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Introdu~ao 



0 prop6sito em prosseguir com os estudos em Hist6ria das Ciencias no Brasil 

encontra em Jose Bonifacio de Andrada e Silva urn campo apropriado e perspectivas 

fecundas de trabalho. Isso porque, em primeiro lugar, sua presenya na bibliografia 

especializada se faz, de forma quase que consensual, principalrnente em torno de sua 

identifica9ao como o " Patriarca da Independencia ", o que, grosso modo, corresponde ao 

primado concedido ao seu perfil de estadista e parlamentar. Sao aruilises portanto que 

enfatizam o vies politico de sua trajet6ria hist6rica, deixando de incorporar sua dirnensao de 

naturalista. 

Urn exemplo classico dessa historiografia, entre vanos, e o livro intitulado Jose 

Bonifacio de Andrada e Silva: 0 Patriarca da independencia ( dezembro de 1821 a 

novembro de 1823 ). ( Instituto Hist6rico e Geografico Brasileiro, 1939 ) A narrativa do 

livro consiste na descri9ao das atividades de Jose Bonifacio a partir do seu retorno a colonia 

em 1819 e de sua participa9ao na vida politica do pais que come9ava a se formar. Ela 

inicia-se com a atua9ao na Junta Governativa da Provincia de Sao Paulo, passando por sua 

presen9a como ministro no governo de D. Pedro I, a atuayao no processo de Independencia, 

as desaven9as com o Imperador e a demissao do ministerio, o exilio, e, finalmente, o 

retorno como tutor de D. Pedro II ate a demissao do cargo em 1833. Ou seja, e urna escrita 

da hist6ria que privilegia as atividades do personagem estudado a partir do seu perfil de 

estadista e parlamentar, deixando de lado as suas atividades enquanto estudioso e 

pesquisador do mundo natural. 

Nos livros didaticos de primeiro e segundo graus, 1 Jose Bonifacio e mencionado 

apenas na parte referente ao processo de Independencia do Brasil, sobretudo quando e 

nomeado por D. Pedro para ser ministro. Neste momento, o seu nome aparece como o 

grande amigo do Imperador, ajudando a tomar as principais decisoes politicas para romper 

a uniao entre os Reinos de Portugal e do Brasil. Ou entiio, no momento de demissao do 

ministerio dos Andradas pelo Imperador no ano de 1823, no bojo das discuss6es po liticas 

da Assembleia Nacional Constituinte para a realizayao da l • Constituiyiio brasileira. 

Portanto, os alunos de prirneiro e segundo grau saem da escola sem sequer saber que Jose 

Bonifacio foi tambem urn homem de ciencia. 

' Como exemplo dessa literatura de livros didaticos ver: Ferreira ( 1997 ); Faria ( 1984 ); Ordonez & Quevedo 
( SID. ); Koshiba & Pereira ( 1993 ). 
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A principal biografia do personagem estudado, a de Sousa ( 1957 ), tambem prima 

por privilegiar o politico em detrimento do fil6sofo natural. Esse fato pode ser entendido 

dentro do seu projeto de elaborar as biografias dos grandes artifices da politica do Imperio. 

Nesse caso, nao era o Jose Bonifacio estudioso e pesquisador do mundo natural a sua 

principal preocupayao, mas o que atuou na politica no inicio do processo de formayao do 

Imperio do Brasil. Os fatos da sua viagem cientifica pela Europa, as atividades cientificas e 

administrativas em Portugal, assim como a sua atua9ao na Universidade de Coimbra, ainda 

que estejam presentes, ocupam urn Iugar secunditrio na constru9ao da biografia do 

personagem. 

Outra obra que destaca o perfil politico de Jose Bonifacio e o livro organizado por 

Nogueira ( 1973 ), no sesquicentenitrio da Independencia do Brasil. Nesta obra, buscou-se 

destacar os atos do Andrada enquanto Deputado e Constituinte, Ministro e Estadista, 

publicando-se as suas representa¢es politicas, dentre as quais se destacam aquelas sobre a 

escravatura e os apontamentos para a civi.lizayao dos indios bravos do Brasil, assim como 

os decretos, portarias, avisos e decis5es assinados enquanto ministro. Portanto, mais urn 

estudo que contribuia para a projeyao do nosso personagem enquanto politico e estadista. 

No entanto, Jose Bonifacio notabilizou-se nao apenas como homem publico mas 

tambem como urn estudioso e pesquisador do mundo natural Ele participou de viagens 

cientificas, foi s6cio de inilmeras sociedades cientificas europeias, publicou diversas 

mem6rias no ambito da hist6ria natural e administrou espa9os governamentais portugueses 

ligados diretarnente a minera9aO e a agricultura. Portanto, em que pese a densidade da 

bibliografia a seu respeito, hit lacunas que estimulam a reflexiio em novas dire9oes. 

Uma primeira preocupa9ao em unir os textos cientificos e politicos do nosso 

personagem foi feita por Falcao ( 1963 ), quando foi comemorado o bicentenitrio de 

nascimento de Jose Bonifacio. Falcao publicou as mern6rias cientificas apresentadas por 

Jose Boni:tacio na Academia Real das Ciencias de Lisboa, as mem6rias cientificas 

publicadas em Sociedades europeias, como a Sociedade de Hist6ria Natural de Paris, e o 

relat6rio da viagem mineral6gica pela Provincia de Sao Paulo em companhia do seu irmiio 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada. Tambem preocupou-se em publicar alguns 

docurnentos que ele denominou de biograficos, como por exemplo, a Carta Regia de 

nomeayao para dirigir a Intendi:ncia Geral das Minas e Metais do Reino. Essa foi urna das 
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primeiras obras, senao a primeira, que representou urn esfor90 em agregar os textos 

cientificos e politicos de Jose Bonifacio de Andrada e Silva. 

Urn dos estudos pioneiros sobre a atividade cientifica de Jose Bonifacio foi o de 

Mario Barata ( 1963 ), que realizou uma conferencia no Instituto Hist6rico e Geogritfico 

Brasileiro, no ano de 1963, para o Curso Jose Bonifacio de Andrada e Silva, em funyao das 

comemorayoes supracitadas. 0 texto descrevia as principais atividades do personagem 

durante a viagem filos6fica feita por diversos paises da Europa Norte e Central, assim como 

as atividades na Intendencia das Minas de Portugal. Contudo, esta conferencia insere-se 

naquela forma de escrita da hist6ria que privilegiava datas e fatos, niio dando prioridade a 

uma arnilise critica das mem6rias cientificas. 

Em Portugal, destaca-se o ja intuneras vezes citado Elogio Hist6rico de Jose 

Bonifacio feito por Coelho ( 1877 [ 1963 ] ), na Academia Real das Ciencias de Lisboa. 

Esse estudo insere-se numa perspectiva historiogritfica de forte cunho laudat6rio, ou seja, 

visava louvar as ayoes do personagem hist6rico, sendo tal afirma9iio confirmada pelo 

seguinte trecho do Elogio: 

Tal foi Jose Bonifacio de Andrada e Silva. Na Europa o eminente 

professor da Universidade, o ilustre secrettirio da Academia Real das 

Cii!ncias de Lis boa, o eximio naturalista, que a fama enobreceu como 

um das mais insignes do seu tempo. Na America o apaixonado e 

veemente agitador pela emancipat;iio da sua patria contra estranha 

sujei9ii0, 0 ministro energico e devotada, 0 glorioSOS jundador da 

nacionalidade brasileira, o estrenuo lutador na arena tormentosa das 

que aprenderam oscilando entre a ditadura e a anarquia, o custoso a, 

b, c da liberdade. Na Europa festejado como sabio e aclamado como 

uma gloria nacional. N a America saudado como benemerito repUblica 

e logo proscrito duramente como rebelde cidadiio. ( Coelho, 1877 [ 
1963 ]: 333) 

0 Elogio de Latino Coelho tambem buscou situar a atua9iio cientifica de Jose 

Bonifacio de Andrada e Silva numa perspectiva que tenta destacii-lo como urn personagem 

que contribuiu para a fofma9iiO da ciencia portuguesa, pois como afirrnou Latino, esses 

homens que enobrecem a historia intelectual do imperio brasileiro, entiio, eram ainda 

portugueses. ( Idem. Ibidem, p. 5 ) 

Outro pesquisador portugues que tern estudado a atua9iio o perfil de fil6sofo de Jose 

Bonifacio e o ge6logo Ferreira ( 1988 ), professor do Centro de Geociencias da 
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Universidade de Coimbra. Este estudioso da hist6ria da mineralogia no seculo XVIII tern 

estudado o perfil de homem de ciencia de Jose Bonifacio, destacando as atividades na 

Universidade de Coimbra, como Lente da Cadeira de Metalurgia, e na Intendencia Geral 

das Minas e Metais do Reino, onde argurnenta que Bonifacio tinha uma atitude precursora 

da revolu~ao industrial em Portugal, ao demonstrar sua preocupa~ao com a pesquisa do 

carvao e do ferro. As pesquisas de Portugal Ferreira ganham importilncia por mostrar o 

interesse no perfil supracitado do nosso personagem, contudo ainda falta uma aruilise critica 

das mem6rias cientificas do Andrada, uma vez que ele apenas as menciona. 

