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'A Inqu£siGdo ndo era tdo obscure
quando se cre
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Apresentagao

JIAO QUARTIhI DE )IORAES

Oferecemos a versgo integral do Livro I da B£sf6rfa da orfgem e

esfaZ)eZecfmenfo da zlnqzzisigdo em PortzzgaZ de Alexandre Herculano,

tal homo estabelecida na "edigao definitiva" de David Lopes, professor

da Universidade de Lisboa(Lisbon, Livraria Bertrand, Rio de janei-

ro, Livraria Francisco Alves, sem ano de edigao). A obra compieta
consta de dez livros, distribuidos em tr6s tomas, o primeiro contenao

seu tesouro de id6ias, dais ampla e assidua freqUentagg.o de suns sa-

las de consulta e de leitura.

Em epigrafe, colocamos a declarag5.o do carded Ratzinger,
pron-

as vitimas da Inquisigg.o nada tinham de obscures.



Jo8o Q.uartim de Morals

Em tempos como o presente, de baixa confianga na possibilidade de

romper uma ordem social iniqua e suprimir as mis6rias da exist6ncia, a

esperanga de muitos concentra-se no "outro" mundo. Perante este novo

surto religioso, 6 bom lembrar que 6 pr6prio aos que t6m fe em revela-

g6es transcendentes, considerar aqueles que dela nio partilham com

indulgente comiseragao, no melhor dos cason, e, no pior, homo perigosos

libertinos materialistas. A tolerg.ncaa nio 6, nem pode ser, o forte dos
que se acham em posse de uma verdade absoluta

A16m da intrinseca importancia tanto do fema da intolerfncia

religiosa quando da obra hist6rica de Herculano, a presence publica-
gao em fmbito acad6mico justifica-se pda raridade do I tomo da edi-
gao de David Lopes. Nio 6 di:flcil encontrar nos livreiros e sebos os

tomos ll e 111. Nio conseguimos encontrar o tome I em nenhum dos

muitos sebos que percorremos pelo Brasil afora. Talvez em Portugal.

Mantivemos a ortografla e a paginagao original, at6 para facilitar

citag6es, corrigindo apenas os errol de impress5o evidentes. Assim, um

dos t6picos do sumgrio (p. 23, in fine), revere-se is "Cortes de Toledo em

1408". A data 6 1480, homo de resto lemon a p. 80. Colocamos entre col-

chetes 1] as correg6es introduzidas para suprir lacunas ou errol eviden

tes do texts. Assim [e] na pfgina 48 do origina](p. 24 de nossa edigao) e

[negaram-se] na patina 83(p 46 de nossa edigao), no lugar de "negan-

do-se". O contexto exige o verbs num modo finite. Em cano de d6vida,

entretanto, considerando nossa pouch familiaridade com a ortografia

portuguese daquela 6poca, mantivemos o texts, mesmo porque enten-

demos nossa fungi.o homo de memo copista, ou para se expressar no
horrivel esperanto eletr6nico, de samples escaneador.
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At c dre Hercliian.

Durante os doze primeiros seculos da igrqja foi aos bispos que
exclusivamente incumbiu vigiar pda pureza das doutrinas religio-
sas dos fi6is. Era ipso para ellen, ao mesmo tempo, um dever e um
direito que resultavam da indole do seu ministerio: ninguem podia,
portanto, intervir fiesta parte tio grave do oflicio pastoral, sem
offender a auctoridade do episcopado. Etta era a doutrina e a praxe
dos bona tempos da igrqja. Um tribunal especial e extranho 6 jerar-
chia ecclesiastica, incumbido de examinar os errol de crenga que a
ignorancia ou a maldade introduziam; um tribunal que nio fosse o
do pastor da diocese, encarregado de descubrir e condemnar as he-
resias, seria, nos seculos primitives, uma instituig5.o intoleravel e
moralmente impossivel. E todavia, esse tribunal, se nalguma parte
houvera ent5.o existido, nio teria fido na essencia sengo aquella ins-
tituigao terrivel que:

ajunctando ao monstruoso da origem e natureza a dementia das su-
bs manifesta96es e a atrocidade das subs formulas, surgiu no seio do
catholicismo durante o seculo Xlll, e que velo com o nome de .Ingzzf-
sifdo ou Sancfo-0/7icfo, a cubrir de terror, de langue e de lucto quasi
todos os paizes da Europa meridional e, kinda, transpondo os mares.
a opprimir extensas pro'dncias da America e do Oriente

Coma 6 facil de crer, essa instituigao fatal nasceu debil e desen-
volveu-se gradual e lentamente. Clreada de subito, embora o fosse
com muito menos attribuig6es que as adquridas depots, terra expi-
rado no bergo, esmagada pda resistencia do episcopado. E ' cerro
que ji antes do seculo Xlll, as commiss6es chamadas synodos, que
constituiam nos diversos districtos de coda diocese uma especle de
tribunaes dependentes do bispo, tinham a seu cargo pmceder contra
os herqjes. Essas commiss6es, por6m, depots de os qualificarem
homo taes e de Ihes applicarem a excommunhao, deixavam o resto g.
acgao do poder civil. Ha, na verdade, exemplos de condemnarem os
juizes seculares os herqjes ao ultimo supplicio, embora nenhuma ]ei

da igrqja, nem do direito romano shes imposesse major pena do que

P. 25
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Livro

o confisco dos bens: to

P. 26

nhg.o que haviam fulminado.

11



{!exat2dre Herat! ano

brosio e S. Martinho consideraram homo excommungados os bispos
ltacio e Idacio, por haverem fido perseguidos e condemnados g mor-
te alguns priscillianistas que ellen tinham accusado. insistindo no
seu castigo perante os imperadores Graziano e blaximo. Escrevendo
a Donate, proconsul d'Attica, Sancto Agostinho declarava-the. mui
positivamente, que se elle continuasse a punir de norte os donatis-

tas, os bispos cessariam de os denunciar, ficando ellen, assam, impu-
nes, e que, se queria que as leis se cumprissem, era necessario usar
em taes material de moderagao e

brandura. A tolerancia modern

nobremente nem com maid philosophia do que Salviano, o chamado
mesfre dos bfspos, que tantos elogios mereceu a Sancto Eucherio e a
outros padres da primitiva igreja: ''Sio herqjes,, - dizia elle. fallando
dos arianos - ''sao-no; mas ignoram-no. HerQjes, entre n6s, ngo o sgo
entre si; "torque tio catholicos se reputam que nos them por hereti-
cos. O que elves sio para n6s solos n6s para ellen... A verdade este
da nossa parte; mas ellen pensam que este. da sua. Cremos que da-
mos gloria a Deus: elves pensam tambem que o razem. Ng.o cum-
prem no seu dever; mas, lange de o suspeitarem, acreditam servir a
religiao. Sendo impios, persuadem-se de que seguem a verdadeira
piedade. Enganam-se; mas 6 de boa f6 e por amarem a Deus. nio
porque o aborregam. Alheios f crenga verdadeira, seguem com sin-
cem a6ecto a sua, e s6 o supreme juiz p6de saber qual sera o castigo
dos deus errol". No tempo da Inquisigao, o mesfre dos bfspos terra
perecido numa fogueira, se houvesse escripto estas admiraveis
phras.es, olde, t5o judiciosamente, se acham ligadas a intolerancia
doutrinal e legitima com a tolerancia material e extema

