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Aqiadecimerrf'o

De todos os trabalhos que fiz ao longo dessa primeira etapa da minha vida 

academica, sem duvida, este foi o mais doloroso. Agora entendo quando alguem diz que 

teve um parto ao fazer sua monografia, so que a minha gestagao durou dois anos, isso 

mesmo: DOIS ANOS.

Foi um periodo de muita resistencia, a ate mesmo agora, nos momentos finais 

do parto, houve aversao, duvidas, medos, questionamentos. E por que nao fiz um outro 

curso? Por que nao fui fazer a minha matricula em Direito? Mesmo passando no meu 

primeiro vestibular para Direito, nao five o interesse nem de ir fazer a matricula, quanto 

mais cursa-lo, pelo simples fato de ser apaixonada por Historia. No meu segundo 

vestibular, (fiz finalmente, a escolha pelo curso que queria), sobre as criticas e reprovagao 

de muita gente, afinal sao poucas pessoas que incentivam na conquista do nosso sonho, sem 

que ache que e uma perda de tempo.

Fiz o vestibular, passei, cursei. A principio com uma boa regularidade, depois... 

Vieram os trabalhos em outras cidades, a necessidade de trancar cadeiras, muitas vezes de 

abandona-las, mas no final pronto: PAREI. Empaquei feito “burro xucro” na bendita 

monografia, mas por que? O que diabo ela tern pra meter tanto medo? Ainda nao sei, vou 

ver se tento responder para mim essa pergunta na defesa, e, quern sabe, nos agradecimentos 

da minha futura dissertagao (pois eu nao vou desistir) conto a voces leitores o porque do 

meu medo.

Mas tudo isso e para dizer que, alem de mim, e claro, devo agradecer a algumas 

pessoas por ter chegado ate aqui, e devo fazer isso em tres tipos de agradecimentos bem



especificos: para os que contribuiram para a minha formagao; para os que acompanharam a 

minha vida academica; e, por ultimo, para aqueles que demonstraram paciencia e 

persistencia em concluir esse trabalho comigo. Porem, devo avisar que se esqueci de 

alguem, me desculpe, pois os ultimos dias tern sido bastante estressantes e com toda certeza 

devo esquecer o nome de alguem que nao foi menos importante, apenas a minha memoria 

esta brincando comigo agora e faz com que alguns silencios existam.

No primeiro grupo, a primeira pessoa a agradecer e ao Durval Muniz, o primeiro 

professor que tive contato na Universidade, em Introdugao a Historia, na sala BD 201. Foi o 

melhor cartao de visitas que alguem pode ter no curso. Qual aluna nao se apaixona por 

aqueles olhos azuis? O segundo contato foi com Nilda, que desde o primeiro momento nos 

mostrou uma forma criativa de trabalha a Historia Antiga. Obrigada! Agradego tambem a 

Auricelia Lopes, que nos fez apaixonar por medieval e por varios autores, Le Goff, Duby, 

Certeau, Ladurie. Em seguida, agradego a Socorro Rangel, professora que sempre sera 

lembrada com muita admiragao e pelos momentos engragado que a envolveram. Quantas 

vezes ela nao nos pegou fugindo? Parece que ela sabia que tinhamos medo dela e ai e que 

fazia aquela cara de mal. 6  mulher!!! Agradego tambem, nesse primeiro gruno. a todos os 

meus professores, que mesmo discordando com o olhar de alguns a respeito da historia, 

ensinaram muita coisa.

No segundo grupo de agradecimentos, entram os meus colegas de academia, em 

especial a Elson e Walber, que por um bom tempo eramos inseparaveis; a George e 

Alexandre, pelas longas conversas nos corredores em que criamos as nossas proprias 

teorias e fizemos varios roteiros para as nossas viagens; a Eltern, pela afinidade teorica; 

Juciene, Tony, Raquel, Maiza e a todos do periodo 97.1 que, mesmo os que desistiram ao



longo do tempo, proporcionaram muitos momentos inesqueciveis e por isso sao todos 

importantes.

No ultimo grupo, aqueles que persistiram comigo durante a elaborafao desse 

trabalho: a minha mae, D. Terezinha, e meus irmaos, que agiientaram uma TPM (Ten9ao 

Pre-Monografia); a Flavio, por ser um grande amigo, aqui ou em Curitiba -  voce sabe o 

quanto te amo!; a Fabio, Christus, Vinicius, Carol, Mazinho e a Angela; pela paciencia e 

apoio logistico; a Joel por sempre me incentivar; a Carla, que mesmo distante esta presente; 

a Silede, por nao desistir de mim; e ao Herry, que na reta final aceitou o meu convite para 

participar da banca. E, por ultimo, lembro mais uma vez de agradecer aquelas pessoas que 

nao citei nomes, mas que sabem que participaram comigo dessa parte da minha historia, o 

Curso.

E agora vamos a “bendita” monografia, que nao sera aquela idealizada, sera 

aquela parida...

Valeu!!!



“Nao quero dizer, ao escrever, que tenha conseguido fazer tudo o 
que pretendi ao imagina-lo. E quem o consegue? A obra que se 
apresenta ao publico, qualquer que seja ela, e o resultado de duas 
derrotas: a primeira, porque o artista jamais conseguira se 
equiparar a mobilidade, a vida, a riqueza, a continua mvenfao da 
realidade; a segunda, porque depois de inventar sua obra -  que nao 
e senao uma tentativa de resposta domada, classificada e ordenada 
ao que o mundo contem de feroz, de disperso e selvagem -  nunca 
consegue ele imprimir na obra tudo o que desejou e entreviu no 
momento da criafao”. (Ariano Suassuna, O santo e a porca)
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Irtfiodugao

“A primeira leitura que se faz e a do desconhecido” .
Jose Saramago

Em 19 de abril de 2005, urn novo papa surge para a historia, Bento XVI. Nao e 

possivel prever se o seu mandato sera tao longo quanto o do seu antecessor, Joao Paulo II1, 

mas podemos perceber que sua figura sera santificada desde sua eleigao para Sumo Pontlfice 

e ele representara a parcela da Igreja Catolica mais conservadora desde o papado de Pio X.

O mundo todo, cristao e nao-cristao, esta interessado em saber mais a respeito do 

novo pontifice, que tern seu nome de batismo Joseph Ratzinger, e que escolheu Bento para 

homenagear ao padroeiro da Europa. No entanto, o que ele fazia e o que ele representa dentro 

da Igreja Catolica dos dias de hoje, pouco esta sendo discutido e, neste momento, e bem 

propicio questionar que ele foi prefeito por 24 anos da Congregagao para a Doutrina da Fe, 

anteriormente conhecido por Santo Oficio, que desde o seculo XIII, e a instituigao 

responsavel pela “vigilancia para a pratica da fe  e utiidade dos cristaos”2. A mudanga de 

nome se deu no inicio do seculo XX, devido ao grande desgaste da imagem do Santo Oficio, 

que remetia a memoria dos cristaos um dos periodos mais sangrentos da Historia e que, por 

isso, estava sendo rediscutido a “culpa” da Igreja na morte de varios inocentes, acusados de 

bruxaria durante seis seculos que ela operou, com ajuda do Estado3

Nessa eleigao papal, na qual Ratzinger foi escolhido, a Congregagao demonstrou 

que possui poder politico tao forte quanto o de outras ordens catolicas, podendo barganhar
1 Joao Paulo II ficou no papado durante vinte e cinco anos.
: Ainda hoje, essa prerrogativa serve para justificar as atividades da Congregagao da Doutrinagao da Fe. tendo 
seus estatutos doutrinarios e disciplinares semelhantes ao do seculo XVI quando houve o ressurgimento da 
Inquisigao, sob os moldes do Tribunal Espanhol. Pode-se ter acesso a uma parte destes documentos doutrinarios 
e disciplinares no site: h;tp:''/u'.vw.vatican.\'a^roman curia/congregations/cfaitli/index po.htm Acessado em 
29.02.05.
3 Este era o responsavel pela colocagao em pratica da punigao. Cabia ao Santo Oficio investigar e condenar os 
tidos como herege.
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cargos politicos importantes nas representagoes de nagdes e liderangas politicas mundiais, 

chamando a atengao para o fato de que ate o governo chines se mostrou bastante receptivo ao 

novo papa, desde que, este interfira a seu favor na atual relagao politica entre Pequim e 

Taiwan.

Essa trama politica reforga a ideia de que a Congregagao, ou melhor, o Santo 

Oficio, age em esferas politicas que utilizam de sua atuagao, por ser uma das ordens 

responsaveis pela doutrinagao crista e que, dialogando com outras formas de poderes, mantem 

a populagao de um pais a favor ou contra o seu governo. Dessa forma percebemos que a 

atuagao dela nao se limitou so do seculo XIII ao XVIII. Entao, vem a pergunta que permeia 

esse trabalho: por que nos foi ensinado que o Santo Oficio fo i uma instituigao com 

temporalidade bem definida, com seu inicio e FIM? Ou melhor, por que os livros didaticos de 

historia deixam transparecer que a lnquisigao e um acontecimento distante do nosso tempo e 

que, por isso, nao exerce mais efeito sobre nos? E ainda, por que e um tabu refletir, dentro da 

sala de aula, sobre a forma como a Igreja Catolica continua a normalizar a vida dos cristaos, e, 

como reflexo, dos nao-cristaos?

No prefacio do livro Os Tabus da Historia, de Marc Ferro, a historiadora Maria 

Luiza Tucci Carneiro fala que “no Brasil ainda e tabu falar de tabus. Isto porque tal postura 

perturba a ordem das coisas, causando mal-estar”4, e que ao falar sobre determinado assuntos 

estamos tendo uma atitude ousada de “revelar silencios propositais da Historia que, por si so, 

tambem sao historia”.

E a nossa Historia -  por descuido de alguns ou negligencia de muitos -  
se faz lapidada por tabus, caracterizando uma certa inercia por parte 
dos historiadores. Nao esta em questao advogar a favor dos excluidos.

4 In FERRO, Marc. Os Tabus da historia. -  Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p. 07.
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e sim questionar os conformismos inerentes a todas as sociedades” .' 
(CARNEIRO, 2003:07)

Nesse assunto, especificamente, a Inquisifao, o livro didatico e seus autores 

acabam por manter esse tabu, nao demonstrando o interesse em refletir sobre a atuagao do 

Tribunal do Santo Oficio, ignorando que, ainda hoje, ele esta presente na vida dos cristaos, 

dialogando diariamente com outras formas de controle e obediencia social. Esta postura de 

nao falar e nao abrir um debate para entendermos como esses acontecimentos foram 

construidos, acaba por favorecer os interessados daqueles que tentam manter uma postura nao 

critica sobre a atuagao da Inquisi^ao. Esse olhar sobre a Historia e a nao percepgao de como 

os acontecimentos tern algum tipo de relagao com a vida dos homens, seus costumes, modo de 

pensar, e se relacionarem com os outros, favorece a uma nao compreensao ampla de como o 

presente deste homem pode ser caracterizado como um embate de formas e que ele, que esta 

inserido na constru?ao historica, vive em constante embate com essas formas, aceitando-as, 

resignificando-as, ou mesmo, recusando-as.

A historia que esta contida nos livros didaticos analisados, em alguns pontos, ainda 

esta limitada, pronta, sacralizada, sem que o seu conteudo seja transmitido ao aluno com 

possibilidade para reflexao do presente e, com isso, reconstruido pelo mesmo. Se fosse 

possibilitada a esse aluno uma compreensao mais ampla do assunto estudado, provavelmente 

ele teria condi?oes de redimensionar o seu conhecimento historico, compreendendo que o que 

foi escrito nos livros didaticos e o olhar de um autor sobre os eventos, e que ele teve 

interesses, vontades e desejos, resultados do tempo e do espago que esse autor vive.

O aluno do ensino fundamental muitas vezes nao se identifica como um sujeito 

historico, pois ainda e perceptivel, que por falta de uma compreensao mais ampla a respeito 5

5 CARNEIRO. Ma Luiza Tucci. Prefacio. In FERRO. Marc. Os Tabus da historia. -  Rio de Janeiro: Ediouro.
2003, p. 07.

12



de determinados olhares sobre os acontecimentos, nao entende como o que esta sendo 

estudado pode ter uma rela<;ao com sua vida. Essa forma de ensinar a historia, como sendo 

algo distante da vida dos alunos, ainda esta presente no sistema educacional e o aluno ainda e 

visto, em algum momento, apenas um receptor de informaQoes, que nao esta sendo dado a 

possibilidade dele tentar perceber o que foi estudado a partir do seu olhar.