Urn estudo de grande importilncia sobre o personagem em questao e o de Costa ( 

1972 ) . Essa historiadora buscou se afastar das lendas andradinas e antiandradinas e tentou 

explicar a rela~ao do personagem com as estruturas que o determinam e sao por ele 

deterrninadas. Urn dos pontos importantes do texto da autora foi a identifica~ao das origens 

da constru~ao da irnagem de Jose Bonifacio como" Patriarca da Independencia ", irnagem 

esta construida no proprio calor das lutas politicas por ocasiao da Independencia Essa 

irnagem foi incorporada ·a historiografia, e, dai, a imensa quantidade de estudos que 

buscaram estudar o personagem destacando apenas o seu perfil de politico e estadista. Esse 

perfil, como afirrnou Emilia Viot~ esta estritamente relacionado ao mito da nacionalidade, 

uma vez que " Jose Bonifacio, simbolizando os anseios de emancip~ao do jugo colonial, 

continuara a ser reverenciado como her6i enquanto perdurarem as ideias de nacionalidade, 

autonomia e integra~ao nacional ". (Costa, 1972: 159) 

0 outro perfil, de estudioso e pesquisador do mundo natural, sobretudo o reino 

mineral, afirmo eu, foi esquecido, pois por muito tempo, toda uma corrente de estudos 

buscou afirmar que nao havia ciencia no Brasil na passagem do seculo XVIII para o XIX. 

Estudos recentes, sobretudo na decada de 1990, tern procurado destacar as 

atividades de Jose Bonifacio como mineralogista. Nessa linha insere-se o trabalho de 

Lopes ( 1990 ), que publicou no peri6dico latino-americano QUIPU, voltado para trabalhos 

na area da hist6ria da ciencia, urn artigo sobre o tratamento dado pela historiografia 

brasileira ao personagem como urn estudioso da mineralogia. A autora buscou fazer uma 

analise da atividade cientifica do personagem buscando inseri-la no seu respectivo contexto 

socio-cultural, afustando-se assim de uma historiografia de vies nacionalista que buscava 

mostrar a importilncia do supracitado estudioso quer para a forrna~ao da ciencia " brasileira 
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", quer para a ciencia" portuguesa ".Neste artigo, Lopes registrou como Jose Bonifacio em 

suas Mem6rias cientificas assinava sempre como o " Portugues d' Andrada ", ou entiio, 

afinnava-se sempre como " Portugues e academico ", deixando assim transparecer o 

engajamento do autor com as propostas reformistas de cria~iio de urn Imperio luso

brasileiro, que mantinha assegurada a unidade metr6pole-colonia. 

Outra autora que tern enfatizado a atua~ao de Jose Bonifacio enquanto urn estudioso 

das ciencias naturais e a historiadora Cavalcante ( 1997 ). Seu trabalho, inserido no campo 

da bist6ria das mentalidades, tern o merito de analisar conjuntamente os textos cientificos e 

politicos do supracitado autor sem dissocia-los. Outro rnerito da autora, e a sua hip6tese que 

afinna a concili~iio entre os principios da Ilustra~iio e os da tradi~iio c!assica e crista no 

pensamento do citado personagem. Bonifacio, como afinna a autora, conciliava os 

principios da raziio com os do evangelho, ou com os dos pensadores c!assicos, como 

Xenofontes. ( Cavalcante, 1997: 218) 

Em urn artigo recentemente publicado a bistoriadora Cavalcante ( 2000 ) registrou a 

pouca ou nenhurna enfase que se tern dado aos estudos sobre a trajet6ria de vida de Jose 

Bonifacio em Portugal, o que tern acabdo por priviliegiar a sua atua~o politica enquanto 

estadista. Esse fato levou a autora a argurnentar que 

Na historiogrqfia brasileira. os estudos sabre Jose Bonifacio 
privilegiam temas que recobrem sua atua,:iio poHtica ( ... ) Assim, 

ignora~se, ou considera-se menos relevante, o periodo que viveu em 

Portugal - excer;iio ii alentada biograjia de Octtivio Tarquinio de 

Souza - desprezando-se assim, em nosso entender, o conhecimento de 

uma fase de sua vida de importdncia fundamental para sua formar;Cio 

e, consequentemente. para a conso/idar;iio dos ideais e principios que 

embasariam suas formular;oes quer como academico, quer como 

parlamentar ou como estadista. A desconsiderar;Cio destes fatos 

empobrece a analise reduzinda a compreensiio de suas formula,:oes ii 
forr;a das injunr;oes momenttineas como fatores primordiais para a 

definir;Cio de suas posturas. Por extensiio, circunscreve-se sua 

trajet6ria hst6rica ao periodo p6s 1819, data de seu retorno ao Brasil. 

( Cavalcante, 2000: 173-174 ) 

Em outro trabalho bistoriognifico atual sobre Jose Bonifacio que gostaria de 

destacar e o de Silva ( 1999 ). A analise da autora tambem teve o merito de niio apresentar 

de forma separada o perfil de estudioso e homem publico presentes na trajet6ria do 

personagem. Embora seu maior interesse estivesse no estadista, ela considerou 
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indispensavel analisar o seu pensamento e ~ao para a formalj:ao de um projeto politico 

nacional, enfatizando o binomio nalj:ao-escravidao, tendo como pano de fundo nao apenas 

sua participayao no periodo transcorrido entre a partida de D. Joao VI para Portugal, em 

abril de 1821, e a dissolu!j:ao da Assembleia Nacional Constituinte no anode 1823. Como 

ela propria afirmou, 

Tudo se passa, portanto. como se o projeto nacional executado pelo 
santista tivesse emergido naque/e momenta, de onde decorre niio 
apenas a perda da historicidade de suas ideias e propostas politicas, 
como a desconsidera9iio das tendencias e projetos alternativos 
e/aborados no contexto da crise do Imperio Colonial Portugues, 

comprometendo, desta forma, o entendimento da propria singularidade 

do projeto vingado. ( Silva, 1999: 51 ) 

Para entender o projeto politico proposto por Jose Bonifacio para a jovem na~j:ao 

brasileira, Silva buscou suas raizes em ideias e propostas que haviam sido elaboradas desde 

cedo pelos intelectuais e estadistas luso-brasleiros, inseridos nos meios politicos e 

cientificos dos dois !ados do atlilntico. Essa enfase irnplica na necessaria considera!j:ao das 

principais esferas de debate sobre a situa!j:ao do Imperio Colonial Portugues, entre finais do 

seculo XVIII e inicios do seculo XIX, nas quais eram elaborados os conceitos, politicas e 

projetos de " nayao ", entao veiculados. Para a elabora!j:ao de tal projeto, a autora 

considerou de extrema irnportilncia o fato de Jose Bonifacio ter vislumbrado o processo em 

curso pelas perspectivas europeia e brasileira e de te-lo feito pelo ambito do estado, no qual 

dedicou seus esfor!j:OS de fil6sofo e estadista a promolj:ao da prosperidade da nalj:ao 

portuguesa e sustentalj:ao da Monarquia, por serem estes, segundo Silva, " os principais 

aspectos a serem considerados na compreensao da singularidade de seu pensamento 

politico nos acontecirnentos da Independencia ". 

Finalmente, urn recente trabalho publicado que se insere nessa linha de associa!j:ao 

dos textos cientificos e politicos de Jose Bonifacio e o livro de Dollmikoff ( 1998 ) 

intitulado Projetos para o Brasil: Jose Bonifacio de Andrada e Silva, que faz parte da 

cole~j:ao Retratos do Brasil. A autora publicou os textos do Andrada no campo da politica, 

sobretudo aqueles relativos a escravidao dos negros, sobre o processo de civiliza!j:ao dos 

indios, sobre reformas na sociedade brasileira, e, a estes associou os manuscritos do mesmo 

personagem no campo da filosofia, literatura, religiao, economia, hist6ria natural, trechos 
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dos seus diarios de viagens cientificas das quais participou, entre outros. Como Dolhnikoff 

sublinhou, Bonifacio nao foi apenas politico, mas " tambem pensador e cientista, tendo se 

empenhado em estudar economia, filosofia, literatura e hist6ria, alem de pedras e minerais 

que compunham o objeto da sua especialidade, a mineralogia. Como cientista e, mais tarde, 

nos longos anos de exilio, dividiu seu tempo entre a leitura e a escrita; deixou infuneros 

textos, muitos ainda ineditos." ( Dolhnikoff, 1996:123 ) 

Portanto, o traballio a ser desenvolvido segue a linha das pesquisas que vern sendo 

realizada pelas quatro ultirnas autoras supracitadas, uma vez que considera como ponto 

central no estudo do pensamento de Jose Bonifiicio a nao dissocia<;:iio do seu perfil de 

fi16sofo e homem publico. 0 objetivo consiste em analisar o pensamento do Ilustrado Jose 

Bonifiicio de Andrada e Silva, por meio das suas mem6rias cientificas, e a sua rela<;:iio com 

o clima de opiniiio tipico da Ilustra<;:iio do seculo XVIII. 

Analisaremos a sua concep<;:iio de ciencia e de natureza, os ternas e os argumentos 

que prop6s e as utopias que formulava Apresentaremos o contexto cultural-cientifico no 

qual o seu pensamento estava inserido, assim como relacionaremos o seu pensamento ao 

sub-grupo de naturalistas da Academia Real das Ciencias de Lisboa, sub-grupo este que 

tinha como figura principal o paduano Domenico Vandelli. Estas sao algumas questoes que 

privilegiaremos, tendo sempre como premissa fundamental o fato de que o seu perfil de 

fi16sofo natural e homem publico nao pode ser estudado de forma separada, uma vez que se 

cruza e entrela<;:a, pois esse era o perfil que caracterizava o homem da Ilustra<;:iio. 

0 periodo cronol6gico que delimitarnos para analisar o pensamento de Jose 

Bonifiicio inicia-se no ano de 1780, quando foi realizar os estudos superiores na 

Universidade Coimbra, ao anode 1819, quando retomou a America Portuguesa. Portanto, a 

disserta<;:iio de mestrado sera concentrada no periodo em que viveu e atuou em Portugal, 

dando enfase a sua produ<;:iio enquanto naturalista. 

0 traballio a ser desenvolvido insere-se no campo da Hist6ria da Ciencia 

Optaremos assim por uma Hist6ria Social da Ciencia, contemplando a estrutura conceitual 

do conhecimento cientifico e a estrutura social da atividade cientifica ( Polanco, 1990: 54 ) 

Os traballios recentes em Hist6ria Social da Ciencia tern apontado a necessidade de 

se compreender a forma como se deu a contextualiza<;:ao de determinada cultura cientifica 

num espa<;:o-tempo definido, uma vez que quando se a considera fora de seu contexto 
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hist6rico e social torna-se uma ficc;iio. ( Polanco, 1986: 42 ) E necessano tentar 

compreender a diniimica propria de cada uma das sociedades em questiio. 0 processo de 

desenvolvimento das ciencias esta inserido no processo hist6rico geral, no qual atuam 

fatores economicos, sociais, politicos e culturais, niio se restringindo apenas ao processo de 

produc;iio de conhecimento. Urna gama imensa de estudos vern sendo realizados com o 

intuito de buscar conhecer a hist6ria das ciencias nos paises ibericos e em suas respectivas 

colonias, buscando conhecer o desenvolvimento das praticas cientfficas neste espac;o. 

Os textos cientillcos produzidos por Jose Bonifacio seriio analisados, portanto, 

tendo em considerayiio o contexto cientffico-cultural em que foram concebidos, como tern 

sido proposto nesta nova historiografia da ciencias. Ao fazermos, entiio, uma leitura 

contextualizada dos textos, poderemos perceber quais as questoes que ele formulava, os 

argurnentos que apresentava, e em que medida aceitava e se apropriava, ou contestava ou 

repelia, ou as vezes ate ignorava, as ideias entiio predominantes no debate cientffico da 

epoca, sobretudo no campo das ciencias geol6gicas, minera16gicas e metalfugicas. Tambem 

permite observar quais os autores e obras lidas e analisadas pelo nosso estudioso. Portanto, 

sera do contexto a partir do qual ele escrevia, que os seus textos cientfficos seriio 

analisados, uma vez que sao " construidos segundo regras variaveis no tempo e no espac;o 

social, urn objeto que seria ingenuo considerar transparente em si mesmo, como se relatasse 

fatos brutos ". ( Pestre, 1996: 37 ) 

Roger Chartier tambem tern enfatizado uma postura metodol6gica para a leitura dos 

textos que mostra a necessidade de remete-los ao seu contexto. A necessidade de se montar 

o contexto ocorre em fimc;iio dos " textos ou as palavras niio serem totalmente eficazes e 

radicalmente aculturantes ". (Chartier, 1990: 36) Eles tern que ser analisados levando em 

conta as apropriac;oes e os usos ou representac;oes que a sociedade deles faz. Tal postura 

permite observar como urn estudioso recepciona e faz uso de determinadas ideias e praticas 

cientfficas, que podem ser as mesmas que partilham os seus colegas de grupo, ou niio. 

Essa preocupa9iio com o " contexto hist6rico " tambem foi salientada por Roualdo 

Vainfas e Ciro Cardoso. Eles consideraram como primeira" profissiio de fe" na analise dos 

textos a necessidade de relacionar textos e contextos, ou seja, tentar compreender os nexos 

entre as ideias contidas nos discursos, as forrnas pelas quais elas se exprimem e o conjunto 

de determina9oes extratextuais que presidem a produ9iio, a circulac;iio e o consurno dos 
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discursos. Dessa forma, seguindo os autores supracitados, " o historiador deve sempre, sem 

negligenciar a forma do discurso, relaciona-lo ao social". (Cardoso & Vain:fus, 1997: 378) 

Ainda tecendo consideralj:Oes sobre essa necessidade da contextualiza9ao dos textos, 

as reflexoes de Pierre Bourdieu quanto a constru9ao de biografias serao importantes 

contribui9oes para o nosso estudo por permitirem refletir sobre a vida cientifica de Jose 

Bonifacio. Isso porque o autor considerou como de fundamental importancia para a 

construyao da biografia de urn deterrninado personagem a reconstruyao do contexto, a " 

superficie social " em que age o individuo, nurna pluralidade de campos, a cada instante.2 
( 

Bourdieu, 1996: 169) E, nao urna narrativa biografica que busca associar o personagem em 

urna cronologia ordenada, dando-lhe urna personalidade coerente estavel, realizando ayoes 

em inercia e tomando decisOes sem incertezas. Assim, privilegiaremos alguns dados 

biograficos do autor, sobretudo aqueles relativos a sua atividade cientifica, dentro do 

contexto hist6rico no qual estava situado. 

Na montagem deste quadro conceitual, vale destacar o papel de urna serie de 

estudos historiograficos sobre a aclimatayao da ciencia Ilustrada na America Latina. A 

analise do processo da Ilustrayao nos paises ibericos e em suas respectivas colonias tinha 

como caracteristica frequente a presenya de urna concepyao mecanico-evolutiva que tinha 

como seus termos as Luzes e a Revolu9ao Francesa, de urn lado, e, do outro lado, os seus 

respectivos reflexos/refrayoes coloniais. Segundo Francisco Falcon, tern sido exatarnente 

esse esquema que os historiadores vern tentando criticar ha algurn tempo, urna vez que por 

meio dele 

as Luzes e a Revolu9iio siio convertidas em entidades ou agentes 
hist6ricos capazes de. pelo simples jato de sua existencia, 

transformarem!transtornarem a rea/idade das formas de ser e de 
pensar nas co/6nias. pais, na verdade, estas ultimas siio concebidas 
como coisas mais ou menos inertes, maleirveis, receptivas, assumindo 

cama/eonicamente as cores e as tonalidades ditadas pelas Luzes e pela 

Revolu9iio. ( Falcon, 1988: 75 ) 

Assim, seguindo as ideias do mesmo autor supracitado, devemos superar a postura 

que pensa as sociedade co1oniais como meros espelhos - ainda que deformados ou 

deformantes - das respectivas metropoles, e considerar " a colonia e seus grupos sociais 

2 
Ainda que utilize como referendal te6rico do trabalho o soci6logo Pierre Bourdieu, considero pertinentes as 

criticas que tern sido feitas aos seus trabalhos por historiadores da ciencia, sobretudo as suas afirmal'(ies 

generalistas baseadas numa concep9iio de ciencia considerada como universalmente valida e objetiva. V er: 
Lowy ( 2000 ). 
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como agentes historicos plenos, superando assim os caminhos faceis das conceJ>96es 

mecfulicas, das ' influencias ' auto-explicaveis, da recep91io passiva e reflexa de ideologias 

'vindas de fora' ". (Falcon, 1989: 87) Haque se olhar de forma ativa e n1io meramente 

passiva da participa91io que as colonias tiveram na recep91io da Ilustrayao, ou seJa, na 

reelaboray1io das ideias Ilustradas, suas significayao e seu alcance. 

A historiografia recente das ciencias na America Latina tern procurado afirmar a 

existencia de urna tradi91io cientifica nesta regiiio do globo. Nestes recentes trabalhos 

historiograficos3
, as sociedades latino-americanas niio sao vistas apenas como receptoras 

dos modelos cientificos produzidos na Europa, mas tambem como produtoras de 

conhecimento cienti:fico. Como assinalou Antonio Lafuente, nao se pode ignorar que a 

America Latina tenha urna historia cientifica propria, pois 

se trata de uma hist6ria que concerne a propria cultura e identidade 
dos paises da regiiio, pais a ciencia neles desenvolvida, de valor 
inegavel, produziu uma interafiiO com o meio social e e explictivel par 

este. (Lafuente & Catala, 1989: 389) 

Por sua vez, Saldana afirmou ser essa historia algo que conceme tambem a historia 

geral das ciencias urna vez que relata o processo complexo de transmissao da ciencia 

europeia, assim como o de sua domestica91io nos paises receptores. Este processo forma 

parte integrante da ciencia que foi gerada na Europa e estuda-lo " permite ver no espelho a 

imagem que regressa da 'fonte luminosa' original". ( Saldafia, 1996: 16) 

0 reconhecimento desta pratica cientifica significa que pretendemos afirmar que a 

ciencia sempre esteve presente de forma propria nos paises ibericos e em suas respectivas 

areas coloniais. Ao considerarmos a existencia de urna produ91io cientifica nesta regiiio, 

compreendemos a ciencia como urna atividade social, sujeita ao contexto em que era 

produzida. Segundo a historiadora das ciencias Maria Amelia Mascarenhas Dantes, 

escrever a hist6ria da ci€ncia nos paises latino-americanos deixa de 
ser simplesmente buscar sua contribuit;iio para uma suposta ci€ncia 

universal, mas procurar registrar, nos vdrios momentos de suas 
hist6rias, trafOS da existencia da atividade cientijica: afiio de 
individuos, existencia de espat;os institucionais, exist€ncia de 
trabalhos cientijicos, etc. Estes siio os elementos iniciais para a 

3 
Edler ( 1992 ); L'Opes ( 1997); Fonseca ( 1997 ); Figueiroa ( 1997 ); Fernandes ( 1999 ), entre outros. Ver 

tambem os trabalhos publicados na Revista QUIPU. e na Revista Hist6ria, Ciencias e Satide: Manguinhos. 
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constrw;iio de uma historia da ciencia destes paises. ( Dantes, 

1992: 2) 

As professoras Silvia Figueiroa e Maria Margaret Lopes tern estudado como ocorreu 

o processo de institucionalizayao da ciencia Ilustrada no Brasil, sobretudo no seculo XIX. 