P. 28

P. 29

Depois da queda ao imperio romano

-heresias e os herqjes foram raros, e messes mesmos casos a igrQja
limitou-se aos castigos espirituaes, as vezes remidos por um syste-
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gresso das dissidencias, augmen-
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,4iexattdre Hetc!.{!alto

1:=H=:l£=" H£=-;::;.!==
P. 31

A constituigao promulgada por Lucio 111 em 1184 6 considerada
pur aiguns escriptores homo a origem e germen da Inquisigao

P. 32
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Eras penas. Ng.o parece ter-se ahi
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Alexartdte Hercttlmto

P. 34

P. 35
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deus estatutos aprovados em 1216 por Honorio 111, se constituiu a

U
em descubrir os herejes, e, nessa parte, o tra-

aquelles. No memo
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Alexandre Hercuiallo

d'intolerancia e os odios religiosos produziam os fructos ordinarios
deltas pessimas paix6es. Todavia, no meio de tantos horrores appa-
reciam intelligencias summas que sabiam mantel as antigas tradi-
g6es christans, conservando purrs de langue as vested sacerdotaes
Tal foi S. Guilherme, bispo de Bruges, que recusou constantemente
associar-se ao systema da compulsao violenta contra os heroes.
Deixando aos legados de Roma e aos prelados das outras dioceses
confiarem a defense do catholicismo ao ferro dos combatentes e aos
supplicios dos algozes, limitava-se a exhortar os endurecidos no errs.
a convened-1os com raz6es e a implorar a grata divina para que os
alumiasse. Quando quito, recorria, gs vezes, f ameaga da imposigaa
de mulctas, mas nem elsa mesma fraquissima ameaga se

'1' ' '' 5-'
realisava.

A' morte do sancto prelado r1209) seguiu-se ern breve a sua canoni-
sagao. Tanto 6 ce.do que, kinda no memo do delirio das paix6es e da
perversao das ideas, nunca se obscurece de todo o respeito 6. san Fa-
zio e g, verdadeira virtude.

Os decretos do imperador Fr

1224, para a repressao das heresias vieram dar novo vigor e, em
grande parte, absolved, revestindo-o de sancgao legal, o sistema d'in-
tolerancia sanguinaria adoptado contra os dissidentes. A responsa-
bilidade moral do novo direito que o poder civil creava, e que subsH-
tuia a comparative moderagao do direito romano, nio podia recahir
ao memos directamente, sobre o sacerdocio, homo recahiam os ante-
mores incitamentos das multid6es fanatisadas. Entretanto. a intole-
rancia material, levada ao extremo naquela legislagao, fazia degene-
rar a intolerancia legitima da igrqja, transportando-a do mundi das
ideas para o dos factos. Serif absurdo exigir do catholicismo que to-
lerasse o ergo; que admittisse a possibilidade theorica de qualquer
ponte de doutrina contraria f sua; porque ipso equivaleria a fazed
descer a crenga catholica das alturas do dogma ao nivel das opini6es
humanas; mas estas leis ferozes tornavam necessariamente odiosa
aos olhos das subs victimas a causa remota e innocente de males

P. 38
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llis{6ria da origetlle esfabelecimento da inquisigao
Po/'/olga/ - Tomo 1 - Livro

que s6, na realidade, elam filhos de bruto fanatismo e, g.s vezes, de
convenienciaspoliticas. . . . .,.]."

Q anna de 1229 6 a verdadeira data do estaoelecnneLiLU ua x--nu '

sigao. Os albigenses b-

As demais dispo-

19



Alexalldre Herctiiano

gislagao de Friderico 11, que dominava ji. na Allemanha e numb par
te da Italia, estendia-se agora a Franca e tornava muito maid tre-
mendas as providencias tomadas na assemb16a de Tolosa

Fosse, por6m, qual fosse o caracter de cruel intolerancia que pre-
dominava naquelle conjuncto de leis avis e canonicas, havia. ainda
uma diHerenga profunda entre essay inquisig6es, digamos assam,
rudimentaes e a instituigao collossal a que, posteriormente, se deu o
mesmo nome, no seculo XVI e nos seguintes. A auctoridade episco-
pal era respeitada. Tudo quanto se referia f qualificagao e condem-
nagao dos herQjes dependia dos prelados diocesanos, guardando-se
nesta parte a antiga disciplina. Depois, embora nas assemb16as ec-
clesiastical se imposessem penal

temporaes aos dissidentes, etta invasfo nos dominion da auctorida
de secular tinha, at6 certs panto, desculpa, porque os principes de.
cretavam ao mesmo tempo iguaes ou mats severos castigos, legiti
mando-se, assim mutuamente os acton dos doug poderes. A16m dis-
co, posco que, em relagao ao exterminio dos herQjes, as dual auctori-
dades se invadissem mutuamente na practica, a igrQja nio se esque-
cia de reconhecer oflicialmente que a sua acgao pmpna se restringia
aos dominion da espiritualidade. Sabre ipso sio expressos e termi-
nantes alguns canones do IV concilio gerd de Latrio (1216) e outros
monumentos ecclesiasticos daquella epocha. Nio tardou, por6m, que
estes pnncipios comegassem a ser pospostos, ganhando com ipso vi-
gor a nova instituig5.o, ja permanente, mas debil

O que 6 cerro 6 que, apesar de submettidos os albigenses, Roma,
conde partia toda a actividade externa da igreja, e onde s6 se podia
appreciar bem a situagao gerRI della, sentia vacillar a terra debaixo
dos p6s do clerk. A heresia era, por toda a Europa civilisada, seme-
Ihante aos logos subterraneos de um terreno vulcanico, no qual,*ao
pasco que numa cratera cessa o incendio, e apenas se alguns rugidos
IOiiglilquos ou se ale- ' ' ' ' x'-----' '' ''b"*"' I u8i

P. 41
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cimentos, tives-
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Aiexatldre Herat!!ano

dissidentes e tornam dais odiosas as perseguig6es contrarian ao es-
pirito do evangelho, attribuindo f bruteza e devassidfo daquellas
epochal a corrupgao e os crimes do corpo ecclesiastico que, dizem
ellen, nio podia elevar-se arima da sociedade em que vivia. E ' uma
dessas evasivas deploraveis a que, na malta de boas raz6es, os espiri-
tos prevenidos costumam soccorrer-se. N6s perguntariamos a eases
apologistas imprudentes se a sociedade romana na epocha do impe-
no era ou n5.o um charco das maid he- ' '

diondas paix6es, dos se, apesar disco, o sacer-
docio dos primitivos seculos se deixou corromper pele ambience pes-
tifero em que respirava; se nio foi pele contraste ias suas virtudes
austeras, do seu respeito das doutrinas evangelical, que elle fez
triumphar do paganismo a religiao de Jesus e esmagou heresias
muito maid importantes do que as do seculo Xlll, sem recorrer gs
implas catecheses do soldado ou do algoz. Perguntar-lhes-hiamos.
por nm, se ellen entendem que 6 o christianismo que p6de actuar
nas sociedades, para as regenerar quando corrupta$ ou se, porven-
tura, sgo elias que podem actual no christianismo para o corromper,
e se ni0 6 justamente no meio da perversao gerd que o sacerdocio
delle e .p6de representar mellor a sublimidade das doutrinas moraes

immutavre naao a lls:encia sua origem e, por ipso, incorruptivel e

Apesar dos extremos rigores decretados para a repressao das he-

{

P. 'H

P. 45

..:=£E.lg
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Alexa} dt'e Herctiiano

nasticas, que nio podiam ver sem ciume os progressos das novak
corporag6es mendicantes e, sobretudo, o poder dos dominicanos.
aconselhavam a prudencia. Empregando-se o

systema de providencias espec

tervengao dos bispos nos negocios inquisitoriaes ou annullando-a de
facto, sem a destruir de direito, seguia-se um caminho maid seguro.
Em Aragao, por exemplo, recomme/zdaoam-se ao metropolita os do-
minicanos para inquisidores: na Lombardia dave-lhes o papa esse
cargo, homo uma delegagao sua, e sem na respectiva bulls fazer a
menor allusgo aos prelados diocesanos. A politica romana occultava.
se ou descubria-se maid ou menos, conforme as circumstancias o
permittiam

