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Prefacio 

Este livro vem responder a um vazio historiografico no campo 

dos estudos sabre o Tribunal do Santo Oficio da Inquisiφo, uma 

das mais poderosas, marcantes e enigmaticas instituiφes portugue-

sas no perfodo moderno. Por estranho que tal possa parecer, tendo 

em considera<;ao o interesse que a sua hist6ria desta institui<;ao 

concitou em Portugal desde os anos 80 do seculo xx, a Inquisiφo 

de Lisboa, instancia de inequivoca centralidade na estrutura fun-

cional do temivel aparelho de vigilancia da fe, nunca tinha sido 

objeto de uma investigaφo s6lida sobre a sua genese, atua<;ao e 

funcionamento. 

Academicos competentes, atentos e inspirados nos modelos 

analfricos oriundos da vizinha Espanha, ja tinham publicado, entre 

1987 e 2001, obras decisivas sobre os tribunais distritais de Evora 

e Coimbra, os principais que, para alem do de Lisboa, estruturaram 

a rede da aφo inquisitorial em Portugal. Ate as efemeras mesas 

abertas e pouco depois encerradas em Tomar, Lamego e Porto 

na primeira metade do seculo xvi, haviam ja merecido aten<;ao 

individualizada. De igual modo, o unico Tribunal da Inquisiφo 

portuguesa implantado nos longinquos espa<;os do imperio ultra-

marino, ode Goa, ativo entre 1560 e 1812, merecera publica<;ao de 

livros ainda hoje incontornaveis. 0 primeiro, da autoria de Antonio 

Baiao, pioneiro deste tipo de abordagem em Portugal, e o segundo, 

redigido por Ana Cannas da Cunha, respetivamente em 1930 e em 

1995. Faltava Lisboa. Este livro, da autoria de um jovem e promis-

sor historiador, vem resolver, e com brilho, essa lacuna, propiciando 
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uma primeira imagem coerente e abrangente <las primeiras quatro 

decadas de vida daquela que foi uma instancia central do Santo 

Oficio portugues. Este facto, s6 por si, justi五cariaa presente edi<;ao 

e um coro de louvores. Nao obstante, os meritos de A Inquisi<;;ao de 

Lisboa (1537-1579) nao se restringem ao ineditismo da ocupa<;ao 

de um territ6rio inexpugnado. 

Excetuando a obra de Baiao sobre Goa, todos os outros estudos 

sobre tribunais distritais resultaram de s6lidas investiga<;oes de per-

副 academico,destinadas a provas de doutoramento e mestrado em 

universidades portuguesas, testemunho da relevancia da empresa e

da valia dos resultados alcan<;ados. Nao foge a esta configura<;ao 

a obra que a Gradiva, prestigiada editora de trabalhos cientificos, 

vem em boa hora chancelar. 0 estudo que o leitor tera agora a 

oportunidade de apreciar e fruto de aturadas pesquisas realizadas 

ao longo de cerca de seis anos nos ricos acervos ainda preservados 

dos cart6rios da Inquisi<;ao de Lisboa, atualmente custodiados no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. S6lidas e originais pesquisas, 

como e imperioso que suceda na produ<;ao hist6rica, nao s6 foram 

propiciadoras de muitas novidades, como foram enquadradas por 

um amplo dominio da ampla bibliografia existente e ancoradas 

em rigorosas e atualizadas metodologias, tudo escrutinado por um 

qualificado juri de especialistas em estudos inquisitoriais que reco甲

nheceu o elevado nivel dos resultados alcan<;ados. 

Nos tempos que correm, ha em certos setores da sociedade 

dita da informa<;ao a tendencia para considerar que os trabalhos 

academicos assumem linguagens, teoriza<;oes e tem uma densidade 

analitica que OS tornam desinteressantes, senao impercetiveis, 

para um publico nao especializado na respetiva area cientifica. 

Daqui decorre a no<;ao de que nao merecem ser publicados, nem 

conhecidos para alem das paredes das institui<;oes universitarias 

onde germinaram. Pode nao ser assim, e no caso da Hist6ria, ate 

pela relevancia social deste conhecimento, e imperioso que nao 

seja assim. Este livro e eloquente testemunho que contraria esta 

suposta inevitabilidade, porquanto e servido por linguagem aces-

sivel, racioc 
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sivel, raciodnios clarividentes, argumenta<;ao bem fundamentada, 

conciliando o rigor cientifico que as academias devem impor, com a 

capacidade de divulga<;ao para a sociedade que esta deve exigir dos 

academicos. Dai que a leitura deste livro seja atraente e adequada 

a todos quantos, no mundo universitario e fora dele, se interessem 

por conhecer e entender a hist6ria da Inquisi<;ao de Lisboa e os 

impactos que teve nas vidas de milhares de pessoas da cidade, da 

regiao, e de territ6rios que iam desde a Guarda ate Cabo Verde ou 

ao Brasil, porquanto o espectro da geografia de a<;ao da mesa de 

Lisboa foi vastissimo, como neste livro adequadamente se explicita. 

Neste breve prefacio e ainda imperioso assinalar que a visao da 

lnquisi<;ao de Lisboa que Daniel Giebels vem disponibilizar rasga 

novos horizontes, ao articular, de forma coerente e sistematica, mul-

tiplas dimensoes da vida do tribunal que se embrincam e articulam 

entre si, conferindo-lhe identidade e assumindo-se incontornaveis 

para a sua completa carateriza<;ao. Deste modo, aqui se mostrara 

a precocidade do funcionamento da Mesa de Lisboa, ativa desde 

os alvores de 1537, poucos meses ap6s a publica<;ao na cidade de 

並vorada bula de funda<;ao da Inquisi<;ao portuguesa. Essa preco血

cidade foi contribuindo para a afirma<;ao de um tribunal que, por 

estar fisicamente pr6ximo do Conselho Geral e facilmente dialogar 

com os seus ministros e com o inquisidor-geral, se foi gradualmente 

impondo como guia orientador dos caminhos que outros tribunais 

distritais seguiram. Alem disso, na robusta e original segunda parte 

do livro, para alem de se enfrentar a dificilima reconstitui<;ao da 

vida econ6mica da institui<;ao - nao olvidando os mecanismos de 

confisco de bens e os procedimentos de registo das receitas e des-

pesasー，descobrem-seos espa<;os fisicos da Inquisi<;ao de Lisboa, e 

o corpo de agentes que o serviram. Neste ultimo plano, para alem 

de identificar e quantificar esses individuos, tra<;a-se uma biografia 

coletiva das suas origens sociais, carreiras, forma<;ao escola巧sala-

rios auferidos e privilegios com que eram distinguidos, naquele 

que e um dos mais completos retratos dos ministros e o五ciaisda 

lnquisi<;ao portuguesa ate hoje produzido. 
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Nao escaparam a este olhar pan6tico da Inquisi<;ao de Lisboa, 

as diversas estruturas de territorializa<;ao da sua atividade, com 

especial destaque para as visitas ao territ6rio, a livrarias e aos 

na vios, nem a definiφo das geografias de interven<;ao e o modo 

como nesses distintos territ6rios a Inquisi<;ao se articulou, coope-

rou ou desentendeu com outros poderes, nomeadamente os bispos 

das dioceses, com quern o Santo Offcio teve de compartilhar a

vigilancia dos fieis cat6licos. Agentes, espa<;os, organica funcional 

e processual que serviram para desencadear estrategias repressi” 

vas face aqueles que a luz dos canones da Igreja resvalavam para 

comportamentos que configuravam heresias ou visavam impedir 

a atua<;ao da Inquisi<;ao. Tambem essas estrategias, os ritmos dos 

delitos perseguidos e a carateriza<;ao sociol6gica das vitimas desta 

a<;ao sao aqui contemplados. 

Ao encerrar este ambicioso percurso, Daniel Giebels conclui 

que a Inquisi<;ao de Lisboa pode ser entendida《comoa o五cina

experimental, o epicentro da dinamica de uma institui<;ao a partir 

de onde as suas ondas de choque se propagavam aos restantes 

territ6rios～constituindo-se, juntamente com o Conselho Geral, 

co mo O《bastiao》 degoverno da Inquisiφo. Este desenho foi con-

cebido por D. Henrique, o segundo inquisidor-geral, que comandou 

os destinos do Santo Offcio entre 1540 e 1578. Foi sempre assim 

posteriormente? Este livro abre pistas para aprofundar um debate 

futuro que reclama a prossecu<;ao do estudo da hist6ria da lnqui-

si<;ao lisboeta ap6s 1579. A explicita<;ao deste desa五oe outro dos 

seus grandes meritos. 