Os trabalbos produzidos por estas historiadoras da ciencias buscam refutar uma 

determinada visao historiognifica que sempre desconsiderou a existencia de praticas e 

institui9oes cientificas no Brasil ou na America Latina anteriores ao ultimo quartel do 

seculo XIX. Maria Margaret Lopes sobre a historiografia que versa sobre os museus 

afirmou: 

Talvez ajude a explicar esse jato o luibito de grande parte da 

historiografia oficial das ciencias de desconsiderar a existencias de 

atividades cientificas no pais durante todo esse periodo em estudo. 

Afinal ate multo recentemente niio eram so os museus brasileiros que 

nlio mereceram a atenr;lio dos historiadores das ci€ncias: toda a 
atividade cientifica desenvolvida no pais ate o secu/o XIX havia sido 

praticamente ignorada. ( Lopes, 1997: 17 ) 

Silvia Figueiroa tambem tern buscado afirmar de forma enfatica em seus estudos 

que desde os tempos coloniais existiram esfor9os para que as praticas cientificas se 

institucionalizassem no pais: 

Trabalhos mais recentes tem procurado mostrar a existencia, desde os 

tempos da colonia, de uma atividade cientifica no Brasil. Jsso tem sido 

passive/ gra9as a uma revisiio critica da historiografia das ciencias 

produzida ate hoje no e sabre o pais ( e a America Latina ), 

identificando as suas bases epistemologicas e metodo/6gicas, bem 

coma as suas motiva9oes ideo/6gicas. ( Figueiroa, 1997: 16 ) 

Alicer9ada nessas breves considera9oes, essa disserta9ao sera organizada em quatro 

capitulos e mais uma parte conclusiva. 

0 primeiro capitulo da dissertayao, dividido em duas partes, tern como objetivo a 

apresenta9ao do contexto cultural-cientifico no qual Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

estava inserido. 

Na primeira parte mostro como o seculo XVIII caracterizou-se pelo processo 

hist6rico em que o homem afirmou a sua capacidade de fazer uso do seu proprio 
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entendimento e proclamou a razao como o instrumental que lhe ajudaria a construir o 

conhecimento sobre o mundo da natureza, seu principal objeto de estudo. A hist6ria natural 

foi o campo de investigayiio sobre o qual os fil6sofos naturais se debruyaram, formulando 

os sistemas de classi:ficayiio e de ordena9iio do mundo natural. Destacamos o papel dos 

naturalistas Linneu e Bu:ffon . 

Na segunda parte, levando em conta a noyiio de clima de opiniiio intemacional da 

Ilustrayiio setecentista definido por Carl Becker, mostro como as " luzes " foram 

apropriadas pelos dirigentes lusos, sobretudo no periodo pombalino e mariano, e adaptadas 

a sociedade portuguesa. No periodo pombalino, apresento o esforyo do ministro de D. Jose 

I, por meio das reformas educacionais, sobretudo a da Universidade de Coimbra, de tentar 

colocar a instituiyao dentro dos principios da moderna pratica cienti:fica, baseada na 

experimentayiio e na observayiio. No periodo mariano, destaco a Academia Real das 

Ciencias de Lisboa como o espayo central para a difusiio da hist6ria natural em Portugal, 

destacando o sub-grupo de naturalistas que tinha como lider o paduano Domenico V andelli. 

A seguir, mostro como a politica economica fomentista da coroa portuguesa na 

segunda metade do seculo XVIII ao incentivar no espayo colonial o estudo das produyoes 

do mundo da natureza, fomentar viagens e sociedades cienti:ficas, estimular o plantio de 

plantas ex6ticas nos hortos botanicos que estavam sendo criados, entre outras atitudes 

inovadoras, acabou por inserir a colonia na atmosfera da Ilustrayiio. Essa politica 

economica fomentista foi reforyada ainda mais no periodo mariano e joanino, acelerando o 

processo de inseryiio do espayo co Ionia! no ambiente Ilustrado de carater cienti:ficista e 

pragmatico, e, portanto, modemo. 

Neste primeiro capitulo trabalhamos basicarnente com fontes secundarias, sobretudo 

as interpretayoes dadas pelos autores que trabalham com o terna da Ilustrayiio europeia e a 

sua recepyao nas sociedades portuguesa e brasileira Tambem foi utilizada urna literatura 

sobre a hist6ria das ciencias naturais, geol6gicas e mineral6gicas no periodo compreendido 

entre o final do seculo XVIII e o inicio do seculo XIX, literatura esta ainda bastaante 

desconhecida pelos historiadores brasileiros. Embora a literatura secundaria foi mais 

utilizada que a prirnaria, trabalharnos tambem com textos de epoca como os de Francis 

Bacon, os Estatutos da Universidade de Coimbra e o Compendio Hist6rico dos Estragos 

feitos pelos Jesuftas em Coimbra. 
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0 segundo capitulo trata do processo de formayiio e profssionalizayao de Jose 

Bonifacio. Em primeiro Iugar, salientamos a formayiio do estudioso na Universidade de 

Coirnbra, quando entao p6de manter os primeiros contatos com a bibliografia cientifica 

moderna e obter o seu grau de Bacharel em Leis e Filosofia. Em segundo Iugar, destacamos 

a irnportilncia da Viagem cientifica realizada por Bonifacio pela Europa Central e Norte 

onde visitou minas, associou-se a diversas sociedades cientificas e frequentou cursos com 

os mais renornados homens de ciencia da epoca. Tal viagem foi analisada como urna 

atividade que complementou a sua forrnayao academica e !he permitiu a especializayao, urn 

" metalurgista de profissao ", como afirmava. 

Neste segundo capitulo, trabalho basicamente com fontes prirnarias, destacando as 

rnem6rias cientificas produzidas no contexto da viagem. 

0 terceiro capitulo trata de Jose Bonifacio e de sua inseryiio na Ilustrayao 

portuguesa, destacando a atuac;ao na Academia Real das Ciencias como urn estudioso da 

hist6ria natural. Tambem foi destacado o cargo de Lente de Metalurgia na Universidade de 

Coirnbra e de Diretor do Laborat6rio da Casada Moeda de Lisboa. Neste capitulo trabalho 

fimdamentalmente com fontes primarias, como as mem6rias cientificas publicadas na 

Academia Real das Ciencias de Lisboa, e as que foram apresentadas no mesmo espac;o 

academico mas que ainda estao manuscritas. Tambem foram utlizadas as suas notas 

pessoais. A leitura dessas fontes foi realizada tendo em mente a relac;ao entre o contexto 

hist6rico cultural-cientifico apresentado no primeiro capitulo e os textos cientificos escritos 

pelo fil6sofo, buscando, entao, compreender como se davam as praticas cientificas no 

contexto portugues do final do seculo XVIII ate o final da primeira decada do seculo XIX. 

No quarto capitulo, o objeivo principal consiste em analisar de forma associada o 

seu perfil de fil6sofo natural e o de homem publico, associayao esta que caracteriza o 

homem Ilustrado do seculo XVIII. Privilegia-se o cargo que o personagem ocupou de 

direc;ao da administrayiio das minas e bosques ou rnatas. Em fimc;ao dessa ocupac;ao, Jose 

Bonifacio produziu algumas mem6rias cientificas no campo da agricultura e da 

mineralogia, que foram analisadas segundo a postura metodol6gico da qual comungo: a 

relac;ao entre texto e contexto. 
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Capitulo I 

A Ilustra~ao: Urn Processo Historico 
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1.1- A( s) Europa( s) das" Luzes" 

1.1.1- Sapere Aude!: 0 lema da Ilustra~lio 

0 seculo XVIII europeu foi marcado pelo inicio de urn processo historico 

determinado que tinha como base principal a ideia de que o homem deveria tornar-se 

sujeito e dono do seu proprio destino, e, portanto, capaz de pensar por sna conta propria. 

Era o processo de " esclarecimento " do homem, que se convencionou charnar de 

Ilustra<;iio. 
4 

Ninguem melhor que Kant expressou a valoriza<;iio da capacidade do homem de 

expressar o seu pensamento publicamente por conta propria e a ousadia de faze-lo. Na 

reposta a pergunta, 0 que eo Esclarecimento?, respondeu que este representava 

a saida do homem de sua menoridade, pela qual ele ti responsave/. 

Menoridade, isto ti, incapacidade de servir-se do proprio entendimento 

sem a orientm;iio de outrem, menoridade pe/a qual ele ti responsavel 

porque a causa dessa incapacidade niio esta numa deficiencia do seu 

entendimento , e sim na falta de decisiio e de coragem para dele 

servir-se sem a direriio de outrem. Sapere Aude! Tem coragem de 

servir-te de teu proprio entendimento! Eis a divisa das fuzes! 

( Kant,1785 [ 1983 ]: 100) 

0 processo da Ilustra<;iio caracterizou-se tambem pela profunda cren<;a na raziio 

humana e nos seus poderes. Essa epoca foi a primeira a descobrir e a afinnar 

apaixonadamente a autonomia da raziio, e a imp6-la em todos os dominios da vida do 

espirito. ( Cassirer, 1994: 15; Fortes, 1995: 9 ) Os filosofos da Ilustra<;iio procuraram 

reivindicar urn estatuto soberano para a raziio, considerando que acima dela niio haveria 

nenhurna autoridade. Ela era apresentada como urn instrumental livre e soberana. 

Ao descartar qualquer tipo de explica<;ao transcendental, os Ilustrados defendiam 

que o verdadeiro conhecimento baseava-se na experiencia sensive1 e na reflexiio. ( 

Starobinsky, 1994; Chaunu, 1985) Ao defenderem tal ideia, aproximavam-se das ideias de 

John Locke, o qual afirmava que somente poderia haver conhecimento baseado em material 

fomecido pela experiencia sensivel. Ele forrnulou a teoria da tabula rasa do conhecimento, 

desenvolvida no Ensaio sabre o Entendimento Humano, onde afirmou: 

4 Alguns autores preferem usar o termo lluminismo para este momento. A diferenya entre os termos 

Ilustrayiio e Iluminismo niio constitui-se em preocupayiio nossa. Ela ja foi feita por: Falcon ( 1994 ). 
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Suponhamos, pais, que a mente e um papel bronco, desprovida de 

todos os caracteres, sem quaisquer id<iias; como eta sera suprida? De 

onde /he provem este vasto estoque, que a ativa e que a ilimitada 

fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De 

onde apreende todos os materiais da raziio e do conhecimento? A isso 

respondo, numa palavra, da experiencia. Todo o nosso conhecimento 

esta ne/a jimdado, e de/a deriva fundamentalmente o proprio 

conhecimento. ( Locke, 1690[ 1983 ] : 160 ) 

A Encyclopedie, organizada por Diderot e D' Alembert, " obra de uma sociedade de 

letrados" ( Diderot & D' Alembert, 1777[ 1989 ]: 21 ) eo empreendimento comercial mais 

extraordirulrio do seculo XVIII ( Darton, 1996 ), nada mais fez que submeter a verdade 

revelada, defendida pela lgreja, a razao. Ao afirmarem que o verdadeiro conhecimento seria 

aquele baseado na reflexao e na sensa<yao, os enciclopedistas buscavam eliminar do campo 

do mundo do saber rnoderno a religiiio. (Darton, 1988) Tentava-se eliminar da esfera do 

conhecimento qualquer explicayiio transcendental 

Os enciclopedistas estabeleceram uma fronteira entre o mundo do cognoscivel e o 

mundo do incognoscivel Procuraram eliminar do mundo do saber o que os homens 

consideravam sagrado. Eles submeteram a religiao a filosofia, o tronco principal da 

Enciclopedia, descristiani:zando-a 0 conhecimento revelado deveria estar submetido a 
.ra:zii.o. As doutrinas tradicionais da Igr$ deixaram de ser conhecimento. Elas passavam a 

fuzer parte do mundo do incognoscivel. Assirn, e!irninava-se a verdade revelada do mundo 

do saber. 

Ao podarem a arvore do conhecimento, tomando emprestada a expressiio de Darton, 

os philosophes exclniam deJa todo o conhecimento que niio tivesse uma base empirica 0 

conhecimento niio-empirico era posto para fora dos limites do campo do saber modemo. A 

obra dos enciclopedistas arrasava com a teologia e transforrnava a filosofia natural na nova 

rainha das ciencias. 0 conhecimento era tirado das miios do clero e colocado sob a proteyao 

dos bomens de .letras e de ciencia Ninguem mefuor que D'Alembert caracterizou o seculo 

XVlll: "0 nosso seculo eo seculo por excelencia da :filosolia ». (Apud Cassirer, 1994: 20) 

Se tudo aquilo que estivesse ligado ao plano do sagrado era relegado ao plano do 

incognoscivel, seni, entao, sobre a natureza que os homens da Ilustrayao irao desenvo1ver 

os sens estudos. A natureza tornou-se a grande aliada destes pensadores na !uta contra a 

revelaylio e buscavam nela os principios que regeriam o mundo. 
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A natureza tomou-se o espa90 ideal de constru9ao do saber para o pensamento da 

Ilustrayao. Buscou-se, como mostrou Cassirer, arrancar o seu segredo, submete-la a luz do 

entendimento e penetni-la com os poderes do espirito. A natureza seria o locus perfeito para 

o exercicio da sensibilidade e da razlio. ( Idem. Ibidem: 78 ) 

1.1.2- A Experimentaliza\!li.O da natureza 

Esse processo de conquista do mundo da natureza pelos fi16sofos naturais teve 

como marco fundamental o processo da revoluyao cientifica do seiscentos. Com a 

publicayao dos Dialogos sabre os dois principais sistemas do mundo ( 1632 ), de Galileu, o 

homem passou a ter urna nova atitude perante a natureza: ele passou a querer conquista-la, 

tomar-se dono e senhor dela, deixando-a de olhar como a crianya olha a sua mae, tomando

a como modelo. ( Lenoble, 1990: 260) Galileu, que tinha por mestres os fi16sofos gregos 

Dem6crito e Arquimedes, afumou que a natureza era urn livro escrito em linguagem 

geometrica; para compreende-la era necessario apenas aprender a ler esta linguagem. 

Ao !ado de Galileu, estavam outros fil6sofos naturais como Nicolau Copernico, 

Giordano Bruno, Johannes Kepler, Isaac Newton, Rene Descartes, entre outros, que 

contribuiram por meio das suas obras para o processo de consolidayao do pensamento 

modemo. Este processo foi caracterizado por Koyre como sendo o responsavel por urna 

trip !a substituiyao: a substituiyao do teocentrismo medieval pelo ponto de vista hurnano; a 

substituiyao do problema metafisico e religioso pelo problema moral; e, a substitui9ao do 

problema da salvayao pelo ponto de vista da a9ao. Em outras palavras, era a passagem da 

transcendencia a imanencia. ( Koyre, 1982 ) 

Todo esse processo acabou por provocar urna mudanya na maneira de considerar o 

saber e a ciencia. ( Rossi, 1966 ) A concepyao da ciencia como desinteressada 

contemplayao da verdade, como busca que comeya somente depois de se ter procurado ja as 

coisas necessarias para a vida, foi abandonada. Por sua vez, toda forma de saber oculto e 

secreto, antiga concepyao sacerdotal do saber, foi substituida por urna forma de saber que 

tern urn carater publico colaborativo, que se apresenta como urna serie de contribuiy5es 

individuais, organizadas em forma de discurso sistematico e oferecidas com olhares a urn 

exito geral que havera de ser patrimonio de todos os homens. 
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Cabe registrar que foi tambem no conjunto dessas mudan9as que se prop6s uma 

abordagem experimental a compreensao da natureza. 0 experimentalismo foi urn dos tra9os 

caracteristicos da revoluyiio cientifica. Esta promoveu a substitui9iio da experiencia 

evidente por si mesrna que formava a base da filosofia natural esco!astica por uma noyiio de 

conhecimento demonstrados especificamente concebidos para urn determinado prop6sito. ( 

Henry, 1998: 36) 

Nlio foi apenas no dominio dos estudos rnatematicos que os filosofos se dedicaram 

ao conhecimento pr<itico, util. Os praticantes da minera~j:iio e da mineralogia tambem 

tinham uma orientaylio empirista, testando a aplicayiio de suas tecnicas ao mundo real. Para 

tal, teve uma grande importiincia a atividade derivada das intensas pr<iticas de minera9iio, 

em centros na Suecia, no Tirol, Transilvania e Turingia - e notavehnente aqueles na 

Bohemia e Saxonia - foram particularmente importantes. No inicio do seculo XVI, uma 

variedade de pequenos livros sobre minera9iio e ensaios foram publicados na Europa 

Central. Eles forneciam os conhecimentos economicos, tecnologicos e naturais necessitrios 

para o bter os minerais. Entre esses escritos, estava o do medico Saxlio Georgius Agricola ( 

1494-1555 ), que mesmo sendo urn praticante da medicina, adquiriu urn conhecimento 

pr<itico da minerayiio e da mineralogia, uma vez que trabalhou em diversas regioes 

minerais, como a cidade de Joachimstal na Boemia. (Adams, 1938: 185 ) 

Muitos autores prepararam trabalhos sobre minera9lio e metalurgia, que tratavam da 

prospecyiiO de VaJiOSOS depositos minerais, procedimentos de extrayiiO, USO da agua, 

maquinas climliticas, fundi9lio de minerios, e metalurgia. Alguns dos principais eruditos da 

epoca preocupavam-se eles mesmos com questoes similares, uma vez que a minerayiio e a 

metalurgia foram as areas mais importantes de prodUyiiO comercial por todo 0 seculo 

dezesseis. A minera9iio forneceu as bases para a rnaior parte do conhecimento 

contemporiineo tecnologico. 

Devemos registrar que as intensas praticas de minera9iio tambem foram 

responsiiveis pelos grandes desenvolvimentos na historia natural da Terra. Como afumou 

Hamm, 0 estudo dessas praticas de minerayiiO e fundamental para 0 entendimento das 

formas nas quais as ciencias da Terra foram constituidas. As minas foram muito rnais que 

motivos economicos para o estudo da Terra, na medida em que se constituiram como o 
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locus, intelectual e social, para a produ9iio do conhecimento sobre a crosta terrestre. ( 

Hamm, 1997: 79) 

As pniticas de minera9iio tambem flexibilizavam as inforrnayoes vitais que diziam 

respeito as propriedades e distribui9iio de minerais, que necessitavam ser reconhecidos 

rapidamente e corretamente. Para os mineiros, o conhecimento sobre os minerios e as 

rochas nas quais eles ocorriam era valioso - especialmente o conhecimento sobre os veios 

dos quais os metais preciosos e semi-preciosos poderiam ser extraidos. Textos sistematicos 

descreviam os principais filoes; sua distribui9iio horizontal e vertical; suas relayoes com as 

rochas adjacentes; e as forrnas de conhece-las na natureza. 

Martim Guntau afirmou que o conhecimento sobre a Terra advindo da minera9iio 

alcan9ou considenivel amplitude no seculo XVIII. Na rnaioria dos paises, ele tornou-se 

essencial para a descoberta de minerais valiosos. As burocracias estatais centralizadas do 

Iluminisrno reconheciam que os oficiais da minerayiio requeriam urna compreensiio da 

hist6ria natural da Terra. As universidades ofereciam apenas urn incompleto treinamento 

nesse campo, e que era sobretudo te6rico. ( Guntau, 1997: 215 ) 

No Ultimo teryo do seculo XVIII, forarn fundadas as Academias de Minerayiio, que 

se constituiram como importantes centros de treinamento para os mineradores. A primeira 

escola de minera9iio foi fundada em Freiberg no ano de 1765, que logo foi seguida por 

outras como a de Schemnitz, no Imperio Austro-Hfulgaro em 1770, a de Berlim, na PrUssia, 

em 1770, a de Siio Petersburgo, na Russia, em 1773, a de Almaden, na Espanha, em 1777, a 

de Paris, na Fran9a, em 1783, entre outras. Essa foi a primeira gerayiio de institutos tecnicos 

que coexistiram com as universidades, e nas quais o curriculo estava centrado na hist6ria 

natural da Terra. Foi dessa forma que disciplinas como a mineralogia e a geognosia 

adquirirarn urna hase institucional pela primeira vez. 

Todas as mudanyas operadas no campo do saber niio ocorreu apenas por meios dos 

fil6sofos naturais que se dedicavarn a priitica da rnaterniitica, mas tarnbem por aqueles que 

se dedicavam ao estudo da historia natural. Seguindo o historiador das ciencias Paolo 

Rossi, a ciencia do seculo XVII niio se caracterizou por apresentar apenas urna escola 

filos6fica, mas pela existencia de viirias tradiyoes e tendencias em franco e aspero contraste 

entre si. Portanto, a ciencia seiscentista foi ao mesmo tempo galileana, baconiana e 

cartesiana. ( Rossi, 1992: 211 ) 
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A filosofia de Francis Bacon ( 1561-1626 ) teve como rnaior reivindica<;ao para o 

pensamento cientifico moderno o reconhecimento da existencia de dois livros: o livro das 

Escrituras e o livro da natureza. Para ele, a teologia tinha como objetivo promover o 

conhecimento da palavra de Deus; por sua vez, a verdadeira filosofia natural estudava o 

livro dos trabalhos de Deus. 0 livro das escrituras revelava a vontade de Deus, e o da 

natureza, o seu poder. 0 estudo da natureza nao tinha nada a dizer sobre a essencia de Deus 

ou seu poder. ( Bacon, 1620 [ 1999 ] : 72 ) Dai, ele :fu.zer toda urna critica aqueles que 

tentaram construir uma fi/osofia natural sabre o primeiro capitulo do 

Genesis, sabre o livro de J6 e sabre outros livros das Sagradas 

Escrituras, buscando assim as mortos entre os vivos. E da maior 

importdncia coibir-se e frear esta inanidade, tanto mais que dessa 

mescla danosa das coisas divinas e humanas niio s6 surge uma 

filosofia absurda, como tambem uma religiiio heretica. Em vista do 

que e sobremodo salutar outorgar-se, com so brio espfrito, a fe 0 que a 
fe pertence. ( Idem. Ibidem: 51 ) 

Bacon via o homem como alguem capaz de conhecer o mundo natural e considerou

o "ministro e interprete da natureza". Ou seja, ele seria capaz de controla-la, de desvendar 

os seus segredos, submete-la a luz do entendimento e penetra-la com os poderes do espirito. 

A natureza era urna grande selva e labirinto, onde cabia ao homem penetrar por meio da 

ciencia esse territ6rio desconhecido. 

Bacon considerou que a base para urna filosofia ativa encontrava-se na hist6ria 

natural, que tinha como parte principal a hist6ria das artes mecfu:ricas. Ele considerou que 

os mecanismos secretos da natureza nao eram revelados a ninguem que se limitasse a 

contemplar o fluir natural dos acontecimentos. Somente quando o homem interferisse na 

natureza, a maltratasse, ordenasse que ela fizesse o que ele quisesse, ele come<;aria a 

cornpreender como atua o mundo naturale poderia ter esperan9as de aprender a controla-la. 

Contudo, para conhece-la profundamente e domina-!a era necessario que ele a pesquisasse 

via observa<;ao e experimenta<;ao. 

0 metodo proposto por Bacon para alcan<;ar o verdadeiro conhecimento foi a 

indu<;ao. Ao valorizar a l6gica indutiva, ele se opunha a 16gica dedutiva proposta por 

Arist6teles em seu Organum, que valorizava o silogismo como forma de se alcan<;ar a 

verdade. A proposta do metodo indutivo tinha como principal objetivo proclamar a 
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natureza como assunto inesgotavel para o conhecimento, e, foi assim exposto e apresentado 

pelo autor: 

Consiste em estabelecer os graus de certeza, em determinar o alcance, 

em determinar o alcance exato dos sentidos e em rejeitar, na maioria 

das vezes, o labor da mente, calcado muito de perto sabre aqueles; 

abrindo e promovendo a novae cena via da mente que, alias, provem 

das pr6prias percep9oes sensiveis. Foi, sem dlivida, o que tambem 

divisaram os que tanto concederam a dialetica ( ... ) Resta-nos, como 

unica salva9iio, retomar a atividade de cura da mente. Neste caminho, 

que a mente nfio fique entregue a si mesma, mas seja 

permanentemente regulada, como que por mecanismos. ( Idem. 
Ibidem: 28) 

0 objetivo principal da ciencia baconiana era o de " dotar a vida humana de novos 

inventos e recursos ". Ela deveria proporcionar beneficios a humanidade, ou seja, era uma 

especie de " esposa legitima destinada a gerar filhos, a proporcionar vantagens reais e 

prazeres honestos ". ( Idem. Ibidem, 35 ) A ciencia tinha que ser socialmente uti!, uma vez 

que o saber puramente de curiosidade e inutil para a sociedade deveria ser abandonado. 0 

conhecimento cientifico deveria servir para a instaurayao do " reino do homem ", quer 

dizer, para a felicidade de todos. Grayas a ela, a vida de cada homem seria mais facil, mais 

feliz, isenta de desolayaO, de tristeza, de doenyas, de go]pes do destino, equivaJendo a 

transformayao do mundo. 

Junto a ideia de utilidade do conhecimento vinha a ideia de verdade. Os resultados 

cientificos praticos niio traziam apenas beneficios para a vida, mas tambem " prendas da 

verdade ". 0 pragmatismo sem verdade era arbitrario e casual, incapaz de desenvolvimento 

e progresso. Como na religiiio se pede que cada pessoa mostre sua fe com as obras, assim 

na filosofia natural se requer que a ciencia se demonstre com os resultados praticos. Estes 

Ultimos sao capazes de demonstrar a verdade. Esta afirma91io esta apoiada no 

convencimento de que e uma Unica norma a que rege o progresso da ciencia e da mente do 

homem. 

Para Bacon, a mente humana deixada livre niio e capaz de veneer a " obscuridade 

das coisas " e niio procede de forma regular. Os produtos da mente livre sao somente os 

idolos, ou seja, as opinioes ineficazes e arbitrarias; enquanto que as ideias da mente divina 

sao as " marcas e impress5es gravadas por Deus nas criaturas, tais como de fato se 
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encontram ". ( Idem. Ibidem: 37 ) Para alcan~ar a realidade das coisas, estes sinais divinos 

impressos por Deus, tern que se livrar dos idolos. No paragrafo 124, Bacon se atem a esta 

tese, distinguindo uma vez mais entre idolos e ideias divinas. 0 sentido da passagem e a 

seguinte: 

As coisas, tal e como siio na realidade, consideradas niio a partir do 
ponto de vista da aparencia, mas a partir do da existencia, niio em 

relariio ao homem, mas em rela9iio ao universo, oferecem 

conjuntamente a verdade e a utilidade. (Idem. Ibidem: 39 ) 

Em outras palavras, somente quando a mente humana abandonar seu estado de arbitraria 

liberdade e aprender a fazer uso de tecnicas especificas de investiga~ao, podera chegar ao 

conhecimento dos feitos naturais em sua objetividade, e somente a partir deste ponto de 

vista a verdade e a utilidade apresentam-se juntas e identicas. 

Ao alcan~ar os feitos naturais em sua objetividade, o homem passava a ter poder, 

uma vez que para Bacon " ciencia e poder se correspondiam em todos os pontos e tinham o 

mesmo objetivo ". A ciencia ao facultar poder ao homem, !he perrnitia agir na sociedade, 

buscando a sua transforrna~o em pro! da humanidade. 

A maior reivindica~ao de Bacon para a sua ciencia era que ela fosse uma scientia 

operativa. 0 que ele vigorosamente refutava e aqnilo que fazia a filosofia tradicional 

aparecer para ele como urn " deserto infertil " era o fato de que, de Socrates a Bernardino 

Telesio uma disjunyao havia sido introduzida entre conhecimento e opera~o, teorias e 

experimentos, teoria e pnitica, verdade e utilidade. Urn dos principais aspectos da filosofia 

baconiana, como nos afirmou Paolo Rossi, foi a aten9iio que ele teve em mostrar como 

essas oposi9oes aconteceram e foram refor9adas na historia da civiliza~o ocidental. ( 

Rossi, 1966: 151) 

Bacon acreditava no avan~o ulterior do conhecimento, afirmando que existia razoes 

de esperan~as, nurn dificil e futuro incerto. Dessa forma, registrou que apenas houve, nurn 

total de 25 seculos, " tres periodos ou revolu~oes do saber : uma entre os gregos, uma 

segunda entre os romanos, uma terceira entre nos, ou seja, entre as na~oes da Europa 

Ocidental ". ( Bacon, 1620 [ 1999 ]: 61 ) Lembremos, contudo, que o termo revolu~ao 

neste momento tinha urn significado astronornico, era usada em rela~ao aos astros, nao 

como urn evento traumatico que gerava situa~oes novas. Ademais, Paolo Rossi argumentou 
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que Bacon ainda estava preso a urna concep91io ciclica do tempo, o que rnostra que " a 

filosofia baconiana nllo se deixa encerrar fucihnente dentro de urn esquema, insistindo na 

continua e persistente co-presen9a, na modernidade, de urna conceP91io unilinear e de urna 

concep91io ciclica do tempo ". ( Rossi, 2000: 40 ) 

A ideia baconiana do avan90 das ciencias nllo pressupunha urna ' progress1va 

visllo da hist6ria, mas expressava urna diniensllo que tinha se tornado urn tra90 essencial da 

ciencia moderna. Esquecer o passado e ir alem daquilo que foi feito no passado, eram 

valores positivos para o conhecimento cientifico. A ciencia era como urna explora91io de 

terras desconhecidas e como urna ca9ada. A presa estava no futuro. A luz da lei natural 

estava adiante. Atras encontrava-se a escuridao do passado. Os interesses dos homens de 

ciencia deveriam estar voltados para o futuro, nllo para o passado. 0 que restasse para ser 

feito era mais importante do que aquilo que havia sido feito. 

Mesrno com toda urna tentativa de se abandonar de vez o conhecimento cientifico 

baseado nas ideias de Arist6teles, este ainda iria perrnanecer vivo nas atividades cientificas 

de muitos estudiosos e no ensino das Universidades. Como exemplo, podemos citar o 

estudo de Paula Findlen sobre os naturalistas italianos dos seculos XVI e XVII, como 

Ulisse Aldrovandi e Athanasius Kircher. Estes naturalistas concordavam com Bacon quanto 

a afirrna91io de que a experiencia era a fonte mais valiosa para se alcan9ar o conhecimento; 

contudo, continuavam a operar com a autoridade dos antigos nas suas atividades de 

colecionismo, pois consideravam que a experiencia nllo competia com a autoridade mas a 

complementava e a ampliava. ( Findlen, 1994 ) 

Outro autor que assinalou a resistencia da autoridade dos antigos em meio ao 

processo de foiTna91io do pensamento cientifico modemo foi Martin Rudwick. Este autor ao 

estudar o conhecimento produzido por varios naturalistas nos seculos XVI e XVII, como 

por exemplo Conrad Gesner, observou que o estudo dos f6sseis nao podia ser 

compreendido em sua totalidade senllo sobre o fundo do neoplatonismo herrnetico e do 

aristotelismo. ( Rudwick, 1988) 
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1.1.3- A Historia Natural no seculo XVIII 

No seculo XVIII, a hist6ria natural tomou-se o testemunho desta cren<;:a de que o 

saber esta relacionado e fundamentado no conhecimento da natureza, passando por urn 

processo de transforma<;:ao em rela<;:ao a que vinha sendo desenvolvida anteriormente. Se 

ate entao, tinha-se uma visao antropol6gica do mundo natural, ou seja, buscava-se enxergar 

as plantas, os animais e os passaros como meros simbolos do hornern, ou como registrou 

Foucault, os signos formavam parte das coisas. ( Foucault, 1990 ) A partir do setecentos 

buscou-se criar principios novos e mais objetivos de classifica<;:ao. Procurava-se identificar 

as especies com base em suas caracteristicas estruturais intrinsecas. Os novos sistemas de 

classifica<;:ao procuravam mostrar cada vez mais consciencia das afinidades naturais entre 

as especies. Estes novos esquemas classificat6rios impunham urna nova forma de 

organizayao intelectual da natureza, em que se buscava criar urn principio de identifica<;:ao 

atraves do qual cada especie particular podia ser reconhecida, e alguns apresentavam urn 

quadro de classes, ordens, generos, especies e variedades em que inseri-la. 

Neste momento, os estudiosos das ciencias naturais buscavam averiguar 

minuciosamente as qualidades intrinsecas de cada especie vegetal. As plantas passaram a 

ser estudadas em si pr6prias. Buscava-se eliminar todo o simbolismo antropol6gico que 

ocupara urn papel primordial nos prim6rdios da hist6ria natural. 0 pensamento cientifico 

do seculo XVIII era hostil ao pensamento simb61ico. Os fil6sofos naturais empenhavam-se 

em contemplar o mundo natural de forma desapaixonada. Como mostrou Keith Thomas, 

Consumou-se a ofensiva contra a convict;iio, ja tiio antiga, de que a 

natureza era tiio sensivel aos assuntos humanos. Foi este o ponto 
estrategico de sua destrui9iio dos pressupostos do passado. No Iugar 

de um mundo natural que conservava a fragtincia da analogia humana 

e do significado simb6lico, e era sensivel ao comportamento do 

homem, eles construiram um cencirio natural separado, para ser vista 

e estudado par um observador externo, a enxergti-lo atraves de uma 

jane/a, seguro no conhecimento de que os objetos de contempla9iio 

habitam um reino diverso, sem presscigios au sinais, sem importdncia 

ousignificadohumanos. (Thomas, 1988:106) 

No setecentos, portanto, os estudiosos da filosofia natural tentaram estudar a 

natureza em si propria. Os metodos de classifica<;:ao mais antropocentricos foram 

substituidos por uma taxionomia neutra e alegadamente objetiva. 0 mundo da natureza 
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passou a ser visto como tendo uma existencia propria e independente, devendo assim ser 

percebido. A hist6ria natural tornou-se o espayo aberto da representayiio para uma aruilise 

que se antecipava a possibilidade de nomear. Transformou-se na possibilidade de ver o que 

se poderia dizer, mas que niio se poderia dizer em consequencia nem vera distiincia se as 

coisas e as palavras, diferentes urnas das outras, niio se comunicassem desde o inicio do 

jogo em uma representayiio. (Foucault, 1990) 

Por sua vez, a nomeayiio e a classificayiio das especies naturais equivalia ao 

conhecimento destas mesmas especies, uma vez que para nomear e classificar e necessario 

que o homem de ciencia conheya o carater que distingue essencialmente as especies urnas 

das outras. ( Ross~ 1992 ) 0 fil6sofo partia da observayiio objetiva dos futos para 

estabelecer a classificayiio, para encontrar assim na natureza as suas pr6prias leis. 

A sistematica de classificayiio proposta pelo naturalista sueco Carl von Linne ( 

1707-1778 ) fo~ sem duvida, a mais reconhecida e utilizada, principalmente para as plantas. 