As actas do concilio narbonnense de 1235, em que intervieram
os tres metropolitan de Narbonna, Arles e Aix, servem para fazer-
mos sufliciente conceito dos progressos que o sistema de perseguigao
regular e permanente obtivera desde o concilio de Tolosa O primeiro
facto notavel 6 que as resolug6es da Assemb16a de Narbonna sg.o di-
ngidas aos trades pr6gadores por versarem unicamente sobre a re-

P. 47

P. 48
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coho as tradig6es da antiga

em que elle vibrava a con-
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A exatldre Herculano

P. 50

demnagao e o anathema, nio reprimiriam a Gusto a explos5.o do ju
bilo por ver, emfim, saciada uma tonga sede de vingangal Um mani-
cheu convertido, Roberto, por alcunha o Bulgaro (denominagao que
nalgumas panes se dava aos albigenses, patarenos e outros herejes),
o qual professara na ordem dos pr6gadores, era, pelos annoy de
1239, um dos maid ardentes perseguidores dos deus antigos co-
religionarios. Por suns diligencias, tinham fido queimadas de uma
s6 vez, perante um grande concurso de povos da Champagne, perto
de duzentas pessoas tides por her6ticas. Em frei Roberto o zelo pda
f6 era ilimitado, e insaciavel a cede de langue. Protegido por Lulls
IX, o seu nome tinha-se tornado o terror das provincial de Flandres,
onde, a dada pasco, ardiam as fogueiras acendidas por ele. Para que
o terror nio diminuisse, olde nio podia azhar culpados queimava
inocentes. A forma, por6ln, do seu ardor veio a perd6-1o. Os' gemidos
de tantas victimas geraram suspeitas. Inquiriu-se do inquisidor e
achou-se que era um malvado. Os deus crimes forum taes que o be-
neditino Matheus Paris, historiador coevo, diz que o mellor 6 guar-
dar si16ncio acerca delles. Tiraram-the o cargo e condenaram-no a
prisao perp6tua. Com mais alguma pru-

dencia, quem babe se hqje o seu nome figuraria no amplo catalogs
dos sanctos da ordem de S. Domingos? ' ''''

Nio s6 a penalidade contra os delictos de heresia se havia exa-
cerbado com as leis do imperador Friderico, mas tambem as formu-
las do processo se tinham tornado maid severas desde que o conhe-
cimento desta especie de causes pertencia, quasi exclusivamente.
aos trades pr6gadores. Depois do concilio gerRI de Lyao de 1245, em
que dois principes forum depostos, Friderico ll de Allemanha e ran-
cho ll de Portugal, celebrou-se um concilio provincial em B6ziers. no
qual se redigiu, por ordem de Innocencio IV, um regulamento deMI.
tivo sobre o modo de proceder contra os herqjes. Este documents.
que reproduz algumas provis6es anteriores, tanto dos concilios,

P. 51
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secular. A monte nio absolve nin-
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Alexandr'e Hercttiano

vem ser remfdczs .pecos seas be/zs depois de morton. Ficam condem-
nados a carcere perpetuo os relapses, into 6, os que, iepois de con-
veztidos, recahirem no errs: os contumazes, os Hugffiz;os qtze uierem

54
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Hist6ria da origem e esfabeiecimento da inqukigao em portugal-'romo 1- \.into \

esquivou-se a segunda, attribuindo-se a nomeiagao dos novos asses-
sores ao poder civil, ma$ por eleigao dos inquisidores ja em exercicio,
e, a16m disso, auctorisando-se o magtstrado ci-

quisigg.o faltava,

)

29



Alexaldt'e Herculalao

provinham novak atrocidades. Onde e quando os herQjes ou reputa-
dos taes podiam recorrer as violencias para obter desforgo ngo as
poupavam. A tolerancia e a resignagao evangelical tinham fido
completamente banidas. A Inquisigao, que era forte, tinha o cadafal-
so e a fogueira: a heresia, que era baca, tinha o punhal. Era de uma
parte o tigre que despedagava; era da outra a vibora que se arrasta-
va e, quando podia, cravava na feta os dented envenenados. Os hor-
rores das perseguig6es religiosas do seculo Xlll poderao avaliar-se,
aferindo-os pda triste historia das luctas avis de hQje. Carreguemos
as cores do quadro com as negras tintas da ferocidade e . ' :'

ignorancia
daquellas eras ruder e com as, kinda maid negras, do fanatismo re-
ligioso, cuba energia n5.o sonre comparagg.o com o do fanatismo poli-
tico. Conceberemos assam

quao medonhas scenes se passariam nas provincial. devastadas
por um systema de catechese digno dos primeiros sectarios do
islamismo. Ao pasco que, depois de queimarem muitos dissiden-
tes ou suppostos maes, eram assassinados em Aragao e em diver-
sos logares os inquisidores Planedis, Travesseres e Cadireta,
Pedro de Verona morria apedrejado em Milao, e outros por di-
versas panes. Aos inquisidores, que assam pereciam victimas do
seu e do alheio fanatismo consideravam-nos homo martyres, e os
dominicanos ganhavam de dia para dia uma consideragao e influen-
cia illimitadas, que os franciscanos, deus emulos, procuravam com-
bater, nascendo d'ahi disputes vergonhosas entre as dung ordens. O
repugnante ajunctava-se ao honivel, e diante de taes scenes a reli-
giao velava a race. A universidade de Paris era em gerd adversa aos
trades, sobretudo aos da ordem de S. Domingos. A lucta entre os
mendicantes e aquella corporagao, onde residia nessa epocha, talvez,
a maior coma de luzes, foi longa e renhida, e as mutual accusag6es,
principalmente as da universidade contra os trades, pmduziram
bastante escandalo para estes perderem muito da sua popxijaridade.
Todavia. a universidade foi vencida, nio s6 '------'

57

30



fiisf6ria da origenT e estabeiecimetllo da inquisigao etn Portttga! - 'Topol - \.INTO \

31



A {exatldre Herct1lallo

causes principles da repugnancia eras, por um lada, a severidade
indiscreta dos trades inquisidores e as extors6es e violencias que fa-
ziam e, por outra parte, a mg. vontade dos municipios em pagarem as
despesas que tinham de razer com aquelles tribunaes. Cedeu-se, por
fim, neste porto e, a]6m disco, para temperar a ferocidade inquisito-
rial, restituiu-se aos bispos uma parte daquella acgg.o que de direito
Ices pertencia em tees material. Apesar de judo, por6m, a re-

publica de Veneza s6

ores limitag6es e pondo-a debaixo da acgao do poder civil, de modo
que fosse considerada, nio como uma delegagao pontificia, mas homo
um tribunal do estado. Era por esse tempo que ella chegava em
Franca ao seu apogeu, para declinar em breve, at6

4vD%A v L4. \.,xx.I

se reduzir a uma
instituigao insignificante e desapparecer. Ainda em 1298, Philippe o
Formoso promulgava uma ordenagao na qual se estatuia que os he-
resiarchas e seus sectarios condemnados pelos bispos ou pelos inqui-
sidores fossem punidos pelts juizes seculares, sem se shes admittir
appelagao; mas j6. em 1302 o mesmo principe se oppunha gs usur-
pa96es do tribunal da fb em detrimento do poder civil, prohibindo
aos inquisidores perseguissem os judeus por usuras e sortilegios e
por quaesquer outros delictos que n5.o fossem precisamente da sua
competencia. Nos fins do mesmo seculo(1378), Carlos V p6s terms

H:laze::gi:i ixu :i
bens das subs victimas, vencessem um estipendio regular. HuvseculoXVI a ins-
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taos, prova que elles existissem de facto.
Portugal se tinham introdu-

As suspeitas de que em

P. 63

zido alguns errol de doutrina suscitaram em 1376 uma bu la de
Gregorio Xla Agapito Colonna, bispo de Lisboa, pda qualo papa o
encarregava, uiszo /zdo hager fnqufsfdo/"es /hesse .pafz, de escolher um
franciscano, dotado dos requisites necessarios para o mister de in-
quisidor, o qual, revestido de todos os poderes que o papa Ihe confe-
ria, verificasse a existencia das heresias e zelosamente as perseguis-
se e extirpasse. Frei Martin Vasques roto escolhido, e 6 este o pri-
meiro de quem consta que fosse, determinada e especialn)ente, re-
vestido dense cargo:. As nomeiag6es successivas dos franciscanos frei
Rodrigo de Contra (1394) e frei Alonso de Alprio (1413) e do domi-
nicans frei Vicente de Lisboa(1401) nio them valor algum historico
NAo passavam, provavelmente, de qualifica-

P. 64

g6es obtidas para satisfazer vaidades monasticas, e eram. talvez
resultado da emulagao das dual orders rivaes, a dos

7 ''' ' '')
m.enores e a

dos pregadores. Accrescia a isso o haver entg.o deus papados, um em
Avinhao, outdo em Roma, e obedecerem os castelhanos a um e os
portugueses a outdo, do que resultava n5.o reconhecerem os domini-
canos de Portugal o seu provincial de Castella, que reputavam scis-
matico, e a queen, todavia, andava annexo o ministerio de chefe dos
inquisidores. D'ahi procediam mil quest6es fradescas, indignas da
attengao da historia. O que imports a etta, porque interessa g hu-

' Este panto foi debatido na viva contends levantada entre os doug mem-

inquisidor gerd portugu6s no seculo XVl; questao futil, mas em que a in-
telligencia do franciscano apparece bem superior f de seu adversario

4



Hkl6ria da origetn e estabelecintento da inquisigao em Portuga! -'roma \ --Livro

65

35



Alexandre Herculano

guinte, a historia ecclesiastica de Aragg.o oHerece-nos factor analo-
gos. Aos Domes dos inquisidores dense paiz e de Valencia e Maiorca.
os dominicanos Ros, Cons, Murta, Pages, anda ligada a memoria de
muitas execug6es por crimes de heresia. Mas, homo por toda a parte
e em todos os tempos, a Inquisigao nio parece ter fido, naquella uni-
ca provincia d'lJlespanha olde estava organisada permanentemente.

togo os que n5.o haviam cedido aos claros
V q'bI/ITILXVILV U.V

argumentos dos carceres.
dos tratos e das penitencias. Durante mats de trinta annoy(]452-
1483), frei Christovam Galvez, armado do poder inquisitorial na-
quelle paiz, pode satisfazer sodas as ruins paix6es que o domina-
:am, at6 que Sixth IV, panda terms 6s maldades do 6'ade aragon6s,

ll;=:;Zulu'=:!=m='procedimento da-

n£T:!'.*'
historia da oppressao religiosa. '- -- --"""'* ''---a'a "c5'
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seria convenience estabelecer na Peninsula o tribunal permanente
da Inquisigio. Ajudava-o neste empenho o prior dos dominicanos de
Sevilha, H(!jeda; e o nuncio do papa, que via as vantagens que d'ahi
podiam resultar para a curia romana, protegia com todd o vigor o
empenho dos doug trades. Para se dar maior plausibilidade a pre-
tensao, appareceram instantaneamente castes de desacato contra as
cousas sagradas, cason na verdade secretos, mas quasi milagrosa-
mente revelados. Ao menos, o dominicano Hqjeda denunciava-os, e
Fernando V estava predisposto a acreditf-los. As accusag6es de au-
tos sacrilegos, occultamente practicados, recahiam sobre familial de

raga hebraica, e as familial desta raga eram as maid rican d'Hespa-
nha. Condemnados os judeus homo herQjes, os deus bens seHam con-
6iscados, ao ments em gran-

de parte, e o incentive para exc
assgs forte. Antepunha-se, todavia, uma difliculdade. Isabel. a ca-
tholica, repugnava a admittir na monarchia castelhana e leonesa a

continua representagao das scenas que eram consequencia formosa
do estabelecimento daquele sanguinario tribunale que repugnavam
a. brandura da sua indole. Os votos dos conselheiros, que o reie os
dominicanos tinham imbuido das proprias id6ias, moveram. emfim.
o ammo da rainha, fazendo-the cred que a adopgao do tribunal da £6
era altamente proficua e, talvez, indispensavel aos progressos do
catholicismo. Cedeu por 6im; e o bispo d'Qsma, embaixador de Cas-
tella juncto g, corte de Roma, recebeu ordem para supplicar ao papa
a expedigao de uma bulla pda qual se creasse em Castella aquelletribunal. ' ' '''''"-- --'l

As causal que tinham dado origem 6. Inquisigao antiga tinham
desapparecido. As heresias dos albigenses e dos outros sectarios que
no seculo Xlll ameagavam de grande ruina a igrQja eras assg.s im-
portantes e derramavam-se com rapidez, subministrando. assim
motivos aos que ng.o tinham bastante fb na indestructibilidalie do

P. 70
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catholicismo para procurarem livrar-se do proprio terror espalhan-
do-o, tambem, entre os adversaries. A
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zelosos. O impulso estava dado. Os exemplos da apostasia, t5.o fre-

quented, incitavam os ambiciosos a abandonar a crenga de deus pies
para attingirem aos cargos e dignidades de que o judaismo os ex-
cluia. Estes diversos motivos faziam milhares d'hypocritas, mas
poucos christios sinceros. Depois, quando o terror ia asserenando
em uns e a ambigao de outros se achava satisfeita, o arrependimento
fazio seu officio, e, segundo se aflirmava, e era

w.rr VA4 \-&4xn.4.\f4.4. q/v

provavel, a maior
parte dos que haviam abjurado vol-

tava depois secretam

Todavia,I homo a diversidade de crenga era a causa menos forte da

malevolencia popular contra os judeus,'elsa malevolencia, se ji. ng.o
tio perigosa para os convertidos, nem por isso nlcava amortecida
Aos chrfsfdos-nooos, denominagaogeral dos que haviam abandonado
o mosaismo, dave o vulgo os nomes de conuersos e de co?zHessos e,
ainda, o de mari'amos, alcunha injuriosa, que na idade media equi-
valia a maZdfcfo. Por maid que os neophytos occultassem o seu re-

do rapido bosquqjo que traggmos da origem e progresso da Inqui-
sigao antiga resulta um facto. E ' que elsa manifestagao da intoleran-

P. 76

P. 77
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participar pele baptismo das recompensas da outra vida era passivel
das penal comminadas contra os membros corruptos .do gremio. A
perverse.o dos tempos tinha trocado os castigos espirituaes de uma
associagao inteiramente espiritual pelos corporaes. Era um erro na
hrmull; externa, mas o principio, quando ao ambito da acgao da ma-
gistratura ecclesiastica, $icar& intacto. Assim, a Inquisigao antiga
deixara em paz os judeus e os mussulmanos, ainda nos tempos. dos
deus maiores furores. Na verdade, a historia ecclesiastica subminis-
tra-nos um ou outro exemplo de judeus condemnados pelos bispos ou

pelos inquisidores por acton relatives ao culto; mas ipso
acontecera
. ]. . ...l:

quando o delinquente havia oHendido de proposito deliberado a reli-
gi5.o ou quando tinha empregado cousas sanctas para alguma su-
perstigg.o impia. Embora a punigao de maes attentados, cuja verda-
deira indole era civil, devesse pertencer aos principes seculares,
como protectores da igre-

ja, tal pmcedimento merecia, at6 certs ponto, desculpa, porque a
igreja, fore e dominadora, repellia por esse modo uma provocagao,
uma injuria recebida. . . , . ..

"A Inquisig5.o, por6m, cujo estabelecimento Fernando e Isabel pe-
diam a Roma assentava em bases moralmente mats ruinosas do
que a antiga. Nio era s6 a materialisagg.o das penal que a tomava
desde logo absurda e antichristan: era-o tambem a causa, o pnncipio
da sua existencia. A converse.o da maioria dos sectarios do mosais-
mo fora a today as luzes uma violencia; a grata que os alumiara fora
o terror da monte. Entre o martyrio e o fingimento tinham preferido
o ultimo Procedendo assim, usavam de um direito natural. Se, mal-
dizendo interiormente o Christo no mesmo acts em que recebiam o
baptismo, commettiam um sacrilegio, ficavam livres de .jmputawao
iante de Deus, e a responsabilidade recahia exclusivamente sobre a

multidg.o que assassinara deus irmgos e sobre os que a 1 - - A

excitavam a

maes demasias Todos os sophismas do fanatismo ou da hypocrisia
sgo impotentes contra a verdade deltas doutrinas, accorded com a
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consciencia, com a razio humana e com o espirito do evangelho. P6
de-se aHirmar que a nova Inquisigao, independente do absur-

do das suas formulas, da atrocidade dos deus ministros, da iniqui-
dade relative das suns resolug6es pdas circumstancias e fins da
propria instituiga.o carecia absolutamente de sangao moral. As suas
sentengas de monte nfo eram, n5.o podium ser, na maior parte dos
cason, sergio assassinios juridicos.

Como era natural, as suppliers de Fernando e Isabel forum
attendidas em Roma. No 1.' de novembro de 1478, Sixto IV expediu
uma bulla, pda qual auctorisava os reid de Castella e Arag5.o para
nomeiarem tres prelados ou outros ecclesiasticos revestidos de dig-
nidades, quer seculares quer regulates, de bong costumes, de maid
de quarenta annoy de idade, e theologos ou calaonistas de profiss5,o,
a cujo cargo Hlcasse o inquirir em todos os dominion de Fernando e
Isabel acerca dos herqjes, apostatas e deus fautores. Concedia-lhes o
papa a jurisdicg5.o necessaria para procederem contra os culpados
em harmonia com o direito e costume estabelecidos, e permittia aos
doug soberanos demitti-los e nomeiar outros, conforme o julgassem
opportuno

Como g. rainha tinha repugnado a impetragao desta bulla, os
deus ministros demoraram a execugao della. Quiz-se primeiro recor-
rer a menos severos expedientes. O carded arce-

P. 79

P. 80

bispo de Sevilha publicou expressamente um catechismo para os ne-
ophytos e recommendou aos pastores seus subditos que tractassem
de explicar-lhes convenientemente as doutrinas catholicas. Pedro
d'Osma, tendo por este tempo sustentado algumas proposig6es con-
trarias ao dogma, foi citado perante uma juncta de theologos nomei-
ada pelo primaz das Hespanhas, o arcebispo de Toledo. Convencido
do seu erro, retractou-se, e nio se procedeu maid contra elle. Succe-

dendo Cazer cerro judeu corner naquella conjunctura um livro em que
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a administragao publica e a religi5.o do estado eram acremente com-
batidas, em vez de o perseguirem, frei Fernando de Talavera, con-
fessor da rainha, pegou na pena e refutou-o. Entretanto, nas cortes
de Toledo, reunidas nos principios de 1480, procurava-se obstar a
que o tracts e convivencia constante dos novos convertidos com os
deus antigos co-religionarios fosse incentivo para recahirem no ju-
daismo. Renovaram-se e ampliaram-se, por esse motivo, os regula-
mentos que interpunham barreiras materiaes e moraes entre os sec-
tarios da lei velha e os catholicos, tees como o que impunha aos ju-
deus o dever de habitarem s6mente nos bairros separados a que
chamavam judearias, e o de se recolherem

e trazerem signaes nos vestidos, e o

de Ihes serem prohibidas as profiss6es de medicos, de cirurgi6es, de
mercadores, de barbeiros e de taberneiros, com o que se removia a
necessidade de um contacto frequente entre elles e o povo, nomeia-
damente o das classes infimas.

Pouco depois, ordenou-se a 6ei Alonso de Hojeda, ao bispo de
Cadiz e ao govemador de Sevilla que examinassem o e6eito que
estes meios indirectos tinham produzido. Hojeda era dominicans, e o
reie o nuncio do papa estavam empenhados em que se d6sse execu-
gao a bulla de 1478. Os meios brandes que Isabel preferia foram re-
putados insufficientes. Os dominicanos e o nuncio trabalhavam in-
cessantemente. Por fim, a rainha consentiu no estabelecimento de-
finitivo da Inquisigg.o. A 17 de setembro de 1480 foram nomeiados
primeiros inquisidores 8'ei Miguel de Morillo e frei Jog.o de S. Mar-
tinho. amboy da ordem dos pr6gadores, dando-se-lines por assessor

Joie Rodriguez de Medina, clerigo secular. Um capellao da rainha,
Jog.o Lopes del Barco, foi-lhes adjuncts como procurador fiscal. Se-
vilha parece ter sido o logar onde naquelle tempo residiam mats
christa.os-novos, visto que, at6 entg.o, as atteng6es do go-

81
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verso para alli principalmente se haviam dirigido. Escolheu-se, por-
tanto, Sevilla para ahi se estabelecer o tribunal. Apesar, por6m, das
preveng6es populates contra os christaos-novos, elle foi recebido ge-
ralmente com repugnancia pelos habitantes daquella provincia. Os
fidalgos que olli possuian) terras privilegiadas consideraram-nas do
mesmo modo exemptas da acgao dessa magistratura, que, se por um
lado era religiosa, era peso outro civil, e os of6ciaes e delegados da
coroa acceitaram esse interpretagao dos privilegios nobiliarios. Re-
sultou disto sailrem quasi todos os christa.os-novos das povoag6es re-
galengas para as de senhoria particular. As terras do duque de Me-
dina Sidonia, do marquez de Cadix, do conde dos Arcos e de outros
nobres cubriram-se de fugitivos. Tomaram-se entio por parte da co-
coa several providencias contra os foragidos, e os inquisidores con-
sideraram-nos, pelo facto da juga, condo quasi convictos de heresia
A perseguig5.o estava, enlnm, organisada.

Erecto o novo tribunal, o seu primeiro alto foi obrigar por um
edicto os nobres que tinham dado guarida aos conversos a mand6-
los presos a Sevilla, sob pena de exautoragao e confisco, a16m das
censuras ecclesias-

P. 82

ticas. O numero dos capturados foi em breve tgo avultado, que o tri-
bunal e as pris6es tiveram de se mudar do convento dos dominica-
nos para o castello de Triana, nos arrabaldes da cidade. Pouco de-
pois, os inquisidores publicaram segundo edicto, a que chamavam de
perdao e em que convidavam os que hadam apostatado a virem es-
pontaneamente, dentro de certo prado, confessar as suns culpas, com
o que evitariam o castigo e obteriam absolvigao. Assim o fizeram al-
guns; mas, como a mira dos inquisidores era descubrir victimas,
[negaram-se] a cumprir as promessas do edicto emquanto os que as
tinham acceitado nio denunciassem, debako de juramento, quangos
apostates conhecessem e, at6, aquelles de que unicamente tivessem
ouvido falar. Debaixo, tambem, de juramento, forum a16m disco,

P. 83
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obrigados a guardar absolute silencio sabre as delag6es que delles se
exigiam Dente modo os inquisidores vendiam aos desgragados os
bens e a vida a troco de trahirem deus irmgos. Expirado o prado fa-

tal, publicou-se terceiro edicts, no qual se ordenava, com
as m. ais

graves ameagas, que, dentro de tree dias se denunciassem todos os
herejes judaisantes. Naquella especie de manifesto o tribunal esta-
belecia uma eerie de indicios, coda

P. 84
reconhecer os criminosos. A maior parte

desses indicios eram ridicules, e outros poderiam apenas provar que
os cnstgos-novos conservavam certos habitos da vida civil contrahi-
dos na infancia, sem que semelhantes habitos fossem necessaria-
mente um signal do seu apego gs doutrinas mosaicas. Por este keio
serif facil achar milhares de culpados, ainda quando nenhum exis-

Quemadero
Entretanto, o terror fazio com que abando-
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nelle favor, A curia romana adoptou desde logo nesta materia aque-
lle systema de variagao e dobrez cujos vergonhosos motives com-
prehenderemos claramente na prosecugao deste trabalho. O papa
expediu em 29 de janeiro de 1482 um breve, dirigido a Fernando e
Isabel, em que se queixava das injustigas practicadas pelos inquisi-
dores e declarava que, se nio fosse haverem sido nomeiados por car-
ta regia, os teria destituido; mas que revogava a licenga para se no-
meiarem outros, restabelecendo a autoridade do provincial dos do-
minicanos, cujos direitos se haviam ofFendido na bulla de Ide no-
vembro de 1478, por engano da dataria apostolica. Seguiu-se a este
outro breve, em que se nomeiavam inquisidores o gerd dos pr6gado-
res e maid fete trades da mesma ordem, para exercerem o seu mi-
nisterio de accords com os .preZados dfocesanos, observando a ordem
de processo que se Ihes estabelecia numb bulla especial. N3.o 6 preci-
samente conhecido o sistema adoptado nests ultima provisao papal:
o que consta 6 que suscitou grander cla-
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mores e que o poder civil, que se curvara g.s anteriores decis6es de
Roma, representou contra elle. O papa respondeu dando uma expli-
cagao analoga a que se 16 no breve de 29 de janeiro. Estas novas
providencias syria/n reconsfde/"aaas, por haverem fido tomadas de
leve por voto de alguns cardeaes que tinham fugido de Roma por
causa da peste. Entretanto elias ficariam suspensas, conformando-
se os inquisidores nos seus autos com o direito commum e bullas
apostolicas, ouofdos os .pre/amos dfocesa/zos.

Neste tempo a corte de Castella apresentava uma nova pretensao
perante o papa. Era a de organisar definitivamente a Inquisigao,
dando-the a forma de tribunal supreme, sem appelagao para Roma
Sixth IV repugnava a ipso. Por fim, conveio-se na criagg.o de um juiz
apostolico em Hespanha, o qual julgasse today as appelag6es inter-
postas da Inquisigao. Expediram-se ao mesmo tempo breves aos di-
versos metropolitanos para que intimassem quaesquer bispos seus
sunraganeos que fossem de raga hebr6a para se absterem de inter-
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vir nos processor relatives a quest6es de fe, nomeiando inquisidor
ordinario o respective provisor ou vigario gerd ou, se este estivesse
no mesmo cano, um ecclesiastico

queimando-se alguns em
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aria romana. O papa concluia por aconselhar os deus principes a
protegerem os deus subditos e a preferirem ao rigor a brandura e a
caridade.

Mas etta bulla era uma decepgao, apes outta decepgao. Ao 16-la,
dir-se-hia que o amor da justiga e o espinto da mansidio evangelica
a haviam inspirado. Por ella, a intolerancia e o fanatismo recebiam
um golpe fatal, e a Inquisigao perdia a forge e Hicava cohibida nos
deus excessos. Por6m, onze dias depois, prado demasiado curto. em
que o diploma pontificio nio podia ser recebido na corte de Hespa-
nha,. nem chegarem a Roma representag6es contra elle, o papa es-
crevia a Fernando de Aragao que, tends reconhecido haver-

se expedido aquella bu.ua c(nn summa pre
ence revog6-la. EHectivamente, dava-se uma raz5o para este dobre
procedimento: os breves a favor dos que individuaimente os tinham
requerido, os perd6es da Penitenciaria e o proprio diploma de 2 de
agosto, requeridos, sollicitados, expedidos e pages, ngo podiam pro-
duzir maid de um ceitil para a curia romana. A sua execug5o ou nfo
execugao eram cousas que pouco importavam. Voltando de Roma

foi remediada pda itagao com que a bulla de i de agosto se expedira

P. 89
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gnios se casavam maravilhosamente com os do inquisidor-m6r, cre-
ava um conselho real da Inquisigao, que ahi representasse o poder
civil. Torquemada foi declarado presidente delle, e conselheiros o
bispo eleito de Mazara e os dous doutores em leis, Sancho Velasques
de Cuellar e Ponce de Valencia. O vote deliberativo dos ares conse-
Iheiros devil limiter-se gs quest6es avis: nas material ecclesiastical
a decisio pertencia a Torquemada, revestido exclusivamento dessa
auctoridade pdas bullas

apostolicas. O inquisidor-m6r convocou entg.o uma juncta gerd em
Sevilha, onde se reuniram com elle os inquisidores de quatro tribu-
naes subalternos, os conselheiros region e os doug assessores que
Torquemada nomeiara. Nesta juncta se approvaram os regulamen-
tos ja preparados, e, com o titulo de /nsfrucfdes, promulgou-se o
primeiro codigo inquisitorial d'Hespanha(outubro de 1484)

Em abril dense mesmo anno o rei de Aragao convocara cortes
em Tarazona, e ahi fizera adopter a nova reforms da Inquisigao. Em
consequencia disco, Torquemada creou em Saragoga um dos novos
tribunaes, nomeiando para elle o dominicano Juglar e Pedro de Ar-
bu6s, conego da s6 metropolitana. Fernando ordenou, ao mesmo
tempo, aos magistrados da provincia que Ihes d6ssem todd a protec-
gg.o e concurso de que carecessem. Apesar, por6m, de que a Inquisi-
ga.o era sousa antiga neste paiz, o novo tribunal apresentava-se com
taes condig6es e caract6res que as resistencias comegaram, desde
logo, a manifestar-se. As pessoas dais influentes do reino. a maier
parte das quaes pertenciam a familias de raga hebr6a, dirigiram su-
pplicas tanto g, corte d'Hespanha, como g. de Roma, para que ao me-
nos se ordenasse aos Inquisidores

P. 92

a suspensao dos conHiscos, por estes serem contrarios aos ft)ros de
Aragao. Emquanto, por6m, se faziam estas diligencias, a Inquisigao
procedia contra os suspeitos e comegava os autos-de-fb, queimando

P. 93
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diversas pessoas. Estas execug6es irritaram maid os animos, o des-
peito subiu ao ponto, quando se receberam avisos da corte de que as
supplicas dos procuradores elam repellidas. Maid impetuoso do que
o (ios castelhanos, o caracter aragon6s nio podia soffrer com pacien-
cia a quebra do direito nacional, e o resultado foi uma conspiragao
contra a dda dos inquisidores. Ao terror oppunha-se assim o terror,
e, se este systema se houvesse adoptado e seguido com constancia
por toda a pane, a Inquisigao ou houvera deixado de existir ou mo-
deraria os deus furores. O direito natural legitimava aquelle meio de
defesa, visio que os perseguidos nio tinham recursos para uma re-
bellig.o declarada contra Fernando V. Assassino dos deus subditos
por opini6es religiosas, neste principe a dignidade regia

tornava-se

apenas um facto. Os conjurados escolheram, provavelmente, para
victimas aquelles que maid implacaveis se tinham mostrado

contra

os christa,os-novos. Os votados g. monte foram o inquisidor Pedro de
Arbues, o assessor Mar-

do reino. A tentativa fa '

thou uma e outra vez, at6 que Pedro de Arbuds foi assassinado uma
nolte na cathedral, apesar de trazer, debaixo dos habitos ecclesiasti-
cos. uma cola de malha, e um capacete de ferro debaixo do barrete
A noticia da sua morte, espalhada entre o vulgacho, produziu um
tumulto em Saragoga contra os conversos e, porventura, alienou-
Ihes anteriores simpathias. Irritados, sedentos de vinganga, os in-
quisidores langaram mg.o de todos os deus immensos recursos para
descubrir os conjurados, o que ng.o tardaram a alcangar. Vidal de
Uranso. um dos matadores de Arbu6s, descubriu quando labia, e o
seu depoimento deu-lhes a chave do mysterio. Maid de duzentas vic-
timas foram dentro em pouco sacri$icadas 6 memoria do assassina-
do; maior era o numero dos desgragados que entre as paredes dos
carceres sombrios expiavam longamente um crime que muitos delles
nem sequer teriam approvado. O simpler alto de dar guarida a um
dos perseguldos suscitava novak perseguig6es. Muitos membros das
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maid illustres families de Arag5.o e Navarra, accusados e processa
dos, vieram, assim, a Higurar nos autos-de-f6. Um sobrinho do pro
prim Fernando V foi mettido

num calabougo e penitenciado homo protector dos herQjes, e o mesmo
aconteceu a alguns individuos revestidos de dignidades ecclesiasti-
cal. E quasi inutil dizer que os assassinos que se poderam prender
foram cruelmente justigados, cortando-se Ihes as m5.os em vida, 6.
excepgao de Vidal de Uranso, a quem se promettera perdao, denun-
ciando os outros culpados, e ao qual, para ng.o se Ihe falter inteira-
mente a promessa, s6 as deceparam depois de mono. A indignagao
que o procedimento dos inquisidores produzia nas classes poderosas
por nobreza ou opulencia, entre os quaes os christa.os-novos exerci-
am grande influencia, parece deverem attribuir-se os tumultos e re-
sistencias de Teruel, de Valencia, de L6rida, de Barcelona e de ou-

tros logares contra a Inquisig5,o, tumultos e resistencias que o poder
civil reprimiu energicamente. As multid6es n5.o podiam associar-se
a eases movimentos, senio compradas pelts ricoh ou impellidas pe-
los nobres, de quem muitas vezes dependiam. lgnorantes e fanati-
cal, os deus instinctos ferozes attrahiam-nas para aquelles especta-
culos de crueza, com que os inquisidores se deleitavam e pecos quaes
essa terrivel instituigao se tornara um instrumento dos odios que as
classes infimas,
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envilecidas e miseraveis, nutrem em todas as epochas contra os
abastados e felizes. As resistencias por6m, as tyrannias da Inquisi-
gao, da parte daquelles que receiavam ser por ella victimados, com-
primidas pelo poder civil, 6icaram completamente annulladas com as
bullas de 1486 e 1487, que successivamente confirmaram Torque-
mada no cargo de inquisidor-m(5r, n5,o s6 de Castella e Le5.o. mas
tambem de Arag5.o, Valencia, Catalunha e, em gerd, de todos os es-
tados de Fernando e Isabel. Augmentadas por essas bullas as subs
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attribuig6es, o terrivel dominicano p6de dar campo aos impetos do
fanatismo. S6 em Ciudad-Real, no decurso de 1486, appareceram em
varios autos-de-f6 mais de tree mil e trezentos individuos; em Sevi-
lla. desde este anno at6 o de 1489, calculam-se em tree mil os sen-
tenciados, dos quaes perto de quatrocentos foram queimados vivos
P6de-se avaliar por este numero o das victimas daquelle nefando
tribunal, nos outros logares onde existia. Neste meir tempo, desam-

parados do poder civil e tomados de profundo terror, os
christi.os-

1+1 ' . ].n

novos suspeitos de judaisarem, apesar de cruelmente ludibriados
pda curia romana, recorreram de novo ao pontifice. Fiel ao systems
que adoptara,

Roma abriu-lines os oragos. iodos os que se dirigiam a Penitenciaria
apostolica e que elam ass6.s abastados para pagarem a taxa do per-
di.o ou forum absolvidos ou obtiveram breves para o serem pelos or-
dinarios, com a prohibigao expressa aos inquisidores de se introme-
terem com ellen. A corte d'Hespanha e a Inquisigao representaram
energicamente contra tal proceder. Ent5.o o papa, annullando no es-
sential os breves concedidos aos christa.os-novos, declarou que eases
perd6es se limitavam ao roto da consciencia= Viam-se, assim, expos-

. I. ...= ..
tos de novo 6.s fogueiras dos autos-de-f6 os desgragados que haviam
sacri6icado parte dos deus bens para as evitar; mas os recursos e a
humanidade de Roma eram inexgotaveis. Entregar inteiramante as
victimas aos deus perseguidores seria seccar para sempre uma das
fontes maid caudaes dos proprios proventos, e a curia nio podia re-
solver-se de bom grado a tamanho sacrificio. Innocencio Vlll o8ere-
ceu aos christa.os-novos hespanhoes a perspectiva de novos perd6es,
sob condig6es novas; e ellen cahiram no lags, homo homens que atraz
de si nio viag sergio o supplicio do ingo ou a sepultura em vida nas
trevas dos carceres perpetuos.

Nio seguiremos as phases dos varies tor-
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mentos, das dolorosas decepg6es, da dilatada agonia em que as ra-
milias hebr6as da Hespanha continuaram a debater-se, ora illudidas
pele doloso favor de Roma, ora entregues, sem protecg5.o nem espe-
ranga, a ferocidade de Torquemada e dos deus delegados e esbirros
Chamam por n6s os factor e as scenas que, na historia da hypocrisia
e no fanatismo, particularmente nos interessam; os factor e as sce-
nas que se passaram no nosso paiz. Cumpre-nos, todada, expor um
sucesso que, ligando os negros annaes da Inquisigao castelhana a
entrada dessa instituigao em Portugal, 6 a transigao natural dente
rapido esbogo das origens della, que, forgosamente, devia preceder a
narrativa do seu estabelecimento entre n6s

Dissemos anteriormente que, no meio das convers6es, quasi sem-
pre forgadas dos judeus hespanhoes, desde os Hhs do secu]o X]V at6
o ultimo quarrel do XV, os mais audazes ou maid aferrados 6,s tradi-
g6es e 6. crenga de deus paes tinham resistido tanto ao terror, homo
aos sonhos de ambigao e vaidade, pelos quaes muitos as haviam
trahido. Bem que livres da jurisdicgao dos inquisidores, eases judeus
$.6s g. religi5.o de Moys6s nio podiam evitar os eHeitos da malevo-
lenrcia popular. O

terror que a idea do crime, augmentada polo excesso da punigg.o, ex-
citava contra os deus irmios convertidos, accusados de segunda
apostasia, vinha reflectir sobre elles directs e indirectamente. A
raga hebr6a era envolvida em gerd no odio contra os judeus aposta-
tes do christianismo ou suppostos maes, e, assim, as antigas preven-
g6es do vulgo g.cerca daquela genre, digamos assim estrangeira na
propria patna, tornavam-se maid intensas com a perseguig5.o orga-
nisada e official. Traziam-se f memoria as lendas maid ou menos
absurdas que a tradigao ia legando de seculo a seculo sobre as villa-
nias, barbaridades e superstig6es occultamente usadas pelos secta-
rios da lei velha. Tal era o costume, que se Ihes attribuia. de furta-
rem creangas christans, para as crucificarem em sexta-keira sancta,
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ou hostias consagradas, para com elias practicarem todd a costa de
profana96es. Accusavam-nos de terem maid de uma vez querido in-
cendiar povoag6es e de insultarem a cruz, quando o podium razer a
seu salvo. Emfim, os medicos, os cirurgi6es e boticarios, judeus, na
opini5.o do vulgo, abusavam frequentemente da sua profiss5.o para
conduzirem 6. sepultura grande numero de christios. O atrazo da
therapeutics e da pharmacia e a imperfeigao dos me-
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na realidade, subministrar, frequente-

mente, factor que tornassem plausivel etta ultima accusagao, ao
pasco que, tambem 6 drivel que, maltratados e perseguidos, os ju-
deus mais de uma vez abusassem da medicina, a que especialmente

se dedicavam, para exercerem vingangas que reputariam legitimas
O que, por6m, sobretudo, os devin tornar odiosos aos olhos dos fana-
ticos sinceros era a influencia moral que exerciam sobre deus anti-
gos co-religionarios. Dizia-se que os conversos que apostatavam o
faziam, principalmente, pdas occultas instigag6es deles. Nesta par-
te, ao ments, a opinig.o gerd era razoavel. Ainda sem admoesta96es,
o seu exemplo devia gerar continuos remorsos nos que, por medo ou
por conveniencia, haviam renegado da religig.o evita; e 6 maid que
provavel que os fanaticos do mosaismo nio se limitassem a esperar
os eHeitos dessa muda eloquencia e tentassem, ngo rare, reconduzir

por outros meios ao aprisco de Israel as ovelhas transviadas. Estes e
outras considerag6es suscitaram a idea de expellir da Hespanha os
hebreus n5.o convertidos. Tractou-se a questao nos conselhos de
Fernando e Isabel, e os animos inclinaram-se para esse arbitrio
Avisados do que se deli-
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nheciam o caracter cubigoso do rei de Ara-

gao, ofereceram-the trinta mil ducados, a pretexts da conquista de
Granada, facgao que naquella conjunctura se emprehendera. Obri-
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gavam-se, ao mesmo tempo, a cumprir f risca as obrigag6es avis
que pdas leis Ihes eram impostas, taes como o habitarem em bairros
separados, recolhendo-se a ellen antes de anoitecer, e a de se abste-
rem daquelas pro6iss6es que se entendia deverem ser exercidas s6
por christios. Estes propostas flzeram impress5.o no espirito de Fer-
nando e Isabel, que se mostraram resolvidos a acceitf-las. O inqui-
sidor-m6r Torquemada julgou, por6m, opportuno interpor o seu veto.
Apresentando-se perante os reis de Castella e Aragao, com um cruci-
fixo nas m5.os, o fanatico e brutal dominicano teve a insolencia de
Ihes dizer que "Judas vendera seu mestre por trinta dinheiros, e que
ellen o queriam vender, segunda vez, por trinta mil ducados; que,
por ipso, Ih'o trazia alli, para que com toda a brevidade podessem
concluir a negociagao". Em vez de punir o inquisidor-m6r, os doin
principes dobraram a cerviz dianne de tanta audacia. A 31 de margo
de 1492 publicou-se uma lei para que todos os judeus n5.o converti-
dos saissem d'Hespanha at6 31 de
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julho dense mesmo anna, sob pena de morse e conHlsco para os que
desobedecessem, comminag6es que, igualmente, se estendiam aos
christa.os que d6ssem guarida a qualquer delles em suas casas ape-
nas expirasse o prado fatal. Permittia-se aos banidos venderem os
bens de ruiz e levarem subs alfaias, excepto ouro e prata, que troca-
riam por letras de cambio ou por aquellas mercadorias puja exporta-
gao nio fosse prohibida. Entretanto, Torquemada fazio todos os es-
forgos para os mover a seguir o exemplo dos anteriores convertidos,
vindo collocar-se pelo baptismo debaixo da sua jurisdicgao. O exem-
plo ngo era demasiado attractivo, e rarissimos o seguiram, preferin-
do quasi todos o desterro g. paternal tutella dos inquisidores. Facil 6
de imaginar por que prego a maier parte delles, obrigados a despo-
jar-se de tudo dentro de tio curio prado, alienaria os deus bens:
dava-se uma casa a troco de uma cavalgadura, uma vinha por al-
guns covados de panno. Oitocentos mil judeus sairam assim, nesse
anna, dos estados de Fernando e Isabel. Diz-se, e 6 provavel, que os
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foragidos imaginaram mil inveng6es para lever comsigo
ouro e pra-=.4.

ta. Uns embarcaram para Africa; outros, homo veremos no seguinte
livro, obtiveram licenga
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para entrar em I'ortugai. qual lula forte destes v6-1o-demos. tam-

avexados cruelmente pelts mouros, preferiram voltar a Hespanha,

l
vincias sujeitas ao sceptre de Fernando e Isabel

59









;NIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
INSTITUTO DE FILOSOFIA E Cl£NCIAS HUMANAS - IFCH
SETOR DE PUBLICAGOES
Cidade Universitfria ''Zeferino Vaz:
Caixa Postal 6.1 10
13083-970 - Campinas - Sio Paulo - Brasil

Te1.: 0XX(19) 3788.1603/ 3788.1604
Telefax 0XX (19) 3788.1589
pub ifch@obelix.unicamp.for



NOME (Name)

ENDEREGO (Address)

RECEBEMOS

We have received

FALTA-NOS

We are larkin

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange

DATA

Date

ASSINATURA

A NAO DEVOLUCAO DESTE iS'lPLICAjiA NA
SUSPENSAO DA REMESSA

Non-acknowledgement of receipt will indicate that further
publications are not wanted.