Compreendemos ser dificil de romper com um processo de constru?ao de 

conhecimento em que a critica e utilizaQao da memoria do aluno nao sao postos em pratica, no 

Brasil, pois seria necessario haver um dialogo entre os acontecimentos recentes com os que 

estao dentro dos livros didaticos, esclarecendo o porque deles terem sido selecionados para 

serem expostos. Ha uma duvida do aluno sobre qual motivo determinados conteudos foram 

escolhidos para estarem no livro didatico, no nosso caso, mais especificamente, qual e o 

motivo para a Inquisifao estar sendo estudada, ja que nao esta localizado no livro analisado a 

justificativa para aquela abordagem.

A escolha dos livros analisados nesse trabalho, Historia: Das Cavernas ao 

Terceiro Milenio -  6a serie, de Patricia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, e Historia & 

Vida Integrada -  6a serie, de Nelson Piletti e Claudino Piletti, foi a partir da informagao 

obtida junto a Secretaria de Educa<?ao de Campina Grande, onde nos foi mostrado serem 

esses os livros mais solicitados para serem utilizados no ano letivo de 2005. O conteudo sobre 

a atuagao do Santo Oficio aparece nos dois livros, mas, da forma como sao apresentados para 

o conteudo parece uma escolha aleatoria, pois nao apresentam uma justificativa e, ja que essa 

escolha nao e explicada, acaba tendo reflexo na forma como o conteudo sera compreendido 

pelo aluno.

Essa postura dos autores sobre os conteudos nos livros didaticos pode ser 

percebida como vestigios de uma censura que a Ditadura tinha frente a produgao educacional

13



entre 1968 e 1980, que consistiam no controle dos conteudos abordado dentro das salas de 

aula e a forma como estes eram expostos. Outro motivo que interferiam na escolha desses 

conteudos era que a Igreja Catolica brasileira, apesar de fazer algum tipo de oposigao a 

perseguigao politica, ficou sendo uma das in s titu te s  ligadas ao governo responsaveis pelo 

controle do que deveria ser publicado, na justificativa que alguns conteudos serviam para 

denegrir instituigao familia.

Em 1969, quando aconteceu a reforma educacional, promovida pelo governo 

militar, foi instituido a substituigao das disciplinas Historia e Geografia pelos Estudos Sociais, 

uma disciplina com abordagens que priorizava a valorizagao da nagao e da identidade 

nacional como, tambem, da etica que o cidadao deveria assumir. Essa substituigao na grade 

curricular era para ocupar um espago disciplinar sem que os professores tivessem a 

possibilidade de expressar para os seus alunos uma maior reflexao dos assuntos, contribuindo 

para a critica dos acontecimentos e, conseqiientemente, naquele periodo, nas in s titu te s  de 

poder.

Com isso, percebemos que alguns silencios historicos tern os seus motivos para 

existirem e, que, e extremamente conveniente a manutengao deles para grupos que perderiam 

com o questionamento de suas ordens e, muitas vezes, o porque de ainda existirem, gerando 

muitos dos preconceitos em nossa sociedade. Um exemplo claro disso e que a Congregagao 

para a Doutrinagao da Fe reafirmou, em julho de 2003, que a homossexualidade ou a uniao 

entre pessoas no mesmo sexo era caracterizada como um pecado6 e, em julho de 2004, que a

6 RATZINGER. Joseph Card. Consideragoes sobre os projetos de reconhecimento legal das uniocs de pessoas 
homossexuais. Roma, 31 de julho de 2003.
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mulher deveria obediencia e submissao ao homem para a manutengao de uma sociedade 

equilibrada7.
Como metodologia de trabalho, apropriei-me de algumas ideias e conceitos 

trabalhados por historiadores culturais que fazem, desde a decada de 80, como no caso de 

Marc Ferro, uma discussao da forma como os conteudos sao abordados nos livros didaticos e 

como a historia da educa<?ao esta imbricada de interesses politicos e culturais nas suas 

abordagens.
Nao foi feito um trabalho especifico para a analise iconografico dos textos. Nao 

por entendermos como sendo menos importante. Pelo contrario, as imagens do texto, muitas 

vezes, possibilitam uma analise critica mais abrangente do que o proprio texto. Contudo, 

entendo que esse trabalho necessitaria de um aprofundamento teorico bem mais especifico, e 

pela sua amplitude deveria ser um trabalho a parte.

Para a analise dos textos, no primeiro capitulo veremos como o livro didatico foi 

construido como um mecanismo de controle, feito por algumas in s titu te s  interessadas. No 

segundo, sera abordo a Inquisiqao como uma inquieta?ao historiografica que ao longo do 

seculo XX foi sendo discutida e, com a abertura dos arquivos inquisitoriais, houve uma 

ampliaqao nos olhares sobre os assuntos da historia, contribuida e com os estudos teoricos dos 

historiadores da mentalidade. Por ultimo, sera feita uma analise sobre a abordagem do 

conteudo Inquisiqao, com base nos recortes do livro escolhidos para trabalhar.

Como referenda de consulta, e importante ressaltar, que foram visitadas as paginas 

na Internet do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da Congregaqao para Doutrinaqao da 

Fe. Essas paginas disponibilizam arquivos sobre alguns temas abordados nesse trabalho.

RATZINGER. Joseph Card. Carta aos Bispos da Igreja Catolica sobre a colaborafao do homem e da mulher na 
Igreja e no mundo. Roma, 31 de Julho de 2004. Disponivel em
http://www.vatican.va/roman curia/congregations. Acessado em 29.02.05.
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1. O  livio dida’fico de his’foiia:

“itoifeadoiG s” g ‘‘m'fGiIocu’foiGs’’ do piocGsso dc Gnsino-apiGndizaqGKi.

Os livros nao sao feitos para acreditarmos neles, mas 
nara serem submetidos a investigagoes. Diante de um 
nvro nao devemos nos perguntar o que diz, mas, nos 
perguntar o que quer dizer. (UMBERTO ECO)

Muitos educadores falam que todo livro pode ser considerado didatico, no entanto, 

este trabalho faz uma analise de um conteudo especifico, a Inquisigao, que esta presente em 

livros didaticos de Historia, Historia: Das Cavernas ao Terceiro Milenio -  6a serie, de 

Patricia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, e Historia & Vida Integrada -  6a serie, de 

Nelson Piletti e Claudino Piletti, compreendido como sendo “um material impresso, 

estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou 

formaqao”%. Trabalhamos sobre este conceito de livro didatico para melhor compreendermos 

o campo de estudo e distinguir a fonte trabalhada dos outros livros, mas, para isso, se faz 

necessario conhecermos primeiramente a sua genese no Brasil, bem como, abordar alguns 

aspectos pedagogicos, politicos e mercadologicos do livro didatico.

O instrumento de estudo esta permeado, desde o seu surgimento no Brasil, no 

seculo XIX, por politicas educacionais que indicavam como deveria ser seu uso e qual seria as 

formas de trabalho desses manuais para melhor assegurar a compreensao dos alunos para com 

os assuntos de interesse das instituigoes que os controlavam, pois, o Estado e a Igreja usaram 

a Educagao, e seus instrumentos, como um mecanismo de manutengao de poder que 

ajudariam a construindo uma identidade nacional e crista. Foi por isso que consultores do 

Estado, como Joaquim Manuel de Macedo, que era palestrante em alguns seminarios da Igreja

x RICHAUDEAU apud SANTOS, Clezio. A cartografia nos livros didaticos de geografia: contrapontos de 
uma pesquisa. In: Revista de Ciencias Humanas. Taubate, v. 9, n° 2, 2003, p. 107.
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no Rio de Janeiro e era socio ativo do Instituto Historico e Geografico Brasileiro, o IHGB, 

autor dos livros didaticos mais utilizados no Brasil durante a segunda metade do seculo XIX e 

o inicio do seculo XX, fizeram uma sele?ao de conteudos, em um manual para cada 

disciplina, e estes conteudos foram considerados importantes por estas in s titu te s  na criagao 

de uma memoria para a napao. Ja as in s titu te s  de ensino, que a usariam estes manuais, eram 

em sua grande maioria, vinculadas a alguma ordem religiosa9

Durante algum tempo, esses conteudos selecionados seguiam os dos livros 

didaticos franceses, mas com a funda<?ao do Colegio D. Pedro II e do IHGB, criados durante o 

Imperio e apos a passagem para a republica, tanto o IHGB como as escolas criadas pelo 

Imperio ficaram com responsabilidade do Estado, os historiadores brasileiros passaram a 

trabalhar para o Estado, desenvolvendo pesquisas e eles mesmos selecionavam e estruturavam 

os conteudos mais apropriados para a educafjao do Brasil.

Ainda na primeira metade do seculo XX, surgem as primeiras criticas ao livro 

didatico, nao em relagao as suas abordagens, mas nos conteudos que foram selecionados. As 

criticas feitas com certo ar de denuncia, mostravam que os conteudos de Historia do Brasil 

estavam focados apenas em fatos que aconteceram entre o Rio de Janeiro e Sao Paulo. Foi 

com o passar do tempo, na medida em que iam surgindo outros estabelecimentos de ensino 

superior que desenvolveram pesquisa, que os assuntos relacionados a acontecimentos locais e 

que estavam sendo discutidos, foi sendo incluido nos livros didaticos de Historia. Isso nao 

quer dizer que todos os conteudos foram selecionados, apenas os fatos considerados pelos 

consultores do Estado e do IHGB como sendo relevantes para a aprendizagem e ingressaram 

nos livros didaticos publicados no pais.

9 PQNSECA. Thais Nivea de Lima e. Historia & ensino de Historia. Belo Horizonte: Autentica. 2003. p. 49
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Paralelamente a essas seletjoes de conteudos, foram sendo tambem desenvolvidas 

nas universidades brasileiras orientates metodologicas para o trabalho dos futuros 

professores e um marco para esse tipo de pesquisa foi a cria<?ao da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias Humanas e Letras, FFCHL, da Universidade de Sao Paulo, USP, que, junto com as 

pesquisas desenvolvidas pelo IHGP e pelos docentes do Colegio D. Pedro II, nortearam as 

orientates metodologicas com publica<?6es que influenciavam teoricamente os artigos 

langados em revistas das duas in s titu te s  e que posteriormente serviram de base para os 

textos dos livros didaticos de historia brasileiros.

Um reflexo desse controle do IHGP, do Colegio D. Pedro II e da FFCHL foi que a 

Historia do Brasil passou a ser resumida ao que estava sendo contada nos livros didaticos. 

Porem, nos anos 50 e 60, ocorreu uma mudanga teorica e, conseqvientemente, metodologica 

dos novos licenciando e bachareis que se formavam nas universidades brasileiras, que ja 

apareciam em um numero maior no pais. Surgem, nesse momento, os primeiros trabalhos 

criticos, nao apenas descritivos, principalmente no final dos anos 60, com uma maior 

divulga<?ao do pensamento de Paulo Freire, demonstrando que a educagao tinha uma 

responsabilidade social e politica, deixando claro para os educadores que as atividades 

desenvolvidas dentro da sala de aula influenciavam diretamente na construgao da identidade 

cultural dos brasileiros.

Os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores pedagogos refletiram nos 

historiadores brasileiros e os livros didaticos passaram a influenciar na forma como os 

conteudos eram apresentados, dando uma nova leitura para o cotidiano escolar dos alunos. A 

educagao passou a ser encarada com um ato politico que deveria incluir aqueles que estavam 

sendo excluidos. A pedagogia do oprimido surgia para denunciar e a historia tinha papel 

fundamental nessa atividade. No entanto, o govemo aproxima ainda mais o seu controle da
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educagao, e desta vez passa a ter apoio direto com as grandes graficas e editoras que 

passavam por um momento de sofisticagao no processo de impressao e necessitava do apoio 

do governo para importar os novos equipamentos. Em troca, eles passavam todo o material 

que chegava para ser publicado ao Ministerio da Educagao para ser analisado.

Entre a decada de 70 e 80, chega ao Brasil a compreensao e explicagao da Historia 

sob a influencia da analise marxista o que interfere mais uma vez na forma como os 

conteudos passariam a ser apresentados nos livros didaticos e, paralelamente a essa 

transformagao teorica Intensifica-se a discussao sobre a utilidade do livro didatico. O novo 

mercado educacional buscava uma melhor qualidade grafica no livro e mais politizada em seu 

conteudo. Vem a tona as obras paradidaticas, que surgem para minimizar a compartimentagao 

dos conteudos dos livros didaticos habituais que, segundo os autores, implica numa perda da 

compreensao do conteudo e da aprendizagem que nao favoreciam a reflexao politica, 

aproximada da realidade, que o alunado de 1°, 2° e 3° graus precisavam na nova sociedade que 

estava surgindo.

Nos livros didaticos, a principal mudanga acontece nos Exercicios de Fixaqdo, 

que eram indicados pelos professores para serem discutidos, interpretados e fixados os 

conteudos pelos alunos, mas que demonstrava que o que acabava prevalecendo era o eixo de 

interpretagao do autor, e nao o do aluno.

Nas series iniciais percebia que a vigilancia era maior, tanto nos conteudos a serem 

ensinados, como nos profissionais que trabalhavam para os futuros cidadaos, pois entendia-se 

que era nessa fase que era construido a sensibilidade para o questionamento das mensagens 

que era recebido. Por isso, nessa fase, mais do que em qualquer outra, era necessario que o 

aluno recebesse um conteudo direto.
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Thais Fonseca trabalhou esse tipo de manipulagao dos poderes para com a 

educagao, principalmente em relagao a disciplina e conteudos de Historia, apresentando a 

seguinte ideia.

As identidades nacionais e a legitimagao dos ponderes politicos 
fizeram com que a Historia ocupasse posigao central no conjunto de 
disciplinas escolares, pois cabia-lhe apresentar as criangas e aos 
jovens o passado glorioso da nagao e os feitos dos grandes vultos da 
Patria. Esses eram os objetivos da historiografia comprometida com o 
Estado e sua produgao alcangava os bancos das escolas por meios dos 
programas oficiais e dos livros didaticos”" .

Segundo Marc Ferro, e nessa etapa da aprendizagem que construimos a “imagem 

que fazemos de outros povos, e de nos mesmos, estando associada a Historia que nos 

ensinaram quando somos criangas”10 11, por isso devemos ter uma preocupagao social a mais 

com essa fase, pois, desde cedo, e necessario uma preocupagao com a nogao que fazemos dos 

acontecimentos do passado, porque estes irao influenciar na percepgao com a transformagao 

do saber, deixando claro que a sociedade, as ideologias, o homem, o tempo e o espago sao 

mutaveis. Explicaria isso a maior vigilancia que o Estado tern com os livros didaticos das 

fases iniciais.

“Controlar o passado ajuda a dominar o presente e a 
legitimar tanto as dominagoes como as rebeldias. Ora, 
sao os poderes dominantes Estados, igrejas, partidos 
politicos ou interesses privados que possuem ou 
financiam livros didaticos. Cada vez mais eles entregam 
a cada um e a todos um passado uniforme. E surge a 
revolta entre aqueles cuja historia e 1proibida ’.”12

Um outro problema que interferia na forma como o livro didatico era usado, foi a 

estrutura como o ambiente de trabalho do professor aparecia. A disposigao do quadro negro

10 Idem, 2003: p. 24.
11 FERRO, 1983: p. 11.
12 FERRO, 1983: 11.

21



na frente dos alunos e estes sentados em fileiras indiana, separados por um espago vazio entre 

eles, dava uma nogao hierarquica a aprendizagem e nao era modificado pelo Estado. Quern 

estava la na frente era o Professor, detentor do saber, e os que olhavam para ele seriam 

aqueles que deveriam aprender o que estava sendo passado por ele, nao necessitando do 

contado com um outro aluno, pois estes tinham um mesmo nfvel de conhecimento e nao 

contribuiriam a troca entre si de informagoes. O aluno e o professor estavam isolados em seus 

respectivos lugares.

Ja nos livros didaticos surgem os diversos parenteses, capitulos, caixas de textos 

que tambem sugerem uma ordem hierarquica no que deveria ser compreendido por parte do 

aluno, mas que, na verdade, muitas vezes, confundia o aluno e que passava a nao ser 

trabalhado pelo professor. Por isso, os conteudos que estavam presentes nesses espagos, que 

nao eram abordados, passaram as ser compreendidos pelo aluno como nao sendo importante e 

que muitas vezes pareciam estar fora do contexto.

Nao havia uma utilizagao eficaz da potencialidade dos livros didaticos e dos 

conceitos que estavam inseridos dentro deles. O que percebemos e que o que havia era uma 

imposigao dos conceitos e conteudos em prol de uma ordem politica vigente, e quern sairia 

enriquecido era quern controlava a publicagao dos conteudos e nao os alunos.

“A Historia dos Livros Didaticos em geral esta 
relacionada com as agocs governamentais quanto a 
propagagao de interesses e ideologias, alem do 
fortalecimento da industria grafica e editorial do pais” .11

Sob esse o controle govemamental, os livros didaticos passaram a ter ares de 

manuais para os professores e alunos, servindo aos propositos de quern os criaram e 13

13 SANTOS. 2003: 111.
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legitimaram como sendo os norteadores e interlocutores do processo de ensino-aprendizagem, 

em que, poucos sao questionados na sua eficacia perante o seu publico.

O que parece ser mais importante para os leitores e a apresenta?ao visual que o 

livro didatico deve ter, sendo agradavel, e isso deixa as graficas e editoras bastante satisfeitas 

em seu papel, pois investem cada vez mais em sofisticados sistemas infograficos e, por esse 

motivo, exigem dos autores que os livros tenham um numero maior de imagens, de 

preferencia coloridas, para que estes possam demonstrar o seu poder tecnologico.

No final dos anos 90, um outro fator vem a interferir nos conteudos dos livros 

didaticos, sao os Parametros Curriculares Nacionais, os PCNs, que tambem modificou a 

estrutura em que o conteudo deveria ser apresentado, privilegiando determinados conteudos, 

como tambem, correntes teoricas. Os livros passaram a serem classificados por uma comissao, 

recebendo estrelinhas, como criterio de qualidade, de acordo com a quantidade de pontos que 

eles se encaixassem, segundo os parametros criados por uma comissao do Ministerio da 

Educa?ao. Com essa atitude, percebemos que, mais uma vez, e refor^ado o atrelamento ao 

Govemo dos conteudos apresentados no livro didatico, mostrando que nao ha uma liberdade 

dos autores em escolher o que deva ser privilegiado em suas obras.

Com isso, nao queremos dizer que o livro didatico deixa de ser um instrumento 

importante no auxilio do processo de ensino-aprendizagem. Pelo contrario, e importante e tern 

seu valor historico. O que e questionado e a forma como os conteudos sao privilegiados, como 

eles sao abordados e como eles sao transmitidos para os alunos, deixando que estes, em 

muitos momentos, nao tenham o direito a uma critica e posicionamento mais independente, e 

por isso, muitas vezes, parecem distantes da nossa Historia e realidade.
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C a p ifu lo  II



2 . A  Inquisitor u m c i inquiefagao hisi’oiioqiafica

“Aquele que tem o poder simbolico de dizer e fazer crer sobre o 
mundo tem o controle da vida social e expressa a supremacia 
conquistada em uma relagao historica de forgas. Implica que esse 
grupo vai impor a sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer 
classificagdes e divisoes, de propor valores e normas, que orientam o 
gosto e a percepgao, que definem limites e autorizam os 
comportamentos e os papeis sociais”14.

A produgao historiografica brasileira possibilitou, a partir da decada de 80 do 

seculo XX, uma renovagao nos conteudos dos livros didaticos, apresentando assuntos que iam 

alem da perspectiva materialista. O cotidiano da gente simples, seus desejos, angustias, 

conflitos, o sentir, o fazer e o pensar ao poucos foram ganhando espago nas historias dos 

herois nacionais, do Estado e de seus simbolos.

Com a introdugao da abordagem das mentalidades na academia brasileira, os 

autores de livros didaticos tiveram que se atualizarem teoricamente, por isso, novos conteudos 

surgiram e foram abordados, passando a ser propostos para o estudo temas como, o papel da 

mulher, o modo de fazer, agir e pensar das sociedades. Era a Historia Cultural alterando o 

ambito da Historia, em um panorama intemacional.

As mudangas de abordagens dos conteudos de historia vieram desde a Revista dos 

Annales15 que fora criada na primeira metade do seculo XX. Porem, apos a II Guerra Mundial 

fez surgir uma nova sociedade, com uma dinamica social que teve uma maior complexidade

14 PESAVENTO. Sandra Jatahy. Historia & Historia Cultural. Belo Horizonte: Autentica, 2005, p. 41.
15 A Revista dos Annales surge numa epoca em que a "escola metodica" exalta a sua preocupagao com a 
erudigao, privilegiando a dimensao politica - procurando dar grande enfase ao acontecimento. A corrente 
inovadora (Annales) despreza o acontecimento e insiste na "longa duragao"; deriva a sua atengao da vida politica 
para a atividade economica, a organizagao social e a psicologia coletiva. Dessa forma, esforgavam-se em 
aproximar a historia das outras ciencia humanas.
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decorrente da entrada no poder mundial de novos grupos, que tinham novas questoes e 

interesses a respeito do mundo em que viviam, e os modelos de analise historiograficos 

existentes, principalmente o marxismo e a corrente dos Atmales, nao mais respondiam esses 

questionamentos. Dar-se, entao, a arise nos paradigmas16, que demonstrava claramente que 

esse periodo nao se adequava nos modelos explicativos globalizados e que apresentavam um 

regime de verdades.

Segundo Sandra Pesavento17, essa complexa mobilidade social necessitava de 

olhares criticos para analisar as novas modalidades do fazer politica, da nova economia 

mundial e dos meios de comunicagao em massa que transmitiam, em uma esfera global e com 

maior rapidez, a forma de pensar e viver dos diversos grupos do globo e, conseqtientemente, 

alterava profundamente o que se conhecia sobre cultura. Esse novo fenomeno, que surge 

como reflexo das alteragoes na sociedade depois da segunda II Guerra Mundial exigiu ser 

estudado; um novo olhar a respeito da historia comegava a surgir, mas sem romper por 

completo com as matrizes originais do marxismo e dos Atmales. Pelo contrario, foi de dentro 

das vertentes do neomarximo ingles e da historia ffancesa dos Annales que surgiu o impulso 

para a renovagao dessa corrente historiografica que veio a se chamar Historia Cultural.

Mas, esse processo de abertura da analise historiografica so veio realmente 

acontecer no Brasil, apos a reabertura politica dos anos 80. Ate esse periodo, a nossa 

historiografia era dominada quase que absolutamente pela postura marxista, pois “o 

materialismo histdrico se propunha como a postura teorica que melhor dava conta da 

realidade brasileira, imersa, a partir de 1964 no autoritarismo de um regime militar que se

16 O termo Crise dos paradigmas surge no final da decada de 60, para denominar as profundas rupturas com os 
modelos explicativos da realidade, que tiveram seus conceitos resignificados, rompendo assim com uma longa 
tradigao historiografica.

Idem. p. 9.
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estendeu ate o lento processo de reabertura politico dos anos 80”18. Para a elite letrada e 

dirigente da epoca, era interessante nos trabalhados dentro das universidades, e 

conseqiientemente, dentro das escolas, os assuntos relacionados ao desenvolvimento e 

progresso economico nacional, analisando assim a formagao da economia capitalista, 

estudada a partir da transigao de uma ordem escravocrata para o trabalho livre e, 

posteriormente, o surgimento e fortalecimento do processo de industrializagao da nagao.

Fora a formagao economica do pais, era estudada uma historia dos movimentos 

sociais, contudo, enfocando o proletariado industrial e suas lutas de classe. A formagao dos 

partidos sindicais so foi introduzida nos curriculos ao longo dos anos 80, pois, ate entao, isso 

era um assunto sem necessidade de ser abordado segundo os orgaos normatizadores da 

educagao.

Uma outra abordagem possivel de ser estudada nesse periodo era a discussao a 

respeito da natureza e formagao do Estado, seus partidos politicos e sua organizagao. Por isso 

tudo, o materialismo historico era percebido como o olhar mais adequado para analisar o que 

a realidade nacional permitia.

Quando houve essa abertura politica e a analise das condigoes em que se 

sustentavam a dominagao e a resistencia politica no Brasil passaram a ser estudados, a historia 

proposta pelos Annales aos poucos foi sendo introduzido nas universidades convivendo, 

assim, com os remanescentes do marxismo, mas estes tambem nao mais tinham a mesma 

postura, mesmo que mantendo a aproximagao teorica, tinham uma maior liberdade na analise 

critica.
A cultura passou a ser um assunto estudado e pesquisado nas universidades, 

principalmente em decorrencia a introdugao da teoria com base no que foi proposto pela

18 Idem, p. 10.
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escola dos Atmales. Nesse momento, ja nao apresentava tanto atraso as discussoes teoricas na 

academia brasileira para o que acontecia ao restante do mundo, principalmente na Europa. 

Devemos lembrar que essa nao era a abordagem principal. A historiografia dos Atmales 

inovava com suas concepgoes de marcos temporais, criticas ao marxismo e sua analise 

economica e da realidade social. A cultura era apresentada como sendo uma terceira instancia.

Foi entao com a Nova Histdria Cultural, que posteriormente passou a ser chamada 

de Historia Cultural, passou a “pensar a cultura como urn conjunto de significados 

partilhados e construidos pelos homens para explicar o mundo ”19.

A cultura ganha um novo olhar, entendida como:

A cultura e uma forma de expressao e tradugao da realidade que se faz 
de forma simbolica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos as 
palavras, as coisas, as agoes e aos atores sociais se apresentam de 
forma cifrada, portando um significado e uma apreciagao 
valorativa”20.

Com esse novo significado, a Historia Cultura passou a ser um assunto estudado 

alem das instituigoes de ensino, passou a ser consumido. Nunca se havia comprado e lido 

tanto como presenciamos a partir dos anos 90, fortalecendo um mercado editorial que buscava 

agradar o seu leitor com a publicagao de trabalhos com assuntos que o publico se interessava 

e identificava. E gragas a Historia Cultura, esse olhar sobre o passado pode ser reinventado, 

tornando-se mais proximos dos questionamentos que a contemporaneidade faz, explorando os 

silencios que existiam ate entao.

O modo de viver, a forma de pensar, as concepgoes de mundo e os medos, as 

imagens, as cidades, as identidades e suas transformagoes tiveram leituras na tentativa de 

serem compreendidas; os vestigios do passado passaram a ser desvendados pelo novo perfil

19 Idem. p. 15.
20 Idem. p. 15.
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de leitores, que buscavam nos novos assuntos a compreensao do mundo de hoje: do seu 

mundo.

2 .1. IJm novo assun^o: a Inquisi^ao

Um dos primeiros estudos a respeito da Inquisifao no Brasil esta presente em 

Nordeste 1817, de Carlos Guilherme Mota, mas este trabalho faz referenda a formagao de 

uma consciencia revolucionaria que buscava o ideal de liberdade e autonomia no movimento 

pernambucano, quebrando com os preconceitos originados do colonialismo e da escravidao21. 

A inquisi?ao nao era o assunto principal deste trabalho.

Ha tambem registro de trabalhos, baseados nas “Propostas que se fez ao 

Serenissimo Rei D. Joao IV  dos estilos do Santo Oficio e do Fisco, em 1646”, do Pe. Antonio 

Veira, que abordam a Heresia como sendo um problema que minavam a consolida<?ao da 

na^ao desde o Imperio ate a Republica. A maioria dessas obras esta ligada a Igreja Catolica 

que, junto com o Novo Govemo Republicano, tentava solidificar a Educadio brasileira, mas 

sobre a sua guarda e das in s titu te s  educacionais catolicas, obedecendo a uma logica de 

pensar mais adequada a essas in stitu tes

Segundo Anita Novinsky, esses trabalhos sao importantissimos para o estudo da 

Inquisi^ao no Brasil, pois mesmo com o olhar direcionado e de forma bastante sutil, expunha 

o assunto para a comunidade estudantil que se formava no Brasil, no final do seculo XIX e 

inicio do seculo XX.
Na decada de 70, a mesma Novinsky, lan?a o livro Cristaos-novos na Bahia, que 

se toma um marco para os estudos sobre Inquisi<?ao, mesmo que tendo como enfoque

21 VAINFAS, Ronaldo. A Problematica das Mentalidades e a Inquisi^ao no Brasil colonial. In: Estudos 
Historicos, Rio de Janeiro, n. 1, 1988, p. 167.

29



principal a perseguigao dos pretensos judeus pela Inquisigao, abordando suas angustias e 

como suas identidades apresentavam fragmentas pelo constante dilema vivenciados, em uma 

Bahia, do seculo XVI, que os impunham uma religiao, a catolica, e a abjuragao de suas 

tradigoes e praticas judaicas.

Esse livro e umas das primeiras influencias da historiografia dos Annales no 

Brasil. A construgao da identidade de uma minoria de homens e mulheres, que estavam sendo 

obrigados a negar sua cultura, era uma clara influencia dos debates que aconteciam na Europa 

com Piere Goubert e Emmanuel Le Roy Ladurie. Eles fazima parte de uma terceira geragao 

de historiadores dos Annales que estavam se formando, e tinham como um dos objetos de 

estudo as atitudes mentais e a elaboragao que elas tinham na construgao da cultura na 

sociedade. Essa geragao recebeu de Jacques Le Goff a denominagao de Nova Historia por 

perceber que esse novo corpo de historiadores estava preocupado em estudar as praticas e 

experiencias dos homens comuns e que eram traduzidos em valores, ideias e conceitos sobre o 

mundo e sociedade em que viviam e a Inquisigao e a perseguigao que ela proporcionou a 

determinados grupos, era um assunto ideal para esse tipo de abordagem.

Foi com A Inquisigao, tambem de Anita Novinsky, que o Santo Oficio e sua 

historia passaram a ter uma maior repercussao e motivou outros pesquisadores a 

desenvolverem trabalhos sobre a tematica. No final da decada de 60, durante esse processo, 

houve a reabertura dos arquivos inquisitoriais, decorrente das deliberagoes acertadas no 

Concilio do Vaticano II e os processos passaram a ser pesquisados.
Posteriormente, Laura de Mello e Souza langa o livro O diabo e a Terra de Santa 

Cruz, que e o uresponsavel por uma das mais notaveis incursoes de nossa historiografia no 

campo das mentalidades"22, pesquisando a partir das fontes eclesiasticas e inquisitoriais o

22 Idem, p. 167.

30



cotidiano de mulheres e homens infantes2̂  do periodo colonial. Sua abordagem trabalha os 

desejos de homens e mulheres, as angustias, conflitos morais, seus modos de agir e pensar, em 

uma sociedade escravocrata, na qual, estes homens simples de posturas sociais hibridas, nao 

estavam inseridos em sua logica e praticas cotidianas que a lgreja Catolica aceitava o que 

acabou por incentivar e justificar a perseguigao inquisitorial.

Podemos dizer que foi com 0  diabo e a Terra de Santa Cruz que a Inquisigao 

comegou a ser um tema a ser estudado nas universidades em maiores proporgSes e, a partir de 

entao, de uma nova forma. Tambem no Brasil, o livro O Queijo e os Vermes, de Carlo 

Ginzburg, tomou-se uma leitura obrigatoria, influenciando essa nova geragao de historiadores, 

que “cada vez mais se interessam pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixando de 

lado ou simplesmente ignorado”23 24.

Uma outra preocupagao dos historiadores da partir da Historia Cultural foi a de 

que, dos novos escritos historicos fossem lidos pelo leitor comum, como tambem aos 

especialistas, por isso, a narrativa, influenciada pelos Annales, tentava ocorrer de forma solta, 

agradavel de ser lida. So assim, as leituras sobre os assuntos dos mais diversos teriam uma 

maior reflexao do publico em geral e este poderia desvendar fragmentos despercebidos, ou ate 

mesmo, compreender os silenciados criados pela historia.

Essa tentativa de expor o nao dito tinha a intengao de implicitamente indagar 

algumas questoes que permeiam o individuo e a propria cultura. Sao questoes, que

23 Esses sujeitos infames, como nos apresenta Foucault, tiveram ao longo do tempo suas vidas apagadas. 
supriinidas por uma historiografia. engrenada aos poderes. que nao os via como sujeitos que faziam Historia. Em 
seu texto, “A vida dos homens infames”, o proprio Foucault faz a apresentagao dos homens que ele se 
comprometia estudar, e quais as justificativas para esse cstudo. Scgundo o autor, eram “vidas que sao como se 
nao tivessem existido, vidas que nao sobrevivem senao do choque com um podcr que mais nao quis que 
aniqui la-las, ou mesmo apaga-las, vidas que a nos nao tomam a nao ser pelo efeito de multiplos acasos, tais sao 
as infamias” . No caso da Laura de Mello e Souza, nao foi o acaso que a encontrou, pelo contrario, ela se propos 
estudar essas vidas silenciadas por serem infames.
24 GINZBURG, Carlos. O queijo e os vermes. O cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela 
Inquisigao. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 15.

31



influenciam ainda hoje os homens e que ate entao pouco se refletia a respeito delas, pois, nao 

se falavam por ser tratar do relato dos nao-herois.

2 .2 . A  Irtquisi^ao hoje

Com a abertura dos arquivos inquisitoriais25, em 1965, e com as pesquisas que 

sucederam, o mundo buscou entender o mecanismo de poder do Santo Oficio, desde sua 

origem como instituifao, em 1231, ate a ascendencia institucional dos Estados sobre ela.

Devemos deixar claro que nao houve a extingao dela. O Santo Oficio permanece 

ate hoje, porem, em 1965, durante o concilio do Vaticano II, o seu nome foi modificado para 

Congregagao para a Doutrinagao da Fe. Oficialmente, os motivos para essa mudanga, foram a 

necessidade da Igreja em reorganizar as competencias em relagao a heresia, a atualizagao do 

index dos livros proibidos e a busca do controle das devogoes supersticiosas e das aparigoes 

milagrosas. Com as transformagoes que o mundo presenciava o papa Joao XXIII, via a 

necessidade de reformular o Repertorium inquisitorum, que nada mais e do que as normas 

para definir o que e caracterizado como heresia e a forma de combate-la.

O concilio e essas novas normas atingiram todas as praticas religiosas. No final da 

decada de 60, a Igreja Catolica contava com um grande mecanismo de propagagao para suas 

ideias: a midia. Seus textos foram mais facilmente difundidos a populagao catolica do mundo, 

havendo a retomada dos seus preceitos religiosos, fortificando a Igreja em um periodo de

25 A abertura que se refere e a autorizagao para a pesquisa dos documentos ao publico em quase sua totalidade. 
nao sendo permitido apenas casos que se referem as pessoas que estao em processo de canonizagao. em revisao 
de sentengas ou que, segundo o Vaticano, estejam em estado avangado de deteriorizagao, tendo risco de 
destruigao dos processos ao ser manuseado. Outro motivo para a proibigao, e que, alguns processos, ainda estao 
sobre a lei do sigilo, estes tem a temporalidade de abertura controlada pelo Vaticano. Isto quer dizer que, mesmo 
que estejam em algum arquivo, os processos em sigilo so poderiam ser lido por pesquisadores ou leigos quando 
o prefeito da Congregagao para a Doutrinagao da Fe ou o Papa autorizar, e isso ficara a revelia da decisao deles. 
Ver site http://www.iantt.pt'.
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conturbado para o mundo, principalmente com a influencia das religioes orientais, da 

fortificagao economica do capitalismo e socialismo no pos-guerra e ao avango tecnologico do 

mundo. Estes acontecimentos faziam emergir novas formas de poderes que propagavam 

ideias e costumes que entravam em conflito com os interesses da Igreja. A populagao mundial 

estava em contato com estas novas formas de pensar, novas para o ocidente cristao, mas que 

estavam resignificando caracteristicas dos homens, como a fe e a relagao com a igreja, 

provocando uma evasao dos fieis. Como e de se imaginar, isso acabava por incomodar o 

Vaticano, sendo necessario fortalecer os mecanismos institucionais que legitimavam a f e e a  

nogao de pecado, com o intuito de manter a instituigao catolica forte nesse novo mundo. Esse 

era uma das principals fungdes da Congregagao, antigo Santo Oficio.

Analisando o contexto politico italiano e a influencia do papa dentro da Italia e 

mais recentemente, aqui no Brasil, em uma consideragao especifica sobre o poder da 

Inquisigao, Adriano Prosperi faz uma mengao a respeito da proporgao desse poder:

“A Inquisigao e26 o meio de agao de um poder papal cuja importancia 
e diflcil negar. Durante seculos o tribunal romano exerceu autoridade 
sobre todos os italianos. Nas altas esferas. os poderes e as informagoes 
do Santo Oficio, na condigao de policia secreta, foram empregados 
nas lutas pela conquista do trono de Sdo Pedro” 27.

Sobre esse olhar, podemos perceber que a eleigao do Cardeal Ratzinger, hoje papa 

Bento XVI e que anteriormente era o prefeito28 da Congregagao, entendemos como sendo um 

desses mecanismos politicos que busca o de controle de um grupo. O que faz a Congregagao, 

que tern interesse de restaurar a Igreja em seus principios mais conservadores, tenha mais

26 Grifo meu.
: PROSPERI. Adriano. Italia cai nas maos do Santo Oficio. In: Revista Historia Viva, Sao Paulo, n. 10, 2004. 
p. 46.
K Em escala de poder, o segundo hoinein da igreja catolica. obedecendo apenas a ordens do papa
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forga para contestar as novas formas de praticas culturais da populagao crista, que de certa 

forma ameaga a estabilidade da Igreja, fragilizando os seus mecanismos de controle.

Atualmente a Igreja tern demonstrado forga e interesse em poder normatizar a 

conduta moral da populagao catolica, ja que utiliza de mecanismos midiatico para propagar 

suas ideias e interesses, como o apresentado no recente encontro de jovens, realizado em 

agosto, na Alemanha, que serviu com um evento que marcou a reorganizagao da midi a 

catolica direcionada aos jovens, divulgando assim os seus dogmas.

Porem, a igreja esta em constante embate de forga e interesses com outros tipos de 

poderes, sejam religiosos, politicos, ou grupos culturais, mas ela ainda encontra forga ao ter 

influencia para fazer a populagao crer, a partir do seu olhar, no que e pecado, qual a pratica 

crista aceita, qual o papel da mulher sobre o olhar da igreja. Por isso que, ainda hoje, pode ser 

vista como instituigao forte que interfere diretamente na sociedade, pelas suas praticas, e 

tambem se forma indireta, utilizando da imagem de instruments de poder como os 

educacionais, ou mesmo os politicos legislatives.

Analises feitas por jomalistas, do que se espera sobre esse papado e como a 

Congregagao ira ganhar mais forga e repercussao, deixando de ser um poder de vigilia quase 

que secreto para tomar-se mais publica, utilizando-se do controle de meios de comunicagao, 

com redes de teve, ou mesmo, participando mais ativamente da vida politica e dos 

movimentos sociais dos paises de forte tradigao catolica, ganharam forga, principalmente, 

depois da publicagao do Instrumentum laboris, que nada mais e do que a proposta de trabalho 

que cada papa indica ao assumir o seu pontificado. Bento XVI propoe a “volta da mulher ao 

lar” e fortificagao da familia. Sugere ainda que a propagagao do pecado, intrinsecos nos novos 

costumes, esta sendo responsavel pela destruigao da sociedade, por isso, deveria haver uma 

valorizagao e recuperagao de preceitos como a virgindade, valorizagao da palavra propagada
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pela Igreja e a condena^ao de condutas para os homens que vivem no pecado, mais 

especificamente, os homossexuais.

A printipio, mesmo que as analises estejam ainda incipientes, essas propostas tem 

causado preocupagao para alguns antropologos, pois temem que a propagagao dessas 

reformulates dos dogmas da Igreja pode gerar conflitos entre grupos que concordem contra 

aqueles que sejam opositores a essas ideias, por acharem preconceituosas e excludentes.

Partiremos agora, para a analise do tema por nos escolhidos.
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C ap ffu lo  III



3. A  Inquisi^ao visfa no livio didafico.

“Nossa religiao e pavorosa. Todos os navios do mundo 
poderiam vagar a vontade no volume de sangue inocente 
que ela verteu.”

Mark Twain

Uma das questoes que os q<^ profissionais que fazem'Q historia, historiadores e 

professores, tern a problematizar e sobre qual o sentido da disciplina nas nossas vidas e, 

consequentemente, qual a importancia do estudo no ensino fundamental e medio. Os autores 

dos livros didaticos brasileiros sao quase que unanimes ao apontar a historia com sendo o 

estudo dos movimentos e transformafoes das sociedades humanas, permitindo a compreensao 

do que acontece hoje. Entretanto, tendo como ponto de partida essa prerrogativa, como a 

Inquisifao e trabalhada nos livros didaticos? E, qual a sua reflexao e elo para com o presente, 

tendo como o permeador da discussao a Inquisigao? Estas sao algumas das questoes que serao 

abordadas nesse capitulo.

A principio, umas das coisas que devem ser ditas e que, so agora, quase dois 

seculos apos o fim da Inquisi?ao, e que buscamos compreender as propor^oes e reflexos desse 

fenomeno na sociedade contemporanea. Sabe-se que, muito das re la tes de tolerancia entre os 

homens sao ponderadas e analisadas a partir do que foi revelado sobre a Inquisifao ao longo 

do seculo XX, quando o assunto passou a ser mais estudado e comentado nos meios 

academicos, dando aos homens a possibilidade de dialogar com seus desejos, vontades de 

fazer e pensar.
Os dados e fontes revelados ao publico, pesquisador e leigo, sobre o Santo Oficio 

ainda hoje sao contestados, como por exemplo:
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• Igreja e historiadores vivem em constante batalha sobre o numero de 

pessoas que sofreram fisicamente, com as torturas, e os condenados por 

heresia, pelo Tribunal do Santo Oficio;

• Por mais que se tenham datas de inicio e final do periodo, historiadores 

como Francisco Bethencourt, Carlos Ginzburg, Anita Novinsky e Laura de 

Mello Souza, dentre tantos outros que estudam o tema, nao chegaram a um 

consenso sobre esses marcos de inicio e fim do Tribunal. Sabe-se que a 

perseguigao sobre o que se entende por hereges vai mais alem do que 

1231, com a criagao da Inquisi9ao na Italia, e 1821, quando foi abolido o 

ultimo Santo Oficio, que vinha a ser o de Portugal;

• O que se compreendia por heresias, motivo das persegui?5es, vai mais 

alem do que a simples incredulidade na igreja Catolica ou o ato de 

contestar os seus dogmas;

• Ha uma homogeneizagao sobre o fenomeno da Inquisigao, perdendo de 

vista que os tribunais nao tiveram a mesma organizagao, poder e logica e 

atua^ao para todas as monarquias, tendo nas principals, Franga, Italia, 

Espanha e Portugal, caracteristicas bem distintas;

Esses sao alguns pontos importantes que destacamos que nao sao contemplados 

pelos livros didaticos; neste caso, mais especificamente os dois analisados neste trabalho,

Historia: Das Cavernas ao Terceiro Milenio29 e Histdria & Vida Integrada30.

29 BRAICK, Patricia Ramos & MOTA, Myriam Becho Historia: Das Cavemas ao Terceiro Milenio (6* * sene). Sao Paulo: Modema, 2003, p. 101
*0 PTI-F.TTT Nelson & PKI.RTTL Claudino. Histona & Vida Inteerada (& sene) Sao Paulo; Atica, 2003, p^, ry-j. 2 9  159
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Em relagao a quantidade de pessoas torturadas e condenadas, ambos os livros 

levantam de forma bastante generica. No livro Historici: Das Cavernas ao Terceiro Milenio, 

faz mengao a um perfil dos perseguidos.

“Um fato curioso foi o elevado numero de membros do clero presos 
pela Inquisicao”

Na segunda obra, Histdria & Vida Integrada:

“Durante a Idade Media e o coincgo da Idade Modema, milhares de 
pessoas foram mortas nos processos da Inquisigao"

Pesquisadores, como Pierre Chaunu, levaram recentemente uma questao que esta 

dando uma nova perspectiva aos estudos sobre o tema. O que se acreditava era que havia tido 

cerca de 340.592 condenagdes e, deste numero, havendo cerca de 31.912 vitimas efetivamente 

queimadas. Porem, com os dados langados pela prefeitura da Congregagao para Doutrinagao 

da Fe e pelos arquivos da Torre do Tombo e do Arquivo Nacional de Veneza, estes numeros 

foram reduzidos para 125 mil processos e a morte a fogueira cerca de 3 mil vitimas, durante o 

periodo dos tres seculos que, oficialmente, houve condenagoes a morte pelo Santo Oficio.

Universidades e pesquisadores, desde entao, travam uma batalha a parte para que 

esses numeros sejam melhor analisados, principalmente por muitos acreditarem que a grande 

maioria dos processos foram destruidos de forma proposital ou pela agao do tempo, tendo em 

vista que ate pouco tempo, nao se tinha em relagao aos documentos Inquisitoriais um 

arquivamento adequado. Um outro motivo para grande perda, foi o incendio, do comego do 

seculo XIX, no arquivo de Roma que destruiu grande parte os documentos da Inquisigao 

Italiana.
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Justificando essa redugao nos numeros de processos e condenados a morte pelo 

Santo Oficio, alguns pesquisadores levantam a questao de que “(...) a longo prazo, o seu 

funcionamento gerava prejuizos, apesar dos confiscos ”31.

Questionamento de numeros a parte, esses livros analisados nao fazem mengao a 

toda uma problematica existente em relagao aos dados informados. Devemos levar em
Q) . ®consideragao que sao, pelo menos, dois tipos de poderes, o academico e o religioso, que 

tentam justificar suas posturas frente aos processos inquisitoriais, seja denunciando e 

condenando as atitudes de perseguigdes e mortes, feita pelos pesquisadores, ou mesmo, seja 

amenizando o fato, com os dados expostos pela Congregagao, instituigao que ainda tern o 

direito sobre os arquivos.

Um segundo ponto a ser abordado para analise, diz respeito a temporalidade do 

periodo em que a Inquisigao atuou. Convencionou-se o marco inicial como sendo em 1231, 

quando o papa Gregorio IX criou um tribunal para investigar crimes contra a autoridade da 

Igreja, e o marco final quando da aboligao da Inquisigao em Portugal, em 1821, ultimo 

tribunal a ser desestruturado como tribunal que condenava e impunha ao Estado a execugao 

da sentenga.
No entanto, esses marcos tambem sao postos a discordancia, pois, percebemos ao 

longo da historia a existencia de um mecanismo de perseguigao contra os ditos hereges e 

todos aqueles que tiveram suas ideias divergentes em relagao aos que a Igreja Catolica 

pregava no periodo. Em 1231, foi a oficializagao institucional, nao querendo dizer que 

anteriormente nao houvesse a perseguigao.
No livro A Inquisigao, Michael Baigent e Richard Leigh, trabalham com a 

hipotese do tribunal da Inquisigao ter surgidoaem 1206 para condenar os Cataros, moradores

*

31 CHAUNU, Pierre. Destruir a Vida para salvar a Alma. In: Revista Historia Viva, Sao Paulo, n. 10, 2004, p. 32.



do sul da Espanha que acreditavam em uma doutrina maniqueista, em que o Universo fora 

criado e manipulado por duas formas antagonicas e indomaveis, o Bern e o Mai. Os Cataros 

tambem iam de encontro a Igreja Catolica pela ostenta^ao que os templos e os padres da 

igreja tinham, principalmente quando pregavam a valoriza^ao da simplicidade do espirito. Isto 

em uma regiao que, no periodo tratado, era uma das mais pobres da Europa, era considerado 

contraditorio. Por isso, varios conflitos aconteceram entre Cataros e catolicos, ao ponto que, 

em 1203, Roma enviou para a regiao de Albigense o Bispo Osma e o monge Dominic de 

Guzman, este ultimo o fundador da ordem dos dominicanos que foram os responsaveis pela 

manuten9ao do Santo Oficio32

Chegando la, criaram um aparelho que condenaria a morte, com o apoio do 

Estado, todos os cataros que nao abjurassem sua fe e assumissem a Igreja Catolica como 

sendo a unica e verdadeira pratica da fe. Como o Bispo Osma morreu em um ano, foi o 

Monge Dominic que fez a “cruzada” de conversao com a ajuda dos monges de sua ordem que 

caminhavam ao longo o territorio, pregando a vida simples e a austeridade da Igreja Catolica. 

Para aqueles que nao recebessem sua palavra, era feito uma denuncia formal a Roma, que 

prontamente pedia ajuda a Monarquia Espanhola para prenderem os que nao apoiavam a 

Igreja -  os hereges, posteriormente iriam ser queimados em praga publica, para que o restante 

da popula?ao visse qual era o destino dos hereticos.
Dominic de Guzman cria a Ordem dos Dominicanos e um documento que 

indicava qual os mecanismos para a prega9ao catolica, como deveriam se portar os homens 

fieis e o que era compreendido como heresia. Este documento, quando criado o Tribunal da 

Inquisi9ao oficialmente, serviu como base para a elabora9ao do Repertorium inquisitorum

32Baigent. Michael & LEIGH, Richard. A Inquisigao. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
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A data que marca o fim do Santo Oficio tambem e questionada, pois, na Europa, 

principal mente em Portugal, houve no final do seculo XVII e inicio do seculo XIX alguns 

conflitos entre a populagao rural e alguns ex-escravos que foram acusados de culto ao 

demonio. Isto fez com que a comunidade se rebelasse contra os negros nao catolicos.

Fato semelhante aconteceu na America do Norte, mais especificamente no sul dos 

Estados Unidos, no inicio do seculo XX, onde a Ku Klux Klan, para justificar alguns motivos 

a aversao aos negros utilizava a justificativa de que eles eram grupos que praticavam a 

feitigaria, sendo hereges aos olhos de Deus.

Dado estes fatos, percebe-se que as datas oficiais que dao para o inicio e o fim do 

Santo Oficio nao representam rupturas na cultura do homem da epoca, o homem que temia e 

perseguia o desconhecido, ou podemos assim dizer, o que era herege.

Os dois livros didaticos analisados nao contemplam essa problematica de 

periodizagao. No livro Historia: Das Cavemas ao Terceiro Milenio, as autoras Patricia 

Braick e Myriam Mota fazem referenda as visitas de membros da Igreja a comunidades que 

foram denunciadas por praticas hereticas em um periodo anterior ao inicio que e dado como 

oficial.

“Na Europa ocidental, o aumento das contestagoes aos dogmas da 
Igreja legou a organizagao do Concilio de Verona em 1184, a partir do 
qual passaram a ser nomeados bispos para visitar, duas vezes por ano, 
as paroquias freqUentadas por pessoas suspeitas de heresia, ou seja, de 
professar doutrina contraria aos principios da igreja"3 .

Como podemos ver no trecho, nao faz mengao a existencia anterior de todo um 

aparato de poder que usava a tortura como mecanismo de encontrar os culpados e a morte 

para condena-los e que, mesmo depois de 1821, ainda existia uma forte influencia do que se 33

33 BRAICK, Patricia Ramos & MOTA, Myriam Becho 2003, p. 101.
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compreendia sobre heresia, como praticas divergentes das que eram pregadas pela Igreja, 

como por exemplo: a persegui^ao de alguns negros que praticassem suas religiosidades de 

heran^a africana; ou mesmo em rela^ao a algumas mulheres, feiticeiras, lesbicas ou adulteras, 

que sofreram por muito tempo a represalia da igreja, inclusive com a autoriza^ao do uso da 

tortura em alguns periodos.

Outro ponto silenciado nos livros didaticos e a propria no?ao de(jieresia '̂

No livro, Histdria: Das cavemas ao terceiro milenio, Patricia Braick e Myram 

Mota nao abordam o que significava heresia, apenas cita o termo “ca<?a as bruxas” e 

“membros do clero”, o que reduz a perseguiyao a mulheres que praticassem a bruxaria e a 

pessoas de dentro da igreja, como padres e freiras, que cometessem alguma infratjao vista 

como heretica.

No segundo livro, Histdria & Vida, ha uma tentativa de explicar melhor o 

conceito, mas ainda com um olhar muito limitado sobre o termo.
“(...) a Igreja catolica encontrava resistencia por parte de grupos ou 
pessoas que se opunham a alguns de seus dogmas. O ato de se opor a 
Igreja era chamado de heresia; qcurn a praticava era considerado 
herege e condenado pela Igreja”34 35.

No glossario deste livro didatico, a explica^ao do termo inquisi^ao, indica que no 

Brasil os inquisidores vinham “julgar pessoas acusadas de judaismo, bruxaria e outras 

praticas consideradas criminosas” .

Em ambas as passagens do livro que se tenta conceituar a heresia, nao da a 

dimensao de complexidade de experiencias que o termo tern, pois a perseguifao do Santo 

Oficio foi mais alem do que, contra as pessoas que de alguma forma, questionavam a ordem

34 PTT.F.TTT, Nelson & PELETTI, Claudino. Historia & Vida Integrada (6a serie). Sao Paulo; Atica, 2003, p. j j .

35 Idem. p. 159.
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da Igreja. O desconhecido tambem foi perseguido. O que nao poderia ser explicado foi 

condenado.

Em 0  Martelo das feiticeiras36 * 38, de 1484, ha uma das primeiras definigbes de 

heresia escrita para o povo e que tem significados mais amplos que os abordados nos livros 

didaticos aqui analisados.

E herege quem disser coisas que se oponham as verdades essenciais 
dafe.
Tambem e herege:
a) Quem pratica agoes que justifiquem uma forte suspeita 
(circuncidar-se, passar para o islamismo...);
b) Quem for citado pelo inquisidor para comparecer, e nao 
comparecer, recebendo a excomunhao por um ano inteiro;
c) Quem nao cumprir a pena canonica, se foi condenado pelo 
inquisidor;
d) Quem recair numa detenninada heresia da qual abjurou ou em 
qualquer outra, desde que tenha abjurado;
e) Quem, doente mental ou saudavel - pouco importa tiver 
solicitado o "consolamento" ’ .

Sobre essa otica, percebemos que a heresia estava bem mais ligada ao controle dos 

corpos do que no proprio embate filosofico com a Igreja. Como Dominic de Guzman pensava, 

era na cultura que estava a base para o pensamento do homem e, desta forma, do herege. Por 

isso, eram as praticas culturais a serem perseguidas, investigadas e condenadas. O Monge 

Dominic foi o primeiro homem dentro da Igreja a defender o controle da cultura como 

instrumento de manutengao do poder catohco .

Os judeus nao eram perseguidos por suas praticas. Eles eram reconhecidos por 

elas, o que era perseguido era o fato de pensarem diferente da Igreja Catolica, fugindo do 

controle da mesma.

36 Este e um tratado que contem a aprovagao da Igreja, pela bula de Inocencio VIII, de 9 de dezembro de 1484., 
aos metodos de caga as bruxas, propostos pelos autores.
INSITORIS, Heinrich. Malleus Maleficarum. O Martelo das Feiticeiras. Disponivel em
http://ww\v. intcrnext.com.br/valois/pena/inqui si him Acessado em 28/07/05
38 Baigent, Michael & LEIGH, Richard. A Inquisigao. Rio de Janeiro: Imago, 2001 - s t
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A mulher tambem foi sujeito a ser perseguido, “«w/w mundo nao-raciolizado, em 

que tudo podia ser explicado pela aqao de formas sobrenaturais: ou Deus, ou o Diabo”39, e do 

desconhecimento sobre o funcionamento do corpo humano, principalmente o da mulher. 

Acreditava-se que, nessa dicotomia de formas, a mulher era a associa^ao do mal, sendo algo 

demoniaco que conduziria o homem ao pecado.

No livro O Diabo: a mascara sem rosto, Luther Link faz referenda a um texto de 

Philippe Aries, que faz uma analise sobre os romances renascentista e a visao da mulher para 

os autores, que apresenta a feminilidade como essa representagao de mecanismo para o 

pecado.

Que feminina ela e, a pura imagem de uma mulher, essa freira, com 
aqueles quadris largos, o peito macio sob o veu, aqueles ombros [...] O 
concavo entre as coxas significa amor [...] E uma ideia do diabo”40.

Esse corpo da mulher que para alguns homens remetiam ao pecado original, do 

prazer sexual, deveria ser vigiado constantemente, e ao menor sinal da pratica do pecado 

deveria ser denunciado, o que fez com que o olhar vigilante do Santo Oficio bem mais 

censurador a esse corpo, visto naturalmente como infame, por ter um funcionamento bem 

mais desconhecido que o do homem. A menstrua^ao, a gesta^ao, as variates de 

temperamento, a sensualidade, era o desconhecido temido que movia alguns homens a 

desvenda-los e a outros a persegui-los.
Na ansia do conhecimento, posteriormente ser a motiva<?ao do conhecimento 

cientifico do Renascimento, gerou tambem muitos mitos. Jean Delumeau, ao escrever sobre o 

Renascimento, que presenciou varios mitos e a motiva^ao para a perseguigao inquisitorial, viu

39 SOUZA, Laura dc Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: FeitRaria e religiosidade popular no Brasil 
Colonia. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 137.
40 ARIES, Philippe apud LINK, Luther. O Diabo: a mascara sem rosto. Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1998, p. 158.
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no homem renascentista essa busca do desconhecido, que ousou investigar e experimentar e 

isto eram “componentes de uma mentalidade que permitiu o nascimento da ciencia”, havendo 

uma “maior atengao -  obediencia -  prestada ao concreto, o interesse pelo rosto, pela 

paisagem, pelas plantas, pela geografia"4' Por isso que homens e mulheres foram 

condenados a negarem suas ideias ou mesmo a morte por estarem experimentando a natureza. 

Isso nao quer dizer que eles eram contra a Igreja, podemos citar com exemplo, Leonardo da 

Vinci que tern suas aspiragoes condenadas pelo Santo Oficio, por nao entenderem o estudo 

anatomico humano. Isso foi visto pela Igreja como forma de centralizar a racionalidade como 

transformadora do universo e nao mais de Deus.

Ja a pluralidade de modelos de mulher perseguida, como o citado acima com sua 

associagao ao diabolico, haveria-nos um estudo a parte, pois ela com sendo a indicada pela 

busca do prazer do homem, prazer este que era visto como uma pratica pecaminosa, heretica, 

por isso deveria ser condenado.

O sexo (o prazer) doravante e mau e, portanto, proibido. Pratica-lo e 
transgredir a lei. Ele e, portanto, limitado apenas as funcoes de 
procriativas, e mesmo assim 6 uma culpa”41 42.

O sexo como pecado tinha na mulher o mecanismo de manipulagao do homem e, 

por isso, ela passou a ser bem mais vigiada e condenada. A grande maioria das condenagoes 

foi contra mulheres, bruxas, prostitutas, lesbicas, crista-novas.

No caso da sodomia, vista para o Santo Oficio como um desvio sexual, trouxe a 

tona um dilema, como nos apresenta Ronaldo Vaifas:

41 DFT.TTMF.AII Jean. Da Feitigaria a Ciencia. A Civilizagao do Renascimento. V. II, Lisboa: Editorial 
Estampa, 1984, p. 147.
42 MURARO, Rose Marie. Breve Introducao Historica. In: INSITOR1S, Heinrich. MalleusMaleficarum. O 
Martelo das Feiticeiras. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 2000, p. 10.
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“As duvidas e os dilemas inquisitoriais no julgamento do crime de 
odomia era. antes de tudo. de ordem conceituam auestoes de principio 

que marcavam aecisivamente a agao do Tribunal nos processos. 
Descobrir e interrogar os acusados de sodomia significava, de um lado. 
proceder contra suspeitos de praticar um ato sexual especifico -  a 
penetragao anal com ejaculagao consumada, fosse entre homens 
(‘sodomia perfeita’), fosse entre homens e mulheres ( ‘sodomia 
imperfeita’) -  e, de outro lado, implicava, confonne diziam os 
escolasticos, a descoberta de pecados entre individuos do mesrno sexo. 
Isso fazia a nogao de sodomia tangenciar os dominio do 
homoerotismo’ 43.

Entende-se, a partir dai que o homossexualismo, principalmente o feminino, 

deveria ser perseguido, mas o seu entendimento do conceito do ato. No caso da mulher, nao 

tinha uma clareza, pois o pecado era associado a penetragao anal, o que nao era visto entre as 

mulheres, levando ao Conselho Geral da Inquisigao, em 1591, reconhecer a incompetencia do 

Santo Oflcio em julgar as mulheres sodomita, que contava apenas com a delatagao de casos

sem provas visuais, fazendo com que essas condenagSes fossem tangenciadas para a
U \V

caracterizagao do desvio sexual, desta forma poderia ser punida, mas enquanto o homem 

sodomita era condenado a torturas fisicas e depots tinha a exposigao da imagem em publico, a 

mulher era condenada a morte.

Esses assuntos, desde o inicio da decada de 90, ganharam amplitude no debate das 

academias, o que motivaria a abordagem dessas tematicas nos livros didaticos, mas as 

informagoes la contidas apresentam-se fragmentadas e reduzidas em sua analise. Nao sendo 

possivel, para a compreensao do aluno, a construgao de um olhar panoramico sobre o 

fenomeno e como ele interferiu nas relagoes sociais com os individuos e com a Igreja desde 

entao.
O conteudo “Inquisigao” soffe com essa fragmentagao nas ideias propostas ela 

academia e, ate mesmo, da temporalidade e as interagoes do evento com outros fenomenos

43 VAINFAS. Ronaldo. Homoerotismo Feminino e o Santo Oficio. In: PRIORE, Mary Del. Histdria das 
mulheres no Brasil. Sao Paulo: Contexto, 2002, p. 119-120.
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nao esta claramente interligados. A Inquisigao nao surge por acaso ou so pela perseguigao aos 

hereges. E o resultado de todo um aparato cultural, em tempo e espagos de acontecimentos 

multiplos e que movia os homens a praticas de continuidades e rupturas, o que incomodava a 

Igreja que via o surgimento de novas formas de poderes e fortalecimento de antigas culturas 

que nao era de interesse dela.

A perseguigao proporcionada do Santo Oficio, desde o inicio, esta ligada a forte 

organizagao que a comunidade judaica tinha na Europa no seculo XIII e XIV. A perseguigao 

as mulheres estava ligada ao medo que os homens tinham do desconhecido, do diabolico, do 

ate entao inexplicavel, conseqiientemente, aos primeiros estudos anatomicos, de uma ciencia 

em formagao

O uso da violencia ate as ultimas instancias vinha de toda uma tradigao antiga em 

perseguir o que nos atinge com a forga, servindo sempre de exemplo para os demais, e depois 

do avango do protestantismo, foi uma forma de combater a violencia com violencia.

Estas questoes que nao sao contempladas nos livros analisados, acabam por nao 

deixar claro qual a importancia da Inquisigao para a Historia, nao havendo uma ligagao com 

acontecimentos e a forma de pensar o presente. Se a Historia e justamente esse movimento, 

segundo os proprios autores dos livros, de analisar o passado e tentar fazer uma reflexao com 

os fatos presentes, nenhum dos dois se propbe a isso, deixando um vacuo no entendimento do 

conteudo.
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Consideiagoes finais

Como pudemos perceber, a Inquisigao passou a ser estudada nos livros didaticos 

gramas a toda uma reformulagao da historiografia brasileira, que foi bastante influenciada 

pelas discussoes que aconteciam na Europa, mais especificamente, na Franca.

Com a emergencia da historia cultural e das com novas leituras a respeito do 

processo de educagao, o livro didatico foi redimensionado, tendo sua fungao indo mais alem 

do que um manual de aprendizagem para um meio de discussao. No nosso caso, o livro 

didatico de historia, foi e e o responsavel pela critica e reflexao da sociedade, tomando como 

prerrogativa a interpretagao dos fenomenos historicos. Alem disso, o aluno passou a ser visto 

como sujeito historico, mais consciente do que na epoca da ditadura, momento em que os 

livros tinham uma maior vigilancia na forma como os conteudos eram apresentados, onde o 

materialismo historico predominou, focando a analise para o economico, excluindo o cultural.

A "historia tradicional" perdeu espagos. A enfase nas historias dos herois, nas 

guerras e nos mecanismos para a manutengao de uma identidade nacional foi questionada. Por 

mais criticas que essas formas de fazer a historia e de aprendizagem como conhecimentos 

sobrepostos, "educagao bancaria", temos que admitir que, gragas a essa intengao de se criar 

um espirito nacional, houve um avango extraordinario nessa consciencia de uniao brasileira, 

ao longo de todo o seculo XX, com um senso comum da visao social do passado.

A historia estudada ao longo do tempo foi sendo atualizada, introduzindo certas 

analises sobre as concepgoes politicas e as referentes as agoes humanas, nos espagos publicos 

e privados, contribuindo para algumas dos questionamentos sobre a realidade e dos 

paradigmas da sociedade, entendendo melhor a relagao de poderes que interfere na vida dos 

homens.
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Quando trabalhado a Inquisigao, os livros analisados, Historia: Das Cavernas ao 

Terceiro Milenio e Historia & Vida Integrada, pouco contribuiram para esse entendimento do 

passado e presente, apresentando, ainda, uma forma extremamente limitada, ou melhor, 

tradicional, de trabalhar o conteudo.

Se pensarmos a historia ensinada hoje, na sexta serie do ensino fundamental, 

como um processo de construgao do conhecimento a partir da critica dos documentos, o que 

foi exposto nao condiz com o proprio referencial teorico dos autores, que em suas fontes de 

analise, se propunham a um dialogo com a historia social. A experiencia demonstrou que o 

caminho adotado pelos autores dos livros analisados foi a de apresentar o conteudo da forma 

mais simples, nao abordando questionamentos e discussoes sobre o tema que e referenda para 

o trabalho desde a decada de oitenta. A problematizagao proposta, mostrou-se bastante timida.

Percebemos desta maneira, que a forma como o conteudo Inquisigao aparece nos 

livros didaticos de Historia nao apresenta os resultados esperados, ou seja: uma nogao basica 

sobre o fato, como ele estaria ligado a outros acontecimentos do periodo; e qual a relagao com 

o presente, nao tendo uma dimensao ampla da formagao cultural educacional, onde o aluno 

acaba nao percebendo que ha um processo de continuidades e rupturas, permanencias e 

transformagoes, o novo convivendo com o velho, nos acontecimentos da sociedade em que 

vive e nos embates dos poderes que o influenciam.

Considero que a Inquisigao nao deveria ser um assunto abordado como fenomeno 

fechado em uma temporalidade, limitada por marcos que nao representam o seu inicio e fim 

na pratica. Mas ser trabalhada com um debate a respeito das representagoes de poderes que a 

Congregagao para Doutrinagao da Fe tern hoje. Esta ai, para ser debatido, em um arcabougo 

de interesses politicos, podendo, e devendo, ser melhor discutido e trabalhado, analisando 

como toda a estrutura do Santo Oficio criou e recriou formas de ver o outro.
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Os olhares sobre nossa identidade de ocidentais, construida a partir dessas 

experiencias praticas e discursos, e uma preocupagao do ensino de historia, e a leitura sobre 

esse assunto, a partir do estudo da Inquisi?ao, nao fica esclarecido na forma como o conteudo 

foi apresentado nos livros analisados e, muito menos, esclarece se ha lugares instituidos para 

condenar ou favorecer a inquisi^ao.

As diversas publicagdes e problematicas sobre o assunto nao sao exploradas, 

sintetizando em muito os aspectos que a Inquisi?ao tomou no mundo, deixando a entender que 

ela foi “unica” e imutavel ao longo do periodo de atua<?ao, o que chega a ser discutivelmente 

“inveridico”, pois, podendo citar como exemplo, os Tribunais Inquisitoriais da Franca, Italia, 

Espanha e Portugal tern peculiaridades e importancia para nos bem distintas, pela 

interferencia peculiar que cada uma tern com a nossa historia. Sem duvida, a Inquisigao 

portuguesa foi bem mais representativa pelo motivo de que o Brasil nao teve um Tribunal 

Inquisitorial proprio. O que houve foram visitagoes do Santo Oficio portugues, ja que o Brasil 

tinha o status de colonia portuguesa e nao poderia sediar um Tribunal. Quando houvesse um 

reu a ser julgado, este era enviado para Portugal.

No geral, partimos com prerrogativa que o assunto, da forma como esta trabalhado 

no livro didatico analisados, nao ultrapassou o limite da “historia tradicional”, pois, apesar do 

conteudo se abordado em ambos, nao trouxe as reflexoes que a historiografia demonstra em 

suas pesquisas e publicagoes. Mais uma vez um olhar sobre um fenomeno historico foi 

silenciado por interesses e por visoes diferentes dos autores e editoras, pois essa ultima, na 

forma como o mercado editorial de livros didaticos esta organizado e ligado a determinados 

poderes, tern mais poder do que o proprio autor para veto.

Na grande maioria, as editoras estao ligadas a grupos caracterizados como 

formadores de opiniao. Um exemplo disso e a FTD Editora, com mais de cem anos e
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responsavel pelo maior numero de publicagoes didaticas do pais. Ela e controlada pela 

Congregagao Marista44 que foi responsavel pelo Guia de Escolas que foi uma das primeiras 

publicagoes com metodologia de ensino e didatica do mundo e a primeira a chegar ao Brasil.

Os representantes das escolas Maristas foram, junto com os membros do IHGB, 

responsaveis pela selegao dos primeiros conteudos a serem estudados nas escolas. 

Posteriormente, quando os pesquisadores da USP passaram a ingressar, como representantes 

legais do Estado junto a educagao, houve convergencias entre as in s titu te s  sobre quern 

escolheria os conteudos, criando um mal estar entre Estado e Congregagao. No final, houve o 

convite de coordenadores dos cursos de licenciatura da USP para que os padres da 

Congregagao ingressassem no quadro de professores da universidade, o que de certa forma 

amenizou as divergencias.

Isto posto, entendo esse tipo de elo das editoras, entre representantes da Igreja e 

sistema educacional, como sendo mecanismo que interfere na forma como os conteudos sao 

apresentados nos livros que estas editoras publicam. Os autores acabam por adequarem o seu 

olhar aos interesses que estao por tras da publicagao, manipulando assim a abordagem do 

conteudo. Talvez esse seja o caso do conteudo Inquisigao, podendo ser visto como algo que 

nao e adequadamente explorado de forma mais ampla por apresentar herangas historicas que 

deixaram feridas na construgao da identidade do homem ocidental.

44 A Congregagao Marista foi fiindada em 1817 por Marcelino Champagnat e tinha como interesse a formagao de 
jovens e difasao da educagao. Chegando ao Brasil em 1897. E a Congregagao responsavel pela maior rede de 
educagao do mundo e faz parte do grupo mais conservador dentro da Igreja Catolica.
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BETHENCOURT, Francisco. Historia das Inquisîoes: Portugal, Espanha e Italia - Seculos XV-XIX. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000.

BITTENCOURT, Circe. Livros didaticos entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, 
Circe. O saber da Historia na sala de aula. Sao Paulo: Contexto, 1997, p. 69-90.

CHAUNU, Pierre. Destruir a Vida para salvar a Alma. In: Revista Historia Viva, Sao 
Paulo, n. 10, 2004, p. 32.
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2004 fwww.sabotagem.cib.net').

53

http://www.sabotagem.cib.net


JOANILHO, Andre Luiz. Historia e pratica: pesquisa em sala de aula. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 1996.

LINK, Luther. O Diabo: a mascara sem rosto. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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Suas ideias tiveram apoio de parte da popufapao inglesa, inctuindo a nobreza, 
que querta se ver itvne dos pesados tmpostos cobrados pelo papa.

No secuto XV, foi a vez do padre Jan Huss, natural da Boemia (regiao que 
hoje integra a RepublicaTcheca) e profurrdo conhecedor dos textos bfblicos. Huss 
detendia com intertsidade os princfpios da virtude e da bondade, aldm de tambem 
ter cbamado a atenpao para a corrupcao do c(ero, especialmente no que se refe- 
ria a venda de indulgencias e reliquias sagradas. Foi condenado pefo Tribunal da 
inquisipao e queimado na fogueira em 1415.

Sua execupao deu ortgem ao hussisroo, movimento popular que se espafhou 
para regioes vizinbas e contamrnou popula tes. que tambem se voitaram contra 
a Igreja Catolica e o poder dos imperadores. Em 1434 os hussitas foram massacra- 
dos por ordem do papa,

Embora reprimidds, esses movimenlos mam testa ram o orescente descon- 
tentarnento popular com o domtrtio da Igreja e prepararam o advento da Refor
ma Protestante,

A temida inquisicao
Na Europe ociderttal, o aumento das contestapdes aos dogmas do Igreja 

levou a organizapaodo Carrdiio de Verona em 1184, a  partir do qua! passaram 
a ser nomeados bispos para visitor, duos vezes por ano, as poroquios frequenta- 
dqs por pessoas suspeifas de heresia, ou seja, de professor doutrina cpntraria aos 
pnneipios da Igreja.

Em 123 5, o papa Gregorio IX criou um orgao que deftnia os metodos po
los quais os representantes da Igreja locaiizariam, investigoriam e interrogariam os 
hereges, induzindo-os a se retratarem. Esses representantes eram cfiamados de 
inqutsidores e a iristituipao ficou conhecido como Tribunal da Inquisipao.

Em qigumas partes da Europa acidenfal faram insfafadostribunals presididos 
por juizes nomeados pelo papa. Para estabelecer a abertura de um processo con
tra o pecadar, era necessario o depormento de duas tesfemunbas, que permanece- 
riam no anonimato, cases fosse essa a sua yonfade.

Em 1252, durante o pontifreado de inocencio IV, foi autorizado o uso da tor- 
tura como forma de obfer a confissao dos reus. Os individuos que se arrepertdiam 
publicamenfe recebiam uma penifencia estabelecida pelo tribunal; porem, se os 
acusados persistissem negando a culpa, seriarn entregues ao poder secular, que 
habrtualmente os executava na fogueira.

Para que a "capa as bruxas" surtisse efeito, era necessario contar com o 
apora dos govemos, dos rets, o que demonstrava o carater poiitico dessas perse- 
guipoes, prmcipalmenfe em uma epoca em que Igreja e Estadas cammhavam na 
mesma direpao. Durante a Modernidade foi no Espanha e em Portugal que a 
Inquisipao alcangou seu apogeu,

No Brasil da epoca colonial, o Inquisicao iriterferiu profundamente na vida 
das pessoas, persegurndo portugueses e os nascidos na colonia. As denuncias sobre 
heresias e enriquecimento dos colonos chegavam aos ouvidos da Igreja, que pas- 
sou a nomear agentes inquisitoriais para visitor o Brasil. O  ouge das persegotpoes 
na America portuguesa se deu no seculo XVIII, quando o produpao de ouro enri- 
queceu diversos colonos.

Um fato curioso foi o elevado numero de membros do clera presos pefo 
inquisrpao. Foram acusados de crimes variados, ate rnesmo de fazer criticas a Igreja, 
como o padre Lopes de Carvalho Os acusados de heresra presos na America eram 
enviados parq a Europa para serem juigados e condenados se fosse o easo.

----------- a---------siass------- Bis-----------a-------- .----------- ss s-----=aa------- —  ---- *—

O diabo travestido 
de padre catdlico. 
Pintura hussrta do 
final do sdculo XV

j  Exccucho o c  Ires 
j  bruxas em Baden, 
j Suiga. Gravura do 
I sdculo XVI.
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O pfjffef da igreja r*o rriur-do mfidiev;:1-

biblioteca, copiando e estudaiulo as obras das grandes 
escritores da Antiguidade, sohretudo gregos e roma
nce. Eram os /tm § es copisras Eies praduziram verda- 
deiraS obras de arte. Kas margens (las pAglnas, dese- 
nhavam ifustra?fics, chamadas ilum im im , utilizando urn tipo de fetra que hoje conhecemos como gotica.

Mas abadias, aidm do Crabalho, grande parte do 
tempo era dedicada a ora^ao e ao canto sacrc

As abadias contavam tainbim corn numerosos 
servos, que executavatn os trabalhos mais pesados.

A Ht STORi A £ M DEBATE
Existem diversos fiimes que tSm como tema centra! a mundo medieval. 0 incrfvel exeroto de Branca- 

leone e um deles. De forma bem-humorada, mostra aspecfos da orgamzacao soda! desse periods. Oufro Strive importante e 0  name da rasa, baseadc no fivro de mesmo nome do escritot italiano Umberto Eco. Esse fiime oferece urna boa ideia de como eram as abadias medievais.Assista a um fifme que tenha como certario a tdade Media e escreva um texto mostrandc cfe que for- ma ele rettata esse perrodo. Depois, troque o seu tra- ! bafho com um cotega que tenha assistido a um outro fiime.

0  As heresias
Apesar de todo o sett poder a Igreja catdiica 

encontrava resistertcia por parte de grupos ou pessoas 
que se opunham a aiguns de seus dogmas. O ato de se 
opor a igreja era chamado de heresia-, quern a praticava 
era tonsiderado herege e eondervado pda Igreja.

t  importante destacar que na Europa medieval 
nao se questionava a existenda tie Deus, mas apenas a 
forma como essa 16 deveria ser manifestada.

Um exemplo de heresia era a seita dos valderaes, 
surgida no secuio XII. Eles adotavam a pobreza absoiu 
ta, rtao aceitavarrt os juramentos e  a pena de meats Dej 
fendiam ainda que quaiquer pessoa podia rezar a missa 

Para combater seitas e  pessoas hereges, a Igreja 
catdiica adotou uma sCrie de medidas que culminou com 
a criacao dos Tribunal de Santo Ofkio, no stcuto xtli. 
Esses tribunals rnandavam investigar os cases suspdtos, 
havia juJgamento e castigos, muitas vezes acondenap# 
h marie Para obter a conftssdo, os tnquisidores laziam 
use da tortura fisica.

0 canto gregoriano
O  canto gregoriano surgiu na <&poca me

dieval. Net®, a rnusica e apenas cantada, sem 
acompanhamento instrumental.

Esse tipo  de musics recebeu o nqme de Sac 
Gregorio, papa que comandou a igreja entre 590 
e 604. O papa Gregorio ordenouaosdiaconosqua 
oantasse.m unicamente q Evangelho, As putras 
passagens musicals que faziam parte da missa 
estavam a cargo de padres menos graduados.

Dandct continuidade a sua admira^So peia 
muStca, Sao Gregorio apoiou a Escoia de Canticos : 
romarta, corn o intuito de formal cantores profts- 
sipnais. No secufo IX, por exempio, ja havia varios 
voebis de cantos gregorianos.

(Aciaptado de. Daniei J. Boorstiri. Os criadores 
Lisboa, Grsdwa, 19^3, p. 228-30.} i

A  b i s t o r ia  c m  d e b a t e

n  Ma tdade M&tia, a igreja catolica esperava e exigia obe diSncia de todos os habitantes da Europa octdental. 
Obediencia era uma das paiavras mais usadas nesse pert'odo: obediencia do servo ao senhor, do vassalo ao suserano, do senhor ao rei, de todos a Igreja. Faqa um texto comentando a necessrdade e o significado da obe- di&ncia durante a Idade Media; e de como a Igreja garantia essa obediencia.

ES A tgreja catdiica foi a mstitureao mais poderosa do mun- do medieval. Dominava grandes extensoes de terras e, principalmerrte, a cortsd#r>da dos frets. Comente esse papel da igreja no mundo medieval.
EX Pesquise imagens de catedtais medievais que ainda exrstem na Europa, tarrto de suas fachadas qtranto do interior debts, Depois, iaca uma legertda expficativa para essas imagens. Por fim, em um maps da Europa, anote onde elas estao iocalizadas.



O F*ne*t*r cts 'y rjo  no mindo rmujlwjrai

soeializaqao dessa primes. cm que a ato dc penitcncia 
se converte em manifcstaqslo pubtica de fe"

(Atfoptadodo jomtti FoUw de S. Paulo. 19/9 1999.)

A Igreja infiuencia, per exemplo, muitas das discussbes polemicas existentes hoje, como o controle da natalidade, a prevencao da Aids e a legalizapao do aborto.
muito tempo a Igreja catolica deixou de ser a principal institukao do mundo ocidental. Entretanto, ate os dias de hoje ela reune um vasfo contingent* de fife, e i  uma das maiores religides do mtindo, o que fhe confere pcestfgio e poder.

Esse papel da Igreja no mundo contemporSneo e urn reflexo de como eta conseguiu se adaptor as mudanras da sociedade. Com isso, suas crertcas e posicoes continuam sendo importantes para o comportamertto de grande parte da populapao oddental.

Leia o texto e procure em dicronirtos e encidopedias as patavras desconhecidas. Depots, com a on'entacao de seu professor, reiina-se com um grupo de colegas e fapa uma pesquisa sabre o papel da Igreja no mundo atual.

Ao final, escrevam, em grupo, um relaterio para ser apresentado em forma de semmirio para o restarrte da dasse.

»• Fazendo a sintese
Releia o texto do capitulo e escolfra dneo patavras que, tulo. Papa com elas uma redapAo. Depois, troque e discuta para voce, melhor espelham os assuntos fratados neste capi- seu trabalho com um colega.

O Santo Oficio e seus procedimentos
A partir do seculo XIII, a Igreja decidiu criar um tribunal permanente para vigiar. 
jiilgar e punir todos os que nao seguissem os dogmas catolicos c a autoridade papal. 

Foi criado, assim, o Tribunal do Santo OJicio.
Em toda a Eurupa, o Tribunal tio  Santo O ficio  

organizou-se de ntodo a ser. art mesrno tempo, os 
olhos e os ouvidos da Igreja: invtsiveis, mas sentpre 
atenfos. Beneficios materials e religiosos (promessas 
de cargos, absolviqao de pecados, etc.) faziam de 
qttak|iter pessoa um delator em potenciai.

Em 1252, um documento do papa lnocencio fV  
sugeria o uso de tortura contra qualqucr suspeito de 
heresia. Ao mesmo tempo, na pratica, ocorria o esti- 
mulo as deminetas sccretas: durante secutos a detapao 
foi ponto de partida para a maioria dos proeessos e 
causa principal, das prisdes.

Uma denuncia era o suficiente para que o acusa- 
do se transformasse ern rcu e fosse imedtaSamente leva- 
do a uma pnsao, onde aguardaria pelo inlerrogafono.

Na.s sessoes, a portas fechadas, com a presenpa 
de um nolariw (oficia l publico que esereve os proces- 
aos) e de festetnunhas da Igreja, pedia-se ao reu que 
reconheeesse sua culpa e denunciasse deiitos de 
outros pttra abrandar a prdpria pens. Muitos reus, 
ansiosos por recuperar a liberdade e com medo de 
serem torturados, eonfessavam dclitos —  fatsos ou 
verdadeiros —  e delatavam crimes —  tambern fatsos 
uu verdadeiros.

Depots das torturas e dependemto dos resuita- 
dos. procedia-se ao julgamento, ultima etapa do pro- 
eesso que antecedia o auto-de-fe. Os condenados a 
penas Ieves caminhavam com uma vela nas maos. A 
frente do cortejo seguiam os condenados a morte. 
entregues a Justiqa c iv il para serem quetmados vivos. As vezes. dependettdo das demons tratjoes de art epen- 
dimento, eram enforcados antes.

(Adapt a tio de: Silvia Cinira Franco e Sereio Reinhardt 
Santana. A lncfuisfydo iberica Sao Paulo, Afica. 1995. p. 35-“ )

AnVI PAPES SOBRE 0 TEXTO

D Explique quais os principais objetivos e praticas do Tri- bunat do Santo Oficio.
El Julgando, torturando e condenando as pessoas, o Tribunal do Santo Oficio espalhava o terror entre a popu- lapao e impedia atos contrArios £ fe catolica. Explique os motives para a Igreja controlar a propagate de ideias na tdade Media.
a  Hoje, a Igreja nao tortura aquetes que discordant de sua fi Mas a pritica da tortura deixou de existir em nossa soriedade? Fa (a uma pesquisa sobre a tortura no Brasil hoje.
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criadus cm  Minas Gerais durante aquele periodo 
(secuto XVIIE).

A Santlssima Trmtatieteeic& 69 ttMOJ, obra pfoventeme its Monte 
Santo, BA, de autoria dsscotfieckia. 0 quadra fat parte da ieono* 
grallado Barroeo.

Identidadt- cultural. Voce certamenie tern (ou pek) 
menos ja viu) tom  carteira de identtdade. Ela diz 
quem voce e; qua! e seu norae. quando e aside voce 
nascett, quem sao seus pais. Com eia voce afinrw sita 
identidade diante dos outros. Nenhttina outra pessoa 
pode ser confundida com voce. Pois bem, os povos 
tambem t&m sua identidadc. Esta nao se manifesta, e 
clam, por meto de tuna earteirinha. Manifesta-se por 
tneio dos costumes, da raaneira de ser, da lingua, dps 
habitos alimentares, das festas e  folguedos popula
tes, da musics, dps valores mtuais em quo a socieda- 
de acredita. das tnantfestavoes artistieas, da poesta e 
de mtsitas oulras formas de expressao. Esse conjuri- 
to de manifestaqdes compete a culture de uni grupo 
social ou dc um povo. Existe idemidade cultural 
quando as pessoas. pertencenfes ao grupo se reeonhe- 
cem a si proprias como seus membros, devido ao fa
te de apreseiitarem os mesmos traces culturais q t»  
caracterizam o  grupo.

Individualism®. E qualquer teoria ou apao praties cu- 
jos valores mats importanie* sao o individiio e a sua 
libentete. Em filosofia, essa correme de pensamen- 
to eoloea o individuo acifna da sociedade. A propria 
soeiedade passa a ser explicada por mcio dc mrr acor- 
do ciwre as pessoas ou contrato social, No campo 
econdmko, © individualismo defende a tdeia de que

a liberdade de ae'So das pessoas e enipresas 110 mer-i 
cade realiza por si so o progresso e a justiqa social,! 
setn que para isso seja necessafta a intcrferencia do 
Estado.

Infieis. Pessoas que nao tern a fe considerada verdadei-; 
m. Na Idade Media, a palavra era empregada polos' 
curopeus para designar os povos ou as pessoas que; 
ttito professavam a fe crista. Para os mttvutmanos. em 
eontrapartida, os infills eram aquele*! que nao sen 
giviani os preceitos de Maoiiie.

litquisicao. instituieao da fgrejst catolica criada na 
Idade Media para combater as heresias* e outrasj 
manitestapdes de discordancia constderadas contra- 
rias a ft crtstS. Surgtu em 1231 por intermedio de 
lima decisao do papa Gregorio IX. A Inquiskaoj 
tirmbem chatnada de Santo Oftcio, consistia em am 
tribunal eclesiastico destinado a inyestigar, prender e 
jttigar toda pessoa suspeita dc heicsia. Erstrc seas 
roetbdos de a?So estavam a lortura e  a condenacao |  
morte na fogueira. Durante a Idade Mediae o come- 
CO da Idade Moderns, milhares de pessoas foram 
mortas nos processes da Inqttisicao. No Brasil, eia 
atuou por tneio das "vist(a$de»do Santo Oficio”, que 
consistiam 11a vinda esporadica de membros do derd 
(os inqtiisiddres) para julgar pessoas acusadas de 
judatsmo, brttxaria e outras praticas consideratlas 
crimtnosas. A primeira tfessas “vtsitacoes" ocorrcu 
cm 1591 c dttrou ate 1593. O ultimo coknto conde- 
trado a fogueira pela Inquisiyao morrett no dia 20 de 
outitb.ro de i 748, em Lisboa.

Cmalugo de ftvros prmbictos de Vaitles, inquisidor 98- 
ral da fepartia. tie 1&5S.


