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1. FANATISMO E FANATICOS - UbIA QUESTAO DE PALAVRAS?

Quando procuramos no dicionirio o significado da palavra "fa

nftico '' encontramos como definigao "aquele que se considera inspira-

do por uma divindade; que tem zelo religioso cego, excessive, intole-

rante; que adore cegamente a uma doutrina, a um partido; que 6 parti-

dfrio exaltado, faccioso; que tem dedicagao, admiragao ou amor exal-

tado a algu6m ou algo; entusiasmado, apaixonado''.: O Diciongrio

Houaiss registra que a palavra fanatismo foi utilizada, em portugu6s,

em 1752 e fanftico em 1796. Jf ''fanatismo" serra a qualidade, o carf-

ter, o espi.rito ou o procedimento do fangtico. Podemos saber tamb6m

In Dicion6rio .Aur61io



que ''fanatismo '' com este sentido de inspirado por uma divindade, de

exaltado e entusiasmado apareceu por volta de 1769 e ''fanatizar '' na

segunda metade do s6culo XIX.2 Na Free Encyclopedia WIKIPEDIA,

:fanaticism" aparece coma palavra derivada do frances Janariq11e ou

do latim Jana//czzs que significaria servidor de um templo, inspirada

por Deus, e sendo definida como o carfter, conduta ou espirito de uma

pessoa

'.Riled with excessive, uncritica! zeal, particularly jor an ex

tren2e religious or political cause, or with an obsesshe enthu-
siasin$ol" a past tinto or hobby

Assim, os termos ''fanfticos'' e ''fanatismo '' envolvem um con-

ceito que foi aplicado dentro da tradigao do pensamento iluminista

ocidental a partir do s6culo XVIH, conectando-se com crengas religio-

sas e polfticas. Como vfrios conceitos utilizados contemporaneamen-

te, possui diferentes representag6es e sentidos para diferentes pessoas

e culturas em petfodos e locals vadados. Pode adquirir caracterfsticas

positivas indicando uma ades5o incondicional e imutfvel a uma crenga

ou causa ou, na maioria das vezes, 6 associado de forma negativa a

comportamentos irracionais, violentos, a-crfticos, excessivos e, at6

mesmo, comparado a determinadas patologias mentais das ''ld6ias Su-

pervalorizadas'', no limits da normalidade psi.quica.

Mas, foi no s6culo XVIH, durante o lluminismo, que o conceito

ganhou contomos. Vindo do tempo latino .Inns/P? (temple, em Latim)
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passou a designar, entao, uma atitude religiosa. Voltaire (1694 -1773)

denunciou asta atitude como

eagan! ddnafura de ta religion"; " !'e#bt d ' une jalisse consci-

ence qui assemit !a religion aux caprices de timagination et

au.oc deraglen ants des passiotts" ; " une folic retigieuse, sombre
et crag!!e. C'est une }llaladie de t'esprit qui se gagne collline !a

petite v6rote

Ele conferiu ao fanatismo uma nogao de excesso, de exagero e o

fanftico serra aquele que estaria animado por um zola excessivo pda

religiao. Todos estes termos estao, pols, marcados por uma hist6ria e

pensamento filos6fico e sua transposigao hist6rica dentro da esfera de

outras religi6es, cultural e perfodos temporais dove ser pensado crftica

e metodologicamente.
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2. A POL£MICA CONCEITUAL

Fanatismo e fanfticos s5o concertos po16micos. Nasceram de

confrontos que construe.ram nosso mundo contemporaneo e devem ser

analisados com prud6ncia. Como sio utilizados, freqiientemente, de

forma pejorativa e explicativa de excessos, de atom irracionais, radicals

e violentos, de paixgo religiosa, podem (e sao) ser fonts de estigmati

zagao e incompreensao. Vqamos um exemplo: quando um militants

4 in Oeuvres CompZ6tes de Voltaire -- Dictionaire Philosophique. "Vanatisme -- Sec

lion I
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irland6s explode um .pub em Londres como protesto, a media ocidental

se refers ao fato como um atentado terrorista perpetrado por um radi-

cal politico; um ato similar praticado por um mugulmano xiita prova-
velmente sera citado como um ato terrodsta praticado por um fanftico

religioso. Desta forma, o pensamento crftico que avalia estes atos ex-

tremados dove sempre ser reflexivo e questionador sobre os sentidos

atribufdos is prfticas sega pda media como tamb6m polos pr6prios

sujeitos envolvidos como observadores, agentes ou vrtimas.

Express6es como fanatismo, fanfticos pressup6em um modelo

de equilrbrio, uma utopia de uma sociedade boa e junta, imune aos

atos derivados do fanatismo. Serif este modelo, a nossa proJegao de

uma sociedade liberal, democrftica e aberta?

Algumas perguntas devem ser feitas para avaliarmos as reper-

cuss6es que o fema do fanatismo religioso alcangou na atualidade,

principalmente, ap6s os acontecimentos do ll de setembro. E o fana-

tismo religioso que gera os atos terroristas? E a religiao a causa dos

conflitos ou um slogan que esconde motivag6es de poder, geopolfti-

cas, de nacionalismos? Quando analisamos alguns epis6dios recentes,

anteriores ao atentado is torres g6meas de Nova Yorque tail como a

explos:io do pr6dio pablico federal em Oklahoma City polo crist5o

Thimothy Veigh, os assassinatos em massa de mugulmanos polos gru-

pos hindus na India, o assassinato de Primeiro Ministro Rabin em Is-

rael, de Gandhi na lindia e de Martin Luther King em Nashville, po-

demos perceber que os chamados fanatismos s5o abordados como

grande conte de ansiedade.
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A tortura e assassinate de um jovem homossexual no Wyoming,

os atentados is clfnicas de aborto legal, a queima de igrejas de negros,

de sinagogas, de mesquitas, s5o sempre associados homo movimentos

e crengas de fangticos religiosos. Religiao tem fido responsabilizada

tanto por alguns dos maid sublimes ensinamentos religiosos coma por

atom terHveis contra os homens. Mas, qual seu papal nestas agnes e

comportamentos que definimos, is vezes de maneira bastante gen6dca

e apressada, como fanfticos?

George Orwell (1903-1950) em sua "Notes on Nationalism

observou que podemos identi.scar na consci6ncia do homem contem-

poraneo, a exist6ncia de um fen6meno que consists em crengas fanfti-

cas, um conjunto de id6ias e valores sustentado pda recusa categ6rica

em admitir a exist6ncia de outros valores e id6ias que spam igual-

mente vglidos e verdadeiros.S Uma crenga fervorosa numa id6ia abs-

trata e distante, deja ela religiosa ou polftica, serra acompanhada por

uma descrenga na realidade, na fomlulagao de sistemas de pensamento

que excluem outros sistemas ou possibilidades de reflex5o crftica ou

aceitagao de evid6ncia empt.rica. Delta forma seletiva e arbitrgria, fun-

cionaria a mem6da hist6rica de fanfticos, nacionalistas, de conserva-

dores e radicais, atrav6s da supressao, maid ou menos consciente, de

sensibilidades morais e intelectuais

Orwel sugeriu que a incerteza generalizada e o fracasso em se

compreender o que este acontecendo no mundi, syria um gl-ande con-

; OrBe]], George. Dec/fne of/he Erzg/]sh ]/under and O/her fsi'ays. Harmondsworth
Penguin Books. 1970.
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vito para indivfduos assustados e frustrados se agarrarem a crengas

radicals e disparatadas do denso comum. Assim, a modernidade 6 pen-

sada como tendo destrufdo velhas certezas(religiosas, morals, polfti-

cas, etc.) sem ter fomecido padr6es eficientes de identidades funcio-

nais. Viver sem padr6es identitfrios bem definidos, sem ajuda de fon-

tes evidentes de confianga advindas de uma tradigao cultural s61ida,

duradoura e imune is mudangas, parece terHvelmente diHcil.

Este syria o substrato que explicaria a necessidade desesperada

por crengas, teorias e praticas que prometem combater incertezas e

ressuscitar valores e sfmbolos negligenciados e esquecidos. A imagem

de um inimigo restauraria a f6 daqueles que se sentem inseguros di-

ante de um futuro incerto. Combater a causa dos justos e virtuosos

contra os p6rfidos e degenerados syria uma forma eficiente de mated-

alizar um inimigo. Este inimigo catalizaria, representaria, today as in-

certezas, tudo o que odiamos em n6s mesmos, todos os mecanismos

de 6dio e menosprezo naquilo que 6, simultaneamente, familiar e in-

compreensfvel na alteridade. Quando a demanda por inimigos encon-

tra um grupo alvo que pods ser considerado uma ameaga para o corpo

social, teHamos a necessidade premente de uma teoria da conspiragao

e padr6es de f6 ideo16gica, de ressentimento e 6dio permutaveis re-
sultando em vio16ncia, imaginagao perturbada e auto engano.

Atendendo a demanda intelectual que definig6es te6dcas como a

de Orwell colocam, cabs focalizar a anflise no fanatismo religioso

contemporaneo, maid precisamente, nos s6culos XX e XXI. Devemos

ter clareza tamb6m que, sobre este assunto, nunca estamos isentos de
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nossas experi6ncias pr6vias, daquilo que concebemos coma o certs ou

errado que refletem id6ias pr6-concebidas, inclusive religiosas.

3. COMPORTAMENTOS E AgOES

Palavras como ''fanatismo '', ''extremismo '', ''radicalismo '', ''ul-

tra-ortodoxia'', ''fundamentalismo '', ''integrismo '', quando aplicadas

aos movimentos re]igiosos atuais, apresentam um ]6xico impreciso e

discutfvel. Flutuam num universo complexo e m6vel onde se cruzam a

hist6da e o presente, o pr6ximo e o longfnquo, o espiritual e o tempo-

ral, o religioso e o politico, o secular e o irracional. O risco que incor-

remos 6 o de faltar com a fidelidade e a interpretagao adequadas, de-

formando convicg6es e ferindo sensibilidades.

Como comportamento individual ou coletivo, definir fanatismo

significa falar de agnes, atitudes, crengas que, mesmo dentro de um

sistema compartilhado, alguns se tomam mats radicals e extremados

do que outros. Vqamos, por exemplo, o caso do cisma na lgreja Cat6-

lica provocado, em 1988, polo Monsenhor Marcel Lefebvre, arcebispo

frances que se tomou encamigado opositor das renovag6es teo16gicas,

exeg6ticas, catequ6ticas e sociais propostas no Concrlio Vaticano ll

(1962-1965). Com zell extremado, Mans. Lefebvre tomou-se radical

opositor do direito de liberdade religiosa, de livre escolha de religiao

que derivava das propostas ecum&nicas do ConciHio. Para a maioria

dos cat61icos que aceitaram as mudangas propostas polo ConciOio Va-
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ticano 11, o comportamento do Carded e sous seguidores poderia ser

definido como radical. Da mesma forma, certas praticas de auto-

mutilagao, flagelagao, auto-punigao que caracterizam grupos e movi-

mentos dentro de algumas religi6es institufdas tamb6m causam a sen-

sagao de um desvio a uma norma oficial de comportamento aceito so-

cialmente e polos padr6es culturais de uma dada cultura. Ir a missa

diariamente n5o caracteriza um comportamento fanftico mas it a mis-

sa quatro, cinco, sais vezes ao dia, por exemplo, pods ser visto polos

pr6prios cat61icos como um pouco exagerado, um fanatismo.

As palavras fanatismo e fanfticos s5o utilizadas, freqiientemen-

te, pda media de forma preconceituosa e matizada, atendendo interes-

ses muito especfficos. Da maneira como s5o apresentadas ao senso

comum, acabam n5o esclarecendo devidamente o que representam.

Assim, desqos variados, conflitos 6tnicos e de poder, reivindicag6es

polfticas, frustrag6es sociais e culturais aparecem como fen6menos

exclusivamente religiosos ou espirituais. Definir fanatismo pasha,

portanto, pda identificagao daqueles comportamentos, atitudes, cren-

gas, coletivas e individuais que, em determinado momento ou grupo,

passam a ser definidos como radicais, extremados, causando descon-

forto e preocupagao quanto a integridade fTsica e psico16gica da socie-

dade, dos crentes e seguidores de determinados movimentos religiosos.

O caso de Canudos e de Antonio Conselheiro na Hist6ria do

Brasil 6 outro exemplo sobre a necessidade de cdtica e reflexgo no que

se refers is interpretag6es definindo grupos, indivfduos ou movimen-

tos como fanfticos ou fanatismos. Ao escrever Os Ser/de.s' -- Ca/mpa-
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rz/za de Canudos (1902), Euclydes da Cunha (1 866-1909), refers-se a

fe religiosa dos santos milagreiros, das cruzes algadas, dos andores

erguidos, das orag6es e ladainhas tristes, como o campo das supersti-

g6es e de um misticismo extravagance que arrebatam a mentalidade

primitiva do nordestismo premido polo memo-ambiente, peta sica e
fatalismo. Fazendo coro aos que denunciavam Antonio Conselheiro e

sous seguidores, os padres e bispos da regiao afirmavam que

Antonio Conselheiro (...) & acanlpallhado por centenas e cell

tends de pessoas, que ouvent-no e cumprelll st£as orders de

pre/erencia &s do vigdric} da par6quia. O /anatis1220 n&o tent
lnais iimites e assam d qtle d, sein ltledo de afro, e $rmado em

fails. posse ($r:liar que adora11t-no. coho se /osse unl Deus
6

A Guerra de Canudos serra a sintese de vgrios fatores geogra.hcos, so-

ciais, raciais, hist6ricos do Nordeste brasileiro, com a forte marca do

fanatismo religioso messiinico e violento.

Contudo, alguns anon depois, vfrios estudos recolocaram a

questao de Canudos sob novas perspectivas de interpretagao. O ''mal

social gravrssimo '', ''o fanatismo dos seguidores de Conselheiro '', as

teorias racistas sobre o carfter do sertanqo descrito como um ''her6i

mostruoso '', forum revistas por intelectuais, historiadores, antrop61o-

gos e artistas. .Surgiram estudos com outros olhares, sobretudo sob in-

flu:ncia marxista e Canudos foi reconstrufdo com estribilhos revolu

6 Cunha, Euclydes. Os Ser/8es - Can2pan/za de Cant/dos. RJ, Livraria Francisco Al-
ves Ed; Publifolha, 2000, p. 146). Importance para o desenvolvimento delta questao
foram os comentfrios em Guia de Leitura do Prof. Roberto Ventura, pp.527-533
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cionarios, coma celebragao da reforma agraria, da redengao politica.

Os indivfduos que participaram do movimentos, antes descritos homo

fanfticos pda lgrela e poderes constitufdos, comegaram a virar sujei-

tos com sentimentos, falas, hlibitos, valores e comportamentos. Estes

estudos valorizaram a luta de Canudos coma resist6ncia dos pobres e

oprimidos, que s6 poderiam ser compreendidos dentro da cultura po-

pular e regional nordestina. Surgiram anflises polfticas sobre a religio-

sidade popular. O cineasta Glauber Rocha colocou as profecias apoca-

li.pticas de Conselheiro no personagem de seu films Deus e o Diabo

na Terra do So1 (1963), o beato Sebastian, transformando a questao

religiosa sob um outro do porto de vista: o misticismo a servigo da

revolug2io e dos oprimidos, a voz dos que n5o tem voz e se expressam

de maneiras diferentes. O exemplo de Canudos, das construg6es e des-

construg6es de um fen6meno religioso devem servir de alerts para que

evitemos afirmag6es simplistas ou simplificadores sobre fen6menos

complexos e de difTcil avaliagao.

E nests variado substrato religioso, nesta s6rie de sistemas de

pensamento e conjunto de atitudes, que vamos encontrar o maior nii-

mero de grupos e pessoas cujas agnes s5o definidas como fanatismos

religiosos nos s6culos XX e XXI. Apesar de pouch numerosos, ocupam

as manchetes de jornais e da televisao, causam controv6rsia e descon-

forto por agirem de maneira tal que outros crentes religiosos e os se-

cularistas consideram provocativas, irracionais, violentas e dramfticas

Excitam preconceitos ao proclamar-se portadores da verdade divina,

adotando atitudes de intoler6ncia cega, sem crftica dianne de verdades
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que consideram Qnicas e imutfveis atrav6s dos tempos- Embora o ntl-

mero de religiosos conservadores, moderados e liberals que praticam

suas religi6es sem desenvolver hostilidades ou comportamentos ex-

tremados sega inflinitamente superior, os que s5o descritos coma fang-

ticos ganham maier projegao polo desconforto que suscitam

Estes sentimentos ficam ainda maid exacerbados quando grupos

praticam atos violentos e defendem suas agnes em name da f6 e de

suas crengas, que ngo separam de olgetivos politicos, nacionalistas e,

algumas vezes, 6tnicos. Religiao pods servir para milh6es de indivi.-

duos que estio enraivecidos, frustrados, humilhados pdas circunstin-

cias. Embora vivendi em parses com riquezas imensas e essenciais

para o mundi capitalista (coma o petr61eo), um grande de ntimero da

populagao n5o consegue obter rem6dios para suas criangas.

Outros grupos ganham notoriedade na discussgo do fanatismo

religioso, apesar de pequenos e nao-representativos, pda forma como

acabam conduzindo sous adeptos para a morte. Destaquemos alguns

epis6dios recentes que tiveram grande repercussao nos noticigrios: o

suicfdio coletivo que exterminou os seguidores do Reverendo Jim Jones

na Guiana (1978); o epis6dio que culminou na morte de circa de 80

homens, mulheres e criangas do Branch Davidians sob a lideranga re-

]igiosa de David Koresh em Waco, Texas (1973); a morse dos mem

bros da Ordem do Templo Solar (1994, 1997 e 1997); o ataque com

gas sarin no metre de T6quio polos do grupo de Aum Shiriko (1995);

a decisgo dos membros da Heaven's Gate, na Calif6mia, de suicidar-

se para abandonar sous corpos terrenos e encontrar a salvagao num
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disco. voador que estaria localizado na calda do cometa Halle-Bopp

(1995). Grander controv6rsias cercam estes epis6dios dramfticos e

fatais. Em particular, debate-se o perigo que as pessoas, em gerd, e os

jovens, em particular, correm ao serum alvos de manipulag6es e explo-

ra96es por parte de Ifderes carismfticos e fanfticos.

Certos eXtremismo religiosos sio apresentados diariamente

como agnes de fanfticos religiosos prontos ao sacdHcio de suas vidas

em amos terroristas em noms da fg. Assim foram descritos os autores

dos atentados itorres g6meas, os homens-bombay que amedrontam a

Europa, o Oriente M6dio e, e porque n5o dizer, tamb6m os EUA. Dis-

postos a morrer em noms de uma vers5o fundamentalista e integrista

da religiao mugulmana, dos seguidores de Bin Laden, do grupo pales-

tino Hamas, entry lantos outros, des nos falam tanto de religiao como

de petr6]eo, de nacionalismo, de luta por terras e poder politico, da

tens5o entry um ocidente que, historicamente, 6 laico e v6 religiao

homo uma questao pessoal e uma outra sociedade oriental que n5o fez

asta separagao nos mesmos moldes. O fim do colonialismo e do impe-

ria[ismo, no final de s6cu]o X]X e durante o XX, nio significou uma

homogeneidade cultural, polftica e social entry estes doin mundos.

N5o existem respostas prontas para este fema t5o complexo. O

problems do fanatismo religioso dove ser estudado incorporando psi-

cologia, estudos hist6ricos, ci6ncias sociais e polfticas, com m6todos e

abordagem multidisciplinares, a16m de amplos questionamentos.

Estamos diante de um grupo que utiliza a religiao como um re-

frao, um bordgo justificando agnes radicais e violentas? Os suleitos
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que praticam tail atom estio sob a agro de uma influ6ncia carismgtica,

foram submetidos a algum tipo de coagao ou, simplesmente, encontra-

ram nos argumentos religiosos um apoio e justificativa para suas frus-

trag6es, insatisfag6es, 6dios tanto individuals como coletivos? Como a

media apresenta tais grupos e eventos, em fungao do contexto cultural

e interesses muito particulares? Como entender a relaglio entry religiao

e polftica em outras sociedades e culturas que n5o as sociedades de-

mocrgticas e liberais do ocidente? Estas sgo algumas das perguntas

que devem ser feitas antes de aplicarmos r6tulos ou cristalizamlos
medos e ansiedades em torso de grupos e alteridades.