Por meio do seu Systema naturae ( 1758 ) - onde exp6s urn metodo classificat6rio para o 

reconhecimento das plantas, dos animais e dos minerais -, julgou ter triunfado, ao afirmar 

ter sido o " primeiro a inventar a utilizayiio das caracteristicas naturais para classificar os 

generos ". ( Apud Hazard, 1989: 133 ) 0 metodo estabelecido pelo naturalista definia que o 

olho seria o responsiivel por realizar o primeiro gesto do conhecimento, uma vez que seria 

necessario ter visto primeiro o objeto, para depois nomea-lo. Esse olhar descritivo sobre o 

mundo da natureza se da segundo a geometria e as proporyoes matemliticas, ligando assim 

a hist6ria natural a mathesis. ( Foucault, 1989 ) 

A linguagem que Linneu estabeleceu para a classificayiio dos animais deixou de 

!ado a terminologia carregada de crenyas populares e sentido simb6lico, optando por adotar 

uma de dois nomes Iatinos, urn ligado ao genero, outro a especie. 0 seu sistema de 

classificayiio apresentava-se dividido em quatro niveis categ6ricos: classe, ordem, genero e 

especie. 0 genero foi a pedra angular da classificayiio lineana. ( Ma)T, 1998: 208) 

Por sua vez, o aparelho reprodutor foi a parte anatomica escolhida para os seus 

estudos, ficando seu metodo conhecido como o " sistema sexual ". A reproduyiio, para ele, 

indicava o secreto plano operativo do criador. As outras partes eram vistas como 

irrelevantes para o efeito de classificayiio, assim como o contorno arnbiental, e outras 

caracteristicas consideradas pouco importantes, como a cor. 0 assunto foi apresentado pela 
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primeira vez em fonna de esquema no Systema Naturae ( 1735 ). Quatro criterios basicos 

foram usados: nfunero, forma, propon;:ao e situac;:ao. 0 nfunero absoluto era assim apenas 

urn dos conjuntos de caracteres de Lineu. Entre os caracteres que ele utilizou para distinguir 

24 classes, incluiam-se questoes como, se as flores eram visiveis ou nil.o, quantos estames e 

pistilos ha, se eles se fimdem ou nil.o, se ocorrem ou nil.o os elementos masculino e feminino 

na mesma flor. As classes, por sua vez, eram divididas em ordens, com o auxilio de 

caracteres adicionais. 5 

Linneu aplicou os principios taxion6micos estabelecidos por ele para a botfurica ao 

reino mineral. 0 sistema de classiiicayil.o dos minerais compreendia as pedras ( stones ), 

subdivididas em calcarias ( calcareous ), argilosas ( argilaceous ) e vitrificaveis ( vitrifiable 

), e os minerais ( minerals ), que compreendia os sais ( salts ), enxofres ou inflamaveis ( 

sulfurs ) e os metais ( metals ). 0 naturalista sueco tambem baseou o seu sistema na 

aplicac;:ao do uso da fonna dos cristais para fazer a classiiicac;:ao e insistiu na hierarquia das 

classes minerais. ( Laudan, 1987: 75) 

Em oposic;:ao a vertente classiiicat6rio-descritiva aparec1a a vertente dinfunico

historica da hist6ria natural, que tinha em Buffon o seu principal representante. ( Restrepo, 

1993: 30 ) Na sua obra Histoire Naturelle ( 1749-1802 ), seu interesse central estava na 

ideia da continuidade que enlac;:ava as diversas forrnas vivas. 0 que lhe importava era 

identiiicar as graday5es, a continuidade do vivo, a distribuic;:ao geognifica dos seres. A 

hist6ria natural de Buffon preocupava-se em descrever cada animal como condensac;:ao dos 

conhecimentos biologicos de sua especie. Na analise dos detalhes intemos do animal se 

fotjava a ideia de organizac;:ao, o que se tornava 6bvio, uma vez que se abandonando os 

vegetais como o~eto estrategico de estudo, enun substituidos por animais, cheios de 

sutileza e estruturas s6lidas. 

5 
0 sistema lineano era extremamente artificial, mas possuia wn caniter marcadamente uti! para os fins 

pniticos da identificayao, e para a reserva e recuperayllo de informayiles. A tradiyllo Linneana basicamente se 
ocupou de recoletar, classificar e desenvolver wn sistema natural de classificayllo. Uma classificayllo era wn 
sistema que permitia ao botanico conbecer as plantas, ou seja, dar-lhes wn nome, com rapidez e seguran9'1. A 
sua preocupayllo era de ordem pratica, no sentido da identificayllo. Ele enfatizou os aspectos do procedimento 
taxion6mico que pudessem facilitar a identificayllo. 0 sistema de Linneu supunha wna concepyilo estatica da 
natureza, segundo a qual as formas existentes correspondiam its criadas inicialmente. 0 seu prop6sito era 
congruente com a ideia da natureza como obra acabada. Essa visiio do supracitado naturalista inseria-se na 
vertente da historia natural que se convencionou chamar de classifcatorio-descritiva. ( Mayr, 1998: 206) 
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Buffon rejeitava a classificayiio de Linneu, e, consequentemente, a propria ideia de 

urn sistema de classificayiio. Ele recusava as divisoes artificiais, meramente nominais, 

impostas pelo observador, considerando a classificayiio como algo meramente secundario. 

Os metodos eram considerados, pelo naturalista, meras convenyoes. ( Rossi, 1992 ) 

Essa critica provinha da visiio de Buffon que a:firmava a existencia de uma unidade 

na natureza, unidade esta que sempre nos escaparia, efetivada por leis gerais. A 

classificayiio podia fomecer uma nomenclatura, mas niio urn sistema da natureza. ( 

Cassirer, 1994 ) Dai toda a sua rejei9iio a divisiio da natureza em especies, generos e outras 

categorias, urna vez que ela conhece apenas individuos. Em outras palavras, ele optou pelo 

nominalismo. 

No ano de 1778, o Conde de Buffon publicou a sua obra Les epoques de !a nature ( 

1778 ), inserida no genero das charnadas " Teorias da Terra ", ou seja, que propunham 

modelos ou sistemas para o desenvolvimento causal da Terra, mas eram profundamente 

ahist6ricas. Cada sistema propunha uma posi9iio de condi96es iniciais, que eram 

combinadas com urna posiyao de principios fisicos, e entiio derivava urna sequencia 

hipotetica de eventos e estagios atraves do qual a terra teria passado ate chegar ao seu 

presente estado. ( Rudwick, 1997: 279) 

Nesta obra, Buffon argurnentou que a Terra possuia urna hist6ria que podia ser 

dividida em sete momentos distintos, cada urn com suas pr6prias caracteristicas e feitos.6 

6 A hist6ria da terra foi dividida pelo autor em sete epocas. A primeira epoca foi a forma¢o dos planetas e da 
Terra, que adquiriram sua forma. A seguoda epoca foi o momento em que tendo terminado o processo de 
consolida¢o de forma¢o da materia terrestre, formaram-se as grandes cadeias de montanhas, vales, 
cavernas, assim como as grandes massas vitrificiveis e os metais nas cavidade superficiais. A terceira epoca 
foi o momento em que as aguas ate entiio reduzidas a vapores, condensaram-se e com~aram a cair sobre a 
terra, exceto nas regiGes mais altas. Como conseqiiencia deste fenomeno esta o fato das aguas cobrirem a 
todas as cavernas, afetarem todas as materias que podia diluir e dissolver, combinarem-se como ar, a terrae o 
fogo para formar OS sais, OS acidos, transformarem as esc6rias e OS pOs de vidro primitivos em argila, 
aparecerem as primeiras manifesta\Xies de vida animal e vegetal, entre outros. A quarta epoca caracterizou-se 
como sendo o momento em que as aguas retiraram-se e os vulciies, chamados por Buffon de ' bocas de fogo ' 
, deram inicio as usa atividades. Estes foram formados quando as aguas arrastaram consigo os imensos 
bosques primitivos constituindo grandes dep6sitos de materials combustiveis que ao inflamar-se produziram 
os vulciies. A quinta epoca foi o momento em que os elefantes, rinocerontes, hipopotamos, e outros animals 
que habitavam o sui do planeta migraram em dire¢o ao norte. Juntamente com eles, vao os primeiros homens 
gigantes que habitavam o sui da Terra. As novas especies que com~ a surgir no Norte passam a ocupar o 
Iugar das primeiras e as seguem depois, imigrando em dire¢o ao sui, a medida que os polos continuando 
passando por urn processo de resfriamento. A sexta epoca caracterizou-se pelo momento em que os 
continentes se separaram. A separa¢o dos continentes provocou o isolamento de algumas especies animals. 
Nesta sexta epoca tambem ocorreu a ruptura dos estreitos e a forma¢o dos mares interiores. E, finalmente, a 
setima e ultima epoca, na qual a Terra se tornou" urn patrim6nio do homem "e passou a dominar e a agir 
sobre a natureza. 
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Rudwick afirmou que com Buffon, o mundo natural comeyou a ser historicizado: uma 

hist6ria natural estatica da Terra comeyou a virar uma verdadeira hist6ria temporal da 

Terra. (Idem. Ibidem) 

A maior contribuiyao da obra de Buffon esta no fato dela se afastar de uma narrativa 

Biblica da criayao da Terra e do homem. Ele p6de observar que a Terra e a sua natureza 

tinbam uma hist6ria, e que ela niio estava narrada apenas na Biblia, mas aparecia tambem 

no que ele chamou de ' monