erros factuais tenham sido 

detetados e que tenha sido enviada a Lúcia uma prova com a 

sugestão de correcção, sugestão a que ela correspondeu reescre-

vendo as três folhas e eliminando as primitivas. A presente edição 

crítica permite-nos, pela primeira vez, conhecer o texto das três 

folhas eliminadas, cujas variantes são registadas no aparato crítico. 

O livro que contém, atualmente a cópia autógrafa das duas 

últimas Memórias e do Questionário constitui, portanto, o teste-

munho mais recente dos textos a que dá suporte e foi nele que pela 

última vez se manifestou a vontade da autora. No caso da Quinta 

Memória, este testemunho contém um texto variante do que se 

encontra publicado na edição da Vice-Postulação, o que significa 

que o facto de o texto se encontrar já publicado e dado a ler a 

milhares de leitores não impediu Lúcia de o alterar.  

Tal como disse atrás, a vontade do autor não está vinculada à 

dimensão do recetor. É um critério estritamente cronológico e 

indiferente aos meios pelos quais o texto possa ter sido 

anteriormente dado ler. A questão que se perfila, no caso das 

últimas Memórias, e especialmente no caso da Quinta, é sabermos 

para quem reescreveu Lúcia o texto. A análise material do livro 

revela preocupação com a produção de um objeto destinado a ser 

utilizado e lido e não apenas guardado. O cuidado posto na sua 

confeção não pode deixar de evocar os manuscritos medievais, no 

sentido em que é planeado e executado, cuidadosamente, com um 

código bibliográfico destinado à leitura e à fruição estética e não 

apenas como um original de imprensa. O suporte é preparado com 

o traçado, a esferográfica, de uma margem à esquerda e, a lápis, de 

uma linha suplementar na margem de pé. Os títulos, quando 

ocupam a margem de cabeça, também se inscrevem numa linha 

suplementar traçada a lápis. Apesar de dispor de esferográficas, 

Lúcia transcreve o texto com caneta de tinta permanente, o que, no 
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início dos anos noventa, não pode deixar de ser considerado uma 

forma de conferir monumentalidade ao livro produzido. Preocupa-

se em desenhar tipos de letras distintivos, ensaiando um tipo de 

letra caligráfica para títulos ou elementos textuais que pretende 

distinguir. Encontra mesmo uma solução para a ilustração do seu 

livro, recorrendo à colagem de postais. As páginas onde se 

encontram estas «ilustrações» são as duas páginas de abertura de 

cada uma das Memórias e foram cuidadosamente planeadas para 

acolherem harmoniosamente um postal e um poema. Este é, por-

tanto, um livro manualmente fabricado para ser lido e para ser visto 

ou contemplado, tal como os manuscritos iluminados. Para que 

público? Naturalmente para a família espiritual da autora, à qual 

foi legado. Tal como o códice aveirense atrás evocado, que contém 

os textos sobre as primitivas habitantes do Mosteiro de Jesus, 

produzido para ser lido apenas entre as suas sucessoras, também o 

livro de Lúcia parece ter sido cuidadosamente preparado para 

constituir um objeto de leitura comunitária. 

No que acabo de expor acerca do processo de produção das duas 

últimas Memórias fica já evidente que não podemos dizer desta 

Lúcia do final do século que não corresponde à figura do autor tal 

como intelectualmente a consideramos. Lúcia continua a escrever 

respondendo a solicitações externas e o assunto das suas obras 

continua a ser determinado por essas solicitações mas agora está 

perfeitamente consciente do seu estatuto autoral. Ao contrário do 

que fizera quarenta anos antes, desta vez mostra-se ciosa da posse 

dos seus manuscritos, entregando a Monsenhor Luciano Guerra 

apenas fotocópias, apesar do empenho que ele manifestou na 

obtenção dos originais, documentado numa carta de 16 de Março 

de 1989:  

 
(...) peço licença para um pedido: era se nos oferecia também o 

original da sua 5ª Memória. Diz-me com efeito o Rev.do Dr. 

Cristino, responsável pela edição dos documentos (em 

preparação) que a última verdade de um documento só se pode 

conhecer pelo original (quer porque as fotocópias podem ser 
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retocadas, quer porque com o tempo a tinta da fotocópia 

desaparece aqui e além). Será possível fazer-nos essa oferta?10 

 

A resposta foi negativa, como consta de uma Nota assinada em 

4 de Abril  seguinte pelo requerente do manuscrito: 

 
Nota ï Estive com a Irmã Lúcia em 89.03.17 e disse-lhe que 

não publicaria esta Memória sem a consultar. Não consegui que 

me desse o original, porque respondeu que esta Memória é o 

princípio das respostas do meu questionário, que começou a 

escrever num caderno o qual gostava contivesse a totalidade 

das respostas.11 

 

Não só Lúcia se mostra perfeitamente consciente da tutela que 

exerce sobre a sua escrita, como toma decisões sobre ela, 

reservando-se o direito de posse do original e definindo a 

organicidade da sua obra, nomeadamente a articulação entre o 

Questionário e os textos a que ele deu origem, expressa na partilha 

de um suporte comum. Quatro anos depois, Mons. Luciano Guerra 

volta a tentar a obtenção dos manuscritos mas, mais uma vez, 

defronta-se com a nova consciência autoral de Lúcia: 