Diante de movimentos religiosos e expectativas espirituais, o

melhor caminho 6 do conhecimento que conduza ao debate sobre a

fungao dos valores culturais, religiosos, crengas, mitos, utica e diversi-

dade religiosa coma parte da cultura. Trata-se de pensar em fungao

dos valores humanistas embora reconhecendo que numa sociedade

pluralista e divergente como a atual, tais posicionamentos podem

apresentar problemas sobre o que 6 uma vida com sentido, sabre utica

e moral

Mas, este debate nio significa uma posigao de indiferenga ou de

absoluto relativismo diante de agnes, crengas, teologias ou interpreta-

g6es que violam o direito a vida. Os limites de aceitagao das diverg6n-

cias ocasionadas por profundas diferengas culturais, hist6ricas e soci-

als, esbarram sempre no limits da vida humana e no limits do direito

de escolha do outro. O valor da vida 6 um direito fundamental que ne-

nhum discurso ou prgtica podem negar. A cada momento somos testa-
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dos na interagao com os outros, pressionados pdas diferengas, precon

ceitos, invqa e rancor, reagindo de forma emotional diante dos desa

fios da vida. Como, entao, rotular atrav6s de conceitos m6veis e histo

ricamente determinados, os fanfticos e o fanatismo?

4. UMA SOLUGAO? A QUESTAO DA TOLERANCIA

A pa[avra to[erfncia (1644) [Do [at. /o/aran/fa.] significa a

qualidade de ser tolerante, o ato ou efeito de tolerar, a tend6ncia a ad-

mitir modos de pensar, de agir e de sentir que diferem dos de um indi-

vfduo ou de grupos determinados, politicos ou religiosos. N5o 6 a indi-

ferenga em relagao a coisas pouco importantes e nem uma celebragao

das diferengas. Envolve uma decis5o de evitar coergao e n5o dimples

resignagao diante do intolerfvel ou desagradgvel. Tolerar agnes de
outras pessoas pods ser compatfvel com tentativas de mudar as formas

de pensamento alheias utilizando argumentos racionais ou apelos

emocionais. Um m6dico que necessity convencer uma faml0ia que se

recusa, por motivos de crenga religiosa, a adotar uma determinada

prftica terap6utica em uma crianga gravemente doente, langar£ m5o de

vfrios argumentos racionais ou emocionais para alcangar seu objetivo

de salvar uma vida 7

' in Silva, Eliane Moura & Kamal, Leandro. O .En.sino Re/igfoso no fs/ado de S o
Pail/o -- Volume 4. SP, CENT/SEE-SP, 2003, pp. 19-44.
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A toler8ncia religiosa n5o dove ser confundida com seculariza-

gao ou diminuigao de valores religiosos. E diferente de ecumenisma

religioso. O ecumenismo procura chegar a um consenso em assuntos

religiosos ou perceber nas religi6es apenas caminhos diferentes em

busch de um mesmo objetivo. Podemos ter religiao como argo extre-

mamente s6rio, acreditar piamente que estamos certos e os outros ''re-

dondamente'' enganados no que se refers is crengas, teologia e doutri-

nas e, ainda assim, tolerar a ''pemlan6ncia no ergo:

A tolergncia n5o 6 uma tradigao de todos os momentos e de to-

day as religi6es. Hf momentos de particular intolerancia, por exemplo,

o sfculo XVll na Europa. A Guena dos Tanta Anon (1618-1648), tra

vada em noms de diverg6ncia religiosas, ensangtientava a Alemanha.

Mulheres acusadas de serum bruxas Cram queimadas em terras protes-

tantes e cat61icas. Reid tentavam impor a toda a populagao sua concep-

gao religiosa e encarceravam ou matavam dissidentes. Na ultracalvinista

Salem no Novo Mundo ou na ultracat61ica Roma no Velho Mundo, pes-

soas Cram assassinadas por n5o concordarem com princfpios religiosos.

Em plano contexto de conf]ito re]igioso, em 1689, o ing]6s Jo/zn

Zoc e (7 632-/ 7049 escreveu um artigo intitulado Zer/er Concerning

Fo/erarfo/z 6Carra sabre a 7o/erd/zc/aJ. Depois de um s6culo de san-

grentas lutas politicas e religiosas, conflitos entry a lgreja Anglicans

oficial e dissidentes religiosos, a tentativa de retomada do trono ing16s

por monarchs cat61icos, locke argumentou que, por judo que se co-

nhece da hist6da e da natureza humana, s6 a toler&ncia permitiria a

paz civil e social

15



Ndo 6 a diversidade de opini6es(o qtle t\do pads ser e'pitado}

tItUs a recttsa de tolerdncia pal'a colll os que tally opiniao dil.'el-

sa, o que se poderia admitir, que deu origelll d maioria das

displltas e guerras qlte se {&m ulanifestada no mundi cristdo
por causa da religiao.

Este apelo a prud6ncia foi extremamente eficaz, sobretudo numa

6poca de grande exaustgo diante de lantos conflitos, terror e persegui-

g6es religiosas na Europa. locke tamb6m dedicou grande parte deste

texto a um ponto central, defendendo que a religiao verdadeira, interi-

or requer um convencimento pessoal da monte de coda individuo.

Desta forma, punig6es, penalidades, convers6es forgadas ou irracio-

nais, seriam imprudentes e contradit6rias com o proprio Evangelho
cristio:

A tolerdncia para os de@nsores de opini6es opostas acerca
de telnas religiosos este tdo de acordo cotta os Ewangethos e
com a Raz&o que parece }llonstrtloso que os hotllens sejallt ce-

gos dianne de etna !%lz !da clara. {...); ntlnla palavra, ningu6m

Fade impor-se a si }nesmo ou aos outros, quer coma obedience
sidito de seu principe, quer colllo sincel"o xpenerador de Deus.
considers into necess&rio sobretudo para distinguir entry as

fung3es do governo avi! e da religiao. e para demarcar as ver-

dadeirasj'onteiras entry a !greta e a comunidade." :

Algumas premissas bfsicas deste argumento passam pda nogao

de que crenga religiosa 6 uma questao pessoal, de decisgo mental ou

8 Locke, J. ''Carta Acerca da Tolerfncia". In Co/ef&o O.s Pensadores, Abril Cultural
Sgo Paulo, 1973, p. 27
' Op. C£r. PP. 4-5
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espiritual interna. Evidentemente que este arguments embora sega uma

maneira de ver as religi6es de forma n5o compuls6ria e incentive a
liberdade interior, acaba n5o eliminando certas formal n5o coercitivas

de discriminagao religiosa. A Qnica forma realmente efetiva de evitar a

coergao e a discriminagao 6 a total separagao de igreja e estado

Em muitos sentidos, os s6culos XVll e xvm, convivendo com

o fen6meno do Absolutismo, trataram a tolerincia como uma separa-

gao da lgreja e do Estado ou como uma questao polftica. Com o avan-

gar do Liberalismo e do s6culo XIX, a questao comega a ser tratada

com 6nfase no indivfduo e na ]iberdade pessoal

O argumento da auto-protegao contudo n8o 6 suficiente(a Inqui-

sigao utilizar argumentos de auto-defesa da sociedade cristal). O pen

samento liberal acrescentou a distingao entry condutas que afetam dm-

ca e exclusivamente o pr6prio indivfduo daquelas que influem e afe-

tam a coletividade, transferindo decis6es de carfter religioso para a

esfera do privado e desenvolvendo um forte individualismo.

Combinando asta compreensao da relagao entry social e indivi-

dual com o respeito a consci6ncia e autonomia individual, teremos o

pensamento liberal de total tolerincia das prfticas religiosas, uma
controlada mas pacifica, conviv6ncia de diferentes religi6es em um

estado neutro e laico

Todos os argumentos sobre a tolerincia religiosa podem ser dis-

triburdos ao longo de um grande espectro que vai do puro pragmatis-

mo aos princfpios morais e 6ticos. Podem variar da necessidade de

proteg5o de interesses muito especfficos de cada pequeno grupo at6 a

17



anglise mats elaborada das verdades religiosas, das quest6es de obri-

gagao moral. Mas 6 a questao da diversidade, da pluralidade que farc a

grande diferenga.

O poder da lula contra a vio16ncia, o terrorismo, o extremismo, a

exploragao, da intolerfncia dianne do diferente, pasha, nests moments,

pdas perguntas bem colocadas ao inv6s de respostas prontas, pda
consci6ncia cdtica e atitude intelectual poderosa de conhecer, avaliar,

entender e contextualizar antes de efetuar os julgamentos adequados.
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