Coimbra, 30 de Maio de 2018 

Jos:E PEDRO PAIVA 

Em 1987, 

um tribunal 

da lavra do i 

esperar uma 

lhante estud1 

Cunha, e o d 
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riais portugu 
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)EDRO PAIVA 

Introdu<;a 。

Em 1987, foi publicado o primeiro estudo monografico sobre 

um tribunal distrital da Inquisi<;ao portuguesa, o de Evora, obra 

da lavra do insigne historiador Antonio Borges Coelho. Foi preciso 

esperar uma decada ate que outros tribunais conhecessem seme-

lhante estudo. 0 do tribunal goense, da autoria de Ana Cannas 

Cunha, e o do tribunal coimbrao, de Elvira Mea, foram publicados, 

respetivamente, em 1995 e 19971. Dos quatro tribunais inquisito・

riais portugueses que tiveram maior durabilidade e impacto, o de 

Lisboa continuou, depois disso, a ser o unico a carecer de uma an会

lise institucional global feita a partir de uma metodologia rigorosa. 

A obra que aqui se apresenta encerra assim o ciclo principiado ha 

tres decadas, nao deixando, por isso, de ensaiar novas perspetivas 

1 Ver COELHO, Antonio Borges -A Inquisi(ao de Evora. Dos prim6rdios 
a 1668. Lisboa: Editorial Caminho, 1987, 2 vols; CUNHA, Ana Cannas -
A Inquisifao no Estado da india. Origens (1539-1560). Lisboa: ANTT, 1995; 
MEA, Elvira, A Inquisifao de Coimbra no Seculo XVI. A institui(ao, os homens 
ea sociedade. Porto: Imprensa Portuguesa, 1997. Mais recentemente, foi defen-
dida uma tese sobre o tribunal de Lamego, ver FERREIRA, Maria Manuela de 
Sousa Vaquero Freitas - 0 Tribunal da Inquisifao de Lamego: Contributo 

para o Estudo da Inquisi(ao no Norte de Portugal. Tese de doutoramento 
apresentada a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2012. 
Para o tribunal do Porto ver恥1ARcocc1,Giuseppe; PAIVA, Jose Pedro, Porto, 
in PROSPERI, Adriano (dir.) - Dizionario storico dell’Inquisizione. Pisa: 
Editione della Normale, 2010, vol. III, pp. 1240-1241. Para o de Tomar ver 
MARCOCCI, Giuseppe, Tomar, in PROSPERI, Adriano (dir.) -Dizionario storico 

dell’Inquisizione. Pisa: Editione della Normale, 2010, vol. III, pp. 1584-1585. 
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de analise que os caminhos mais recentes da historiografia sobre o 

Santo Oficio foram, entretanto, reclamando. 

0 funcionamento do tribunal inquisitorial de Lisboa nao era, 

a data do arranque desta investiga~ao, inteiramente desconhecido. 

Nao se pode ignorar uma heran~a historiografica, construida em 

mais de um seculo, que, embora partindo de diferentes objetivos 

e perspetivas, permitiu conhecer alguns aspetos particulares a vida 

daquela institui~ao, ainda que, na sua maioria, fossem alusivos a 

sua atividade repressiva2. Uma reconstitui~ao integral da Inquisi~ao 

de Lisboa feita a partir destas leituras parciais, trabalho ja experi-

mentado por Bruno Feitler em 2010, revelava, finalmente, como o 

conhecimento que se tinha sobre aquela era ainda bastante fragmen-

tario e incipiente3. E embora se possa considerar que, a respeito de 

algumas vertentes, o que atualmente se sabe dos tribunais de Evora, 

Coimbra e Goa tenha limites, estes seriam bem mais flagrantes 

no caso do tribunal lisboeta. Desconhece-se, por exemplo, a sua 

vida econ6mico-financeira, o impacto reciproco entre a atividade 

repressiva e a organiza~ao dos tribunais distritais, ou a adapta~ao 

da praxis processual as conjunturas e a sua dialerica com as dispo-

siφes normativas4. Estas limita~oes tornam-se ainda mais graves 

2 Destaco os dois estudos de Maria Paula Mari;;al Loureni;;o: Para o 
estudo da actividade inquisitorial no Alto Alentejo: a visita da Inquisii;;ao de 
Lisboa ao bispado de Portalegre em 1578-1579. A Cidade. Revista Cultural 
de Portalegre, 3 (1989) 109回 138;Uma visita da lnquisii;;ao de Lisboa: San-
tarem (1624-1625). In Actas do 1.° Congresso Luso-Brasileiro sabre Inqui-
sifiio. Lisboa: Universitaria Editora, 1989, vol. 2, pp. 567-595. Ver tambem 
RIBEIRO, Paula - Um estudo sabre a Inquisifiio de Lisboa: 0 Santo Oficio 
na Vila de Setubal - 1536-1650. Porto: Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2003. Sohre os Autos da fe ver: PEREIRA, Isaias Rosa et alunos -
Notas sabre a Inquisifao em Portugal no Seculo XVI. Separata de Lusitania 
Sacra. Lisboa, 1978. 

3 Ver FEITLER, Bruno - Lisbona, in PROSPERI, Adriano (dir.) - Diziona-

rio .. ., cit., vol. II, pp. 923-924. 
4 No que respeita主vidaecon6mico-financeira, ja existe, para o caso 

espanhol, o estudo de MARTINEZ MILLAN, Jose - La Hacienda de la Inqui-
sici6n (1478-1700人Madrid:Instituto Enrique Florez - Consejo Superior de 
Investigaciones Cientfficas, 1984. Em Portugal, s6 mais recentemente se prin-
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quando se colocavam para o perfodo de estabelecimento do Santo 

Oficio, tempo em se processaram as necessarias afina<;oes a maquina 

inquisitorial, e, nessa materia, o tribunal de Lisboa impunha-se 

como um incontornavel objeto de estudo, pela sua precedencia em 

rela<;ao a rede de tribunais e, sobretudo, pela sua aparente centrali-

dade. A experiencia desta mesa parece ter sido, em muitos aspetos, 

decisiva para a organiza<;ao do Santo Offcio. Em ultima analise, e 

relembrando Francisco Bethencourt quando diz que o estabeleci・

mento da Inquisi<;ao em Portugal veio a criar profundas altera<;oes 

no campo religioso, o desconhecimento dos contornos do tribunal 

inquisitorial de Lisboa concorria para uma indefini<;ao da dinamica 

intrinseca desse mesmo campo, mais especificamente naquele que os 

limites da sua jurisdiφo circunscreviam5. 

Considerando estes aspetos, tornava-se imperativo apresentar 

um estudo integral sobre as primeiras quatro decadas de funciona-

mento da Inquisi<;ao de Lisboa. 

Apesar de ter sido estabelecida em 1537, a Inquisi<;ao de Lis-

boa foi, tal como toda a macroestrutura do Santo Offcio, organi-

cipiou, pelas maos de Bruno Lopes, um projeto de doutoramento dedicado 
a tesouraria inquisitorial, embora nao se debruce sobre 0 periodo desta tese. 
Esta tematica ainda foi abordada, embora superficialmente, em CRUZ, Maria 
Leonor Garcia da - Rela<;:oes entre o poder real e a lnquisiφo (secs. XVI-
-XVII): fontes de renda, realidade social e politica financeira, in BARRETO, Luis 
Filipe et al. (coords.) Inquisi(ao Portuguesa: Tempo, Razao e Circunstancia. 
Lisboa-Sao Paulo: Prefacio, 2007, pp. 107-126. Destaque-se ainda o contributo 
de Ana Isabel Lopez-Salazar e Giuseppe Marcocci em Struttura econ6mica: 
Inquisizione portoghese, in PROSPERI, Adriano (dir.) - Dizionario ... , cit., vol. 
m, pp. 1537-1541. A analise da estrutura processual, embora seja repetida 
em varios estudos, foi objeto de particular aten<;:ao em FARIA, Ana Santiago 
de -Processo inquisitorial e processo regio: semelhan<;:as e diferen<;:as (o caso 
portugues). Revista de Hist6ria da Sociedade e da Cultura, 13 (2013) 269-289 
e MEA, Elvira - 0 Santo Oflcio portugues: da legisla<;:fo a pritica, in RAMOS, 
Luis A. de Oliveira; RIBEIRO, Jorge Martins; POLONIA, Amelia (coord.) -Estu-
dos em homenagem a ]oao Francisco Marques. Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2001, vol. 11, pp. 165-174. 

5 Ver BETHENCOURT, Francisco -Campo religioso e lnquisiφo em Portugal 
no seculo XVI. Estudos Contemporaneos, 6 (1984) 43-60. 