 
Hoje, 93.05.05, estive com a Irmã Lúcia no Carmelo de 

Coimbra. (...) Uma vez mais a Irmã me explicou que só me 

entregava a fotocópia das respostas ao meu questionário, por 

ser este o parecer dos seus superiores pois, sendo ela a autora, 

devia ficar com o original. Fiquei de falar com o novo 

Provincial a ver se ele concordará em que a Irmã deixe antes 

de morrer expressa a vontade de que os documentos 

referentes a Fátima sejam entregues ao Santuário. (...) A Irmã 

Lúcia disse-me que já terminou a Memória que lhe pedi 

 
10 Arquivo do Santuário de Fátima, Coleção Documental Lúcia de Jesus, caixa 

1, n.º 63, impressão eletrofotográfica. 
11 Nota manuscrita que se conserva anexa à fotocópia do Questionário: 

Arquivo do Santuário de Fátima, Coleção Documental Lúcia de Jesus, caixa 2, 

n.º 92. 
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acerca de sua Mãe e que ma entregará brevemente, em 

fotocópia.12 

 

E assim, em Julho, a Sexta Memória é recebida em Fátima de 

novo apenas em fotocópia: 

 
(...) envio a V. Rv. a fotocópia do que a seu pedido escrevi á 

cerca de minha Mãe, é o que de momento pude recordar, e 

com a esperança de que venha a ser para a glória de Deus e 

de Nossa Senhora.13 

 

Dado que em Setembro de 2015 os referidos originais estavam 

ainda no Carmelo de Coimbra e que vieram para Fátima apenas a 

título de depósito, é fácil de concluir que Mons. Luciano Guerra 

também não alcançou êxito na sua derradeira tentativa de os obter 

por disposição testamentária, o que expressa a firme determinação 

da autora de os deixar às suas irmãs carmelitas, para quem preparou 

cuidadosamente o livro que os contém. 

É certamente significativo que os três textos deste ciclo, a 

Quinta Memória, o Questionário e a Sexta Memória, estejam, cada 

um deles, assinado pela autora, ao contrário do que sucede com os 

do ciclo anterior, que nunca assinou. Lúcia tem agora consciência 

do selo de autenticidade que a sua mão confere ao que escreve e 

quando elimina manuscritos que continham versões do texto que 

não são as definitivas, como o primitivo manuscrito da Quinta 

Memória e as três folhas substituídas da Sexta, faz uma clara 

afirmação da sua vontade autoral a respeito daqueles textos, ainda 

que um deles se encontrasse já divulgado pela imprensa. Que esta 

última vontade se tenha manifestado, no caso da Quinta Memória, 

apenas para uso de uma comunidade restrita de leitoras não lhe 

retira o estatuto cronológico que a Crítica Textual lhe atribui. O 

 
12 Arquivo do Santuário de Fátima, Coleção Documental Lúcia de Jesus, caixa 

2, n.º 92. 
13 Carta de Lúcia a Monsenhor Luciano Guerra, dactiloescrita, Arquivo do 

Santuário de Fátima, Colecção Documental Lúcia de Jesus, caixa 2, n.º 100. 
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mesmo se aplica aos testemunhos da Terceira Memória, dos quais 

é o que foi copiado para um único leitor que representa a última 

vontade da autora. 

Além da edição do Questionário e de uma leitura das Memórias 

na última forma que a autora lhes deu, esta edição crítica oferece 

ainda uma leitura conservadora da escrita de Lúcia, das sua 

características linguísticas e gráficas, importantes sobretudo 

quando ela deixa registados no papel traços de língua e de grafia 

não padronizadas. Oferece-se, assim, material de estudo a 

linguistas, a historiadores da cultura, a sociólogos, a estudiosos do 

fenómeno de Fátima e a estudiosos de fenómenos de contacto entre 

diferentes universos culturais. 

 



 

 

LA  DEVOZIONE  AL  CUORE 

IMMACOLATA  DI MARIA.  

UN INVITO  A DIVENIRE  NELLO  SPIRITO 

DI  CRISTO ñPURI DI  CUOREò. 
________________ 

SR. LUCA MARIA RITSUKO OKA , SFMI 

 

 

 
Introduzione 

 
«Per salvare [le anime dei poveri peccatori], Dio vuole stabilire nel 

mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel 

che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace». 

«I buoni saranno martirizzati, il  Santo Padre avrà molto da soffrire, 

varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il  Mio Cuore 

Immacolato trionferà »1. 

 

Queste parole profetiche della Vergine sul trionfo del suo 

Cuore, ascoltate dai tre pastorinhos (pastorelli) di Fàtima nel 1917 

e, poi, messe per iscritto da Sr. Lucia (+ 2005), la testimone più 

longeva di questo evento di grazia2, costituiscono, potremmo dire, 

le parole chiave con le quali interpretare il  significato storico e 

spirituale del ñmessaggio di Fàtimaò. Affidando noi stessi al Cuore 

Immacolato di Maria, la ñprima e perfetta discepolaò di Gesù, 

impariamo: - ad ñascoltare-serbare-meditareò, nei nostri cuori, la 

Parola-Volontà di Dio (cf. Lc 2, 19. 51); - a lasciarci conformare 

 
1 SR. LUCIA, Il ñsegretoò di Fatima. Prima e seconda parte del ñsegretoò, in 

Congregazione per la Dottrina della Fede, Documenti su ñIl Messaggio di Fatimaò 

(26.6.2000): (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ documents/ 

rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html).  
2 Cf. T. BERTONE, Presentazione, in Documenti su ñIl Messaggio di Fatimaò. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
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da questa Parola, rispondendo a Dio, come Maria, «avvenga di me 

quello che hai detto» (Lc 1, 38); - di ñagire-uscireò verso gli altri, 

portando la Parola (cf. Lc 39-56)3; - per poter, alla fine, 

ñpartecipareò, come lei, al trionfo di Gesù Cristo, alla nostra 

redenzione piena ed integrale.  

A questo punto, ci viene un interrogativo: ma la nostra 

comprensione sulla devozione al Cuore di Maria corrisponde a tale 

appello esistenziale che coinvolge il  nostro modo di vivere 

cristiano?   

Joaquím M. Alonso, esperto nella storia delle apparizioni di 

Fàtima, già trenta anni fa, sottolineava lôesigenza di rinnovare, di 

purificare e di aggiornare questa devozione tradizionale della 

Chiesa 4, affinché possa continuare a ravvivare anche oggi la fede 

del popolo di Dio.  

Circa 10 anni fa, ho avuto lôoccasione di fare la ricerca sul 

medesimo tema5, partendo dalle parole chiave: ñcuoreò e ñtrionfoò. 

In questa relazione cercherò di dare più spazio al termine ñcuoreò 

e ai concetti relativi, come, per esempio, ñcuore puroò, con la spe-

ranza di poter offrire alcune indicazioni utili per il rinnovamento 

e lôincremento della devozione al Cuore di Maria. Tale devozione 

costituisce «un ñinvitoò a divenire nello Spirito di Cristo ópuri di 

cuoreôè, e conduce a lodare e ringraziare Dio per la sua miseri-

 
3 A tal proposito, Papa Francesco, meditando sulla Visitazione, dice: «Tre 

parole sintetizzano lôatteggiamento di Maria: ascolto, decisione, azione; ascolto, 

decisione, azione. Parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò 

che ci chiede il Signore nella vita. Ascolto, decisione, azione» (Discorso. Recita 

del santo rosario alla conclusione del mese mariano, Piazza San Pietro, 

31.5.2013). Venerdì, 31 maggio 2013. 
4 Cf. J. M. ALONSO, Cuore Immacolato, in S. de Fiores-S. Meo (a cura di), 

Nuovo Dizionario di Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 19964, pp. 399-

408. 
5 Cf. L.M.R. Oka, «Il moi Cuore Immacolato trionferà». Significato storico e 

spirituale, in AA. VV., Fatima una luce sulla storia del mondo (Atti del XX 

Colloquio Internazionale di Mariologia [6-11 maggio 2007, Bari, Italia]), Roma, 

AMI, 2008, pp. 137-170. 
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cordiosa presenza nella nostra storia di pellegrini verso la patria 

celeste. 

Le apparizioni della Madre celeste, infatti, scrive il  teologo e 

mariologo Salvatore M. Perrella, sono  
 

«segno della presenza di Dio e dei suoi santi nella nostra storia, 

sono da ritenere dono e profezia6 per la fede nel tempo post-

cristiano, sfida per la ragione postmoderna e post-secolare, per una 

cultura nichilista e relativista, per una civiltà che cerca con tutti i 

mezzi lôabbondanza delle cose terrene e si trastulla con la tecnica 

alienandosi in essa e con essa»7. 
 

Le apparizioni della beata Vergine sono un invito: - ad 

accogliere e vivere il Vangelo della conversione e dellôamore di 

Cristo; - a intessere quotidianamente nello Spirito Santo un 

salutare ascolto e colloquio orante con Dio; - a sperare nella 

provvidenza sempre generosa del Padre nostro che è nei cieli, 

senza per questo alienarci o disimpegnarci dalle nostre cogenti 

responsabilità verso il mondo e verso il prossimo che 

incontriamo.  

Scrive ancora padre Perrella:  
 

«Le mariofanie, per usare unôespressione cara a J. B. Bossuet (À 

1704), pur facendo parte dellôimpenetrabile politica del cielo, sono 

in definitiva la dimostrazione che nella comunione dei santi di Dio, 

 
6 A proposito della ñprofeziaò, il teologo Rino Fisichella rileva che nel Nuovo 

Testamento, essa «non è mai data come un elemento che crea paura e angoscia 

e, tanto meno, come una forma di condanna [..]. Sia negli Atti degli Apostoli 

che nelle Lettere di Paolo, i profeti hanno un compito preciso; esso consiste 

nel ñconsolareò, ñincoraggiareò, e ñfortificareò i credenti (cf. At 15,32; 1 Cor 

14,3). Ogni forma di profezia, dunque, che si allontanasse da questa prospettiva 

non potrebbe essere considerata una genuina profezia cristiana» (R. 

FISICHELLA, Introduzione, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 

Documenti. Il Messaggio di Fatima [26.6.2000], Paoline, Milano 2000, p. 3; per 

lôintero articolo alle pp. 3-10).  
7 S. M. PERRELLA, Le apparizioni mariane. ñDonoò per la fede e ñsfidaò per la 

ragione. Segno, presenza e mediazione della Vergine glorificata nella nostra 

storia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, p. 188-189. 
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la Madre di Gesù, la sorella universale, la madre dei viventi, non 

cessa di amarci e di interessarsi al bene degli uomini, affinché essi, 

oltre a essere perdonati, santificati e salvati dallôAmore di Dio, 

sappiano essere, come lei, in virtù dello Spirito, della fede e della 

carità che promana dalla fede nel Dio Trinitario, sorgente di vera 

carità. Una carità che sappia coinvolgere tutte le sfide dellôamore 

umano e religioso, vivendo lôagape; la sola capace di intessere con 

tutti, al di là della religione, della cultura, dellôetnia, dello stato 

sociale, sinceri rapporti di fraternità, concretizzando quanto il  

Signore Gesù ha richiesto principalmente ai suoi: ñDa questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 

altriò (Gv 13,35)».8 
 

La nostra riflessione teologico-spirituale-mariologica seguirà 

le seguenti tappe: 1) spiegheremo, seppur brevemente, il 

significato biblico-teologico delle due parole chiave della nostra 

relazione e che sono: ñcuoreò e ñtrionfoò; 2) daremo poi uno 

sguardo al culto del Cuore Immacolato di Maria così come si è 

via via sviluppato nella tradizione cattolica e popolare; 3) 

affronteremo la questione delle apparizioni e dei messaggi di 

Fàtima che riguardano da vicino il nostro tema; 4) al termine, 

cercheremo di rispondere alla domanda: che ñsensoò ha per noi 

oggi, in un contesto sempre più palesemente anticristiano (René 

Rémond),9 il  ñtrionfo del Cuore Immacolato di Mariaò?   

 
8 Ibidem, pp. 193-194.  
9 Secondo lo storico francese recentemente scomparso, lôinizio del nuovo 

millennio non è stato facile per il cristianesimo. Se certe forme di anticleri-

calismo del passato sono ormai definitivamente tramontate, una nuova leva di 

detrattori e di critici ¯ apparsa allôorizzonte, fomentando una violenta polemica 

anticristiana, che riscuote un certo consenso presso il grande pubblico. È 

unôoffensiva che non proviene pi½ dagli ambienti laici tradizionali, ma da 

pensatori più iconoclasti, che vogliono dar vita a una sorta di «ateismo» militante 

(cf. R. RÉMOND, Il nuovo anticristianesimo, Lindau, Torino 2007). Pensiamo, ad 

esempio, alla deriva ñzapateristaò in Spagna di qualche anno addietro, alle scritte 

ingiuriose contro il cardinale Camillo Ruini e Papa Ratzinger, alle minacce fatte 

pervenire a mons. Bagnasco presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 

la spinosa questione dei Dico e dei matrimoni tra persone dello stesso sessoé  
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1. Un poô di vocaboloé  

 

Prima di entrare nellôoggetto diretto della nostra relazione, 

sarà bene soffermarci brevemente sul significato biblico-teologico 

delle parole: ñcuoreò e ñtrionfoò, che sono capitali per lôeconomia 

del nostro assunto.  

 

1.1. Il  ñcuoreò  

 

«Beati i puri nel cuore, perché essi vedranno Dio» (Mt 5, 8). 
A tale riguardo il Cardinale Gianfranco Ravasi scrive nel suo 

libro sulle Beatitudini: 
 

«i termini della trilogia cuore-anima-mente sono nel linguaggio 

biblico sinonimi e potrebbero ben ricondursi al concetto unico di 

ñanimaò così come noi comunemente la intendiamo, ossia 

espressione della nostra interiorità profonda, della coscienza e 

della volontà. Per noi, invece, la parola ñcuoreò nel suo valore 

metaforico, è divenuta ambigua, relegata comôè nel mondo dei 

sentimenti e, al livello religioso, nella sfera del devozionalismo 

pietistico (si pensi certe concezioni folcloristiche del ñsacro cuoreò 

di Gesù o di Maria, categoria che invece nella Sacra Scrittura ha 

un significato ben più qualificato e teologico»10. 
 

Joaquím Alonso fa notare che lo stesso s. Giovanni Eudes 

(+1680), indiscusso pioniere della devozione e del culto liturgico 

ai Cuori di Gesù e di Maria11,  
 

«fu senza dubbio influenzato dalle rivelazioni di Marie des 

Vallées, ma non le utilizzò mai in appoggio alle sue asserzioni né 

ad esse fece allusione nelle sue opere. Egli vuole fare unôopera 

 
10 G. RAVASI, Le Beatitudini. Il pi½ grande discorso allôumanit¨ di ogni tempo, 

Mondadori, Milano 2016, p. 127. 
11 Cf. M. AUGÉ, Cuore Immacolato, in S. de Fiores-V.F. Schiefer-S.M. 

Perrella, Dizionari San Paolo. Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, 

p. 373. 
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rigorosamente teologica, i cui unici fondamenti fossero la 

Scrittura, la tradizione e il  magistero»12. 
 

A questo proposito, il  Direttorio su pietà popolare e liturgia 

(2001)13, trattando della devozione al Cuore di Gesù, ricorda che, 

«come hanno spesso ricordato i Romani Pontefici», questa 

devozione «ha un solido fondamento nella Scrittura»14; ciò vale 

pure alla devozione al Cuore di Maria, la devozione che ricorda 

«lôassociazione ñcordialeò della Madre allôopera salvifica del 

Figlio: dallôincarnazione, alla morte e risurrezione, al dono dello 

Spirito»15. 

Josef Ratzinger, a sua volta, osserva che il  cuore «vede spesso 

più in là del semplice intelletto», e la devozione a Maria può 

aiutarci a comprendere questo mistero: 
 

«non per niente i Padri hanno preso Mt 5, 8 come base del loro 

insegnamento teologico sulla conoscenza: ñBeati i puri di cuore, 

perché vedranno Dioò: lôorgano per vedere Dio è il  cuore 

purificato. Potrebbe spettare alla devozione mariana operare il  

risveglio del cuore e la sua purificazione nella fede. Se la disgrazia 

dellôuomo di oggi è sempre di più quella di cadere o nel puro bios 

o nella pura razionalità, la devozione a Maria può agire in senso 

contrario a una simile ñdecomposizioneò dellôumano e aiutare, 

partendo dal cuore, a ritrovare nel mezzo lôunità»16.  
 

Ora, partendo dalla nozione biblica del ñcuoreò, cercheremo di 

vedere una graduale comprensione che la tradizione cristiana 

nutriva riguardo al Cuore di Maria.  

 

 
12 J. M. ALONSO, Cuore Immacolato, in S. de Fiores-S. Meo (a cura di), Nuovo 

Dizionario di Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 19964, p. 403. 
13 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio 

su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, LEV, Città del Vaticano 

2001. 
14 Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 167. 
15 Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 174. 
16 J. Ratzinger, Maria Chiesa nascente, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, p. 

27. 
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1.1.1. Il  cuore: centro unitario  e originario  fondamentale 

dellôuomo 

 

Nella Bibbia, il  termine cuore non si riferisce tanto allôorgano 

fisico, quanto, soprattutto, al centro unitario e originario 

fondamentale dellôessere umano, cioè della ñpersona corporea-

spiritualeò.17 Nella concezione ebraica, infatti, il  cuore indica 

ñtutto lôuomo interioreò, da cui si sprigionano le energie psico-

affettive (sentimenti, emozioni, desiderioé) e quelle intellettive 

(conoscenza, memoria, intelletto, decisione, volont¨é). Il  cuore è 

la sede sia dei pensieri buoni che di quelli cattivi (cf. Mc 7,21; Lc 

6,45); può essere anche luogo privilegiato della sapienza (cf. 1 Re 

3,12) e strumento della fede (cf. Rm 10,10). Anche nel Nuovo 

Testamento, il  cuore viene considerato come il  centro coordinatore 

dellôuomo in quanto essere razionale, emotivo e volitivo (cf. Lc 

24,32; Gv 16,22; Rm 9,2; 10,1; 2 Cor 9,7).18  

J. Ratzinger sintetizza il  significato biblico del termine ñcuoreò 

definendolo:  
 

«il centro dellôesistenza umana, la confluenza di ragione, volontà, 

temperamento e sensibilità, in cui la persona trova la sua unità ed 

il  suo orientamento interiore»19. 
 

Muovendosi nella stessa linea, Papa Francesco scrive:  

 
17 Cf. K. RAHNER, Cuore, in Dizionario Teologico, [dir. H. FRIES], Queriniana, 

Brescia 19693, vol. 1, pp. 425-429; G. LANGEMEYER, Cuore, in Lessico di 

Teologia Sistematica, Queriniana, Brescia 1990, pp. 164-165. 
18 Va sottolineato che Paolo non dissocia mai ciò che è eterno-incorporeo da 

ciò che è interno-corporeo; in lui, kardia (cuore) indica tutto quanto lôessere 

interiore nella sua dimensione corporea e incorporea (cf. J. K. CHAMBLIN , 

Psicologia, in Dizionario di Paolo e delle sue lettere, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 1999, pp. 1260-1265). 
19 J. RATZINGER, Commento teologico, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 

DELLA FEDE, Il Messaggio di Fatima (26.6.2000). 
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«è il  centro dellôuomo, dove sôintrecciano tutte le sue dimensioni: 

il  corpo e lo spirito; lôinteriorità della persona e la sua apertura al 

mondo e agli altri; lôintelletto, il  volere, lôaffettività»20.  
 

In questo senso, nel cuore,  
 

«ci apriamo alla verità e allôamore e lasciamo che ci tocchino e ci 

trasformino nel profondo» 21. 

 

1.1.2. Il  cuore: luogo dellôincontro con Dio 

 

Dio aspetta lôuomo nel suo cuore. Il  Concilio Vaticano II, nella 

costituzione Gaudium et spes (1965) osserva: 
 

«[lôuomo] nella sua interiorità, ... trascende lôuniverso delle cose: in 

quelle profondità egli torna, quando fa ritorno a sé stesso, là dove lo 

aspetta quel Dio che scruta i cuori (cf. 1 Sam 16, 7; Ger 17, 10) là 

dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino»22. 
 

Il  Catechismo della Chiesa Cattolica, a sua volta, spiega che il 

cuore è «il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra 

ragione e dagli altri»; e «solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e cono-

scerlo»23. In altre parole, il  cuore, «nel senso biblico di ñprofon-

dità dellôessereò (ñin visceribusò: Ger 31, 33)», è il  luogo «dove la 

persona si decide o non si decide per Dio»24. Quindi il  cuore è:  
 

«il luogo della decisione, che sta più profondo delle nostre facoltà 

psichiche. È il  luogo della verità, là dove scegliamo la vita o la 

morte. È il  luogo dellôincontro, poiché, ad immagine di Dio, 

viviamo in relazione: è il  luogo dellôalleanza»25. 

 
20 FRANCESCO, lettera enciclica Lumen fidei (29-6-2013), n. 26. 
21 FRANCESCO, lettera enciclica Lumen fidei, n. 26. 
22 CONCILIO VATICANO II , Costituzione pastorale. Gaudium et spes 

(7.12.1965), n. 14. 
23 Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, la prima edizione; 1997, 

lôedizione tipica latina), n. 2563. 
24 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 368. 
25 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2563. 
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In questo senso, la ñnuova alleanzaò contiene la Parola di Dio 

inscritta nella profondità dellôuomo, in modo che questa Parola 

divenga la parola dellôuomo (cf. Ger 31, 33); di modo che questa 

Parola, una volta assimilata, insegni allôuomo a scegliere 

liberamente ciò che Dio vuole per il suo bene e la sua salvezza. 

 

1.1.3. Il  cuore purificato  dallo Spirito di Cristo-Redentore 

 

Lôunione del cuore umano con il Cuore di Dio si realizza 

concretamente in ognuno di noi grazie allôeffusione dello Spirito di 

Cristo Risorto; quando, cioè, nello Spirito del Figlio, siamo resi 

capaci di chiamare Dio ñAbbà, Padre!ò (Gal 4, 6)26. 

La Lumen gentium insegna che lo Spirito Santo dimora nei 

cuori aperti al Verbo come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19); è 

lo Spirito che conduce i fedeli «alla perfetta unione col suo 

Sposo»27, che trasforma e conforma i cuori dei fedeli al cuore di 

Cristo. Così insegna Benedetto XVI  nella lettera enciclica Deus 

caritas est (2005): 
 

«Lo Spirito Santo é è quella potenza interiore che armo-nizza é 

il  cuore [dei credenti] col cuore di Cristo e li  muove ad amare i 

fratelli come li  ha amati Lui, quando si è curvato a lavare i piedi 

dei discepoli (cfr Gv 13, 1-13) e soprattutto quando ha donato la 

sua vita per tutti (cfr Gv 13, 1; 15, 13)»28.  
 

Il  cuore dellôuomo, purificato dallo Spirito ed armonizzato con 

il Cuore di Cristo, è ñun cuore che vedeò:  
 

«Il programma del cristiano ð il  programma del buon Samaritano, 

il  programma di Gesù ð è ñun cuore che vedeò. Questo cuore vede 

dove côè bisogno di amore e agisce in modo conseguente»29.  

 
26 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 683. 
27 CONCILIO VATICANO II , Costituzione dogmatica. Lumen gentium 

(21.11.1964), n. 4. 
28 BENEDETTO XVI , lettera enciclica. Deus caritas est (25.12.2005), n. 19. 
29 BENEDETTO XVI , lettera enciclica. Deus caritas est, n. 31. 
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Non è la nostra capacità, ma è il  grande amore di Dio che «ci 

trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la 

realtà»30; è lôamore-misericordia di Dio che «dallôintimo più 

profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta»31. 

 

1.1.4. Il  Cuore Immacolato di Maria:  un invito a divenire ñpuri  

di cuoreò  

 

Da tutto ciò che abbiamo detto finora possiamo dedurre che, 

nella Bibbia, il ñcuore puroò o il ñcuore nuovoò è il dono 

totalmente gratuito di Dio, realizzato dalla persona e dallôopera 

redentrice di Cristo; il cuore che, purificato dalla potenza dello 

Spirito, viene conformato al Cuore di Cristo. Lôuomo, nella 

profondità del suo essere, dove dimora lo Spirito del Figlio, può 

chiamare Dio ñAbbà Padreò, amarlo ñcon tutto il  cuore, con tutta 

lôanima e con tutte le forzeò (Dt 6, 4-5) e scegliere di aderire 

liberamente al Cuore-Volontà di Dio.  

Questo è lôatteggiamento del cuore che la Vergine Maria, la 

prima e perfetta ñdiscepolaò di Gesù32 ha vissuto quotidianamente. 

 
30 FRANCESCO, lettera enciclica. Lumen fidei, n. 26. 
31 FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, 

Misericordiae Vultus (11.4.2015), n. 25. 
32 Cf. Sancta Maria, Discipula Domini, in CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO. 

Collectio missarum de beata Maria Virgine. Editio typica. Libreria Editrice 

Vaticana, 1987. Form. 10, pp. 41-43; Santa Maria Discepola del Signore, in G. 

FARNEDI-F. MASSOLA (a cura di, Piccolo Messale della Madonna. Lodi e 

Vespri, Rosario e preghiere alla B. Vergine Maria, LEV-Piemme, Città del 

Vaticano-Casale Monferrato 1988, pp. 110-117; PAOLO VI, Esortazione 

apostolica. Marialis cultus (2.2.1974), 35, 37; GIOVANNI PAOLO II , Lettera 

enciclica, Redemptoris Mater (25.3.1987), 29; PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA 

INTERNATIONALIS (PAMI), La Madre del Signore. Memoria presenza speranza, 

Città del Vaticano 2000, 20, 40, 48, 51, 55, 56; 210° CAPITOLO GENERALE 

DELLôORDINE DEI SERVI DI MARIA, Servi del Magnificat. Il cantico della Vergine 

e la vita consacrata, in Marianum 57 (1995) pp. 685-812 (Servitium, Sotto il 

Monte 1996), nn. 13-18; S. DE FIORES, Discepola, in Id, Nuovissimo Dizionario. 

Maria, vol. 1, EDB, Bologna 2006, pp. 486-543. 
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Come osserva J. Ratzinger, la devozione al Cuore immacolato di 

Maria esige che abbiamo lo stesso atteggiamento della Vergine 

impegnandoci ad aderire quotidianamente alla volontà del Signore: 
  

«Il ñcuore immacolatoò è secondo Mt 5, 8 un cuore, che a partire 

da Dio è giunto ad una perfetta unità interiore e pertanto ñvede 

Dioò. ñDevozioneò al Cuore Immacolato di Maria pertanto è 

avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore, nel quale il  fiat ð 

ñsia fatta la tua volontàò ð diviene il  centro informante di tutta 

quanta lôesistenza»33. 
 

A tal proposito, M. Augé, concludendo la sua considerazione 

su questo tema, commenta: 
 

«Alla luce della beatitudine di Mt 5, 8 (ñBeati i puri di cuore, 

perché vedranno Dioò), il  cuore ñimmacolatoò è un cuore che, a 

partire da Dio, è giunto ad una perfetta unità interiore e pertanto 

può ñvedere Dioò, cioè è abilitato ad entrare in perfetta comunione 

con Dio. In Maria questa beatitudine si adempie in modo sublime 

ed esemplare»34. 
 

Secondo lo spirito dellôinsegnamento biblico, la devozione al 

Cuore di Gesù o di Maria è tuttôaltro che sentimentale, meccanica 

e superficiale. Il  cuore, nella Bibbia, allude la ñsede di vitaò della 

persona, nelle cui narici, Dio-Creatore ñsoffiò un alito di vitaò (cf. 

Gn 2, 7); il  cuore dellôuomo, per quanto è creato da Dio, contiene 

il  desiderio di Dio, il  desiderio ardente di tornare al suo Creature, 

la sua sorgente-originaria.  

La tradizione dei Padri, in modo particolare dei ñPadri del 

desertoò, insegna che lôuomo conquista la purezza del cuore, 

attraverso i combattimenti incessanti contro le suggestioni del 

male, che cercano ad impedirgli di ascoltare la voce interiore, quel 

 
33 J. RATZINGER, Commento teologico, in Congregazione per la Dottrina della 

Fede, Il Messaggio di Fatima (2000). 
34 M. AUGÉ, Cuore Immacolato, in S. DE FIORES-V.F. SCHIEFER-S.M. 

PERRELLA, Dizionari San Paolo. Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2009, p. 375 (lôintero articolo: pp. 370-376). 
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desiderio nascosto nel cuore. Un cuore puro, quindi, non è un cuore 

meramente passivo, ma è qual cuore nel quale arde costantemente 

il  ñfuoco divoranteò di Dio,  
 

«il fuoco divino é che brucia tutte le tentazioni appena queste si 

presentano. [é] il  cuore che arde per lôamore di Dio distrugge i 

pensieri che vi si oppongono»35.  
 

È significativo che i cristiani orientali venerino la Madre di 

Dio come ñRoveto ardenteò, qual Roveto che brucia senza 

consumarsi (cf. Es 3, 2)36. Il  fuoco divino ï la carità ï che arde nel 

cuore dellôuomo, «riunisce tutte le forze dellôuomo sotto la dire-

zione dello Spirito Santo». La Vergine Maria rappresenta il  

culmine di questa santità cristiana; essendo «senza peccato sotto il  

dominio universale del peccato»37. 

Paolo VI, nella Esortazione apostolica Marialis cultus (1974) 

osserva che Maria:  
 

«che è libera dal peccato, a questo conduce i suoi figli:  a 

debellare con energica risoluzione il  peccato»38. 

 

1.1.5. Breve conclusione 

 

Nel cuore lôuomo ¯ assolutamente e irripetibilmente s® 

stesso. In altre parole, il  cuore: - indica la personalità composta da 

«quelle forze dinamiche che ci rendono individui unici»;39 - il  

luogo dove il  credente incontra e dialoga con lôEterno. Il  cuore è il  

luogo preposto allôapertura totale dellôuomo alla Trascendenza. 

 
35 T. ĠPIDLÍK , Lôarte di purificare il cuore, Lipa, Roma 1999, p. 32. 
36 Cf. T. ĠPIDLÍK-M.I. RUPNIK, La fede secondo le icone, Lipa, Roma 2004 

(prima ristampa), pp. 125-127; A. TRADIGO, Icone e Santi dôOriente, Elacta, 

Milano 2004, pp. 164-165. 
37 T. ĠPIDLÍK , Lôarte di purificare il cuore, Lipa, Roma 1999, p. 32. 
38 PAOLO VI, Esortazione apostolica. Marialis cultus (2.2.1974) 57; cf. Lumen 

gentium 65. 
39 Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e temi letterari della Bibbia. 

Dizionari San Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, p. 357. 
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Solo Dio, infatti, può penetrare e scrutare lôintimo più profondo del 

cuore umano (cf. Ger 11,20; 1 Gv 3,20) e trasformarlo 

radicalmente, effondendo in esso il  suo Spirito (cf. Ez 36,26; Ger 

31,33; Rm 5,540). La persona umana,41 da parte sua, deve 

corrispondere allôamore di Dio ñcon tutto il  suo cuoreò, cioè con 

tutta la sua vita42. Nel cuore dei giustificati dimora lo Spirito Santo, 

anzi, secondo la dottrina di san Paolo, Cristo abita in esso per 

mezzo della fede (cf. Ef 3,17).  

 

1.2. Il  ñtrionfoò del bene sul male: il  trionfo  di Cristo attraverso 

la Croce 

 

La Bibbia nella sua qualità di storia della salvezza può essere 

letta anche come ñun libro del trionfo di Dio sul maleò; un 

ñtrionfoò43 che comporta, sin dalla caduta dei Progenitori (cf. Gn 

3), la lotta, la fatica, lôimpegno messianico-redentivo del Dio 

umanato, dei suoi santi e sante, in primis di santa Maria, nonché 

dei discepoli e delle discepole di ogni tempo e latitudine, contro 

lôantico Avversario, che tenta in tutti i modi e con tutti i mezzi di 

trascinare lôumanità nellôabisso tetro del suo Male. Il  mistero 

dellôiniquità è una realtà seria e tangibile, che tocca e fa ammalare 

lôesistenza e la coscienza, minando seriamente la speranza 

 
40 Rm 5,5: çlôamore di Dio ¯ stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 

Spirito Santo che ci è stato dato». 
41 Sul concetto di persona, sia dal punto di vista filosofico che antropologico e 

teologico, cf. R. GUARDINI, Mondo e persona. Saggio di antropologia cristiana, 

Morcelliana, Brescia 20022; A. MILANO, Persona in teologia. Alle origini del 

significato di persona nel cristianesimo antico, Dehoniane, Roma 19962. 
42 Cf. Ger 24,7: «Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il 

Signore; essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con 

tutto il cuore». 
43 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica 673-682; specialmente 677. 681. 
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escatologica di ogni essere umano.44 Giovanni Paolo II  nella lettera 

enciclica Dominum et vivificantem (1986)45 scrive:  
 

«Sin dallôinizio lôoscuro mistero del peccato [é] è apparso come 

un atto di volontà della creatura-uomo contrario alla volontà di 

Dio: alla volontà salvifica di Dio; anzi è apparso in opposizione 

alla verità [é]. Lôuomo ha seguito il  ñpadre della menzognaò, 

ponendosi contro il  Padre della vita e lo Spirito di verità».46  
 

Con riferimento al magistero di Papa Wojtyla, Perrella scrive:  
 

«Nessuna realtà tocca lôuomo nel corso della sua vita in maniera 

così generalizzata come la dura realtà del mysterium iniquitatis; è 

come se il  male fosse una sorta di archetipo inaugurale (seppure 

non lôunico) dellôesistenza che dobbiamo condurre, una sorgente 

(di nuovo, non lôunica) di una storia in apparenza già segnata ab 

initio, un destino dal quale è impossibile emanciparsi, da soli, in 

modo completo. E tuttavia non côè problema sul quale le opinioni 

siano così contrastanti quanto sul male. Non è affatto chiaro, 

intanto, ciò che si deve definire ñmaleò; ma neppure la sua origine 

è chiara. Filosofia e teologia hanno risposto e ancora rispondono a 

questo angoscioso interrogativo: unde malum?, ñperché il  maleò? 

e perché il  male nellôuomo e dellôuomo? Si deve riconoscere che 

è soprattutto il  male, la presenza di esso che suscita in modo ancor 

più forte il  problema di Dio. Se côè Dio, da dove viene il  male? 

Perché il  male? Come è possibile il  male? (ovvero, unde, cur, 

quomodo). Sono interrogativi che in questa sede non possiamo 

certamente risolvere; la tematica legata a questi interrogativi, 

comunque, ha interessato ed interessa da vicino la teodicea, a volte 

identificata con la teologia ñnaturaleò tout court. Ma è interessante 

 
44 Cf. AA. VV., Mysterium iniquitatis. Il problema del male, [cur. G. L. BRENA], 

Gregoriana, Roma 2000; H. HÄRING, Il male nel mondo. Potenza o impotenza di 

Dio?, Queriniana, Brescia 2001; AA. VV., Il male, la sofferenza, il peccato, 

Morcelliana, Brescia 2004. 
45 GIOVANNI PAOLO II,  Lett. enc. Dominum et vivificantem (18.5.1986) in 

Enchiridion Vaticanum [= EV] 10/448-631. Il documento verrà citato con il titolo 

e lôarticolo.  
46 GIOVANNI PAOLO II , Lett. enc. Dominum et vivificantem, n. 39. 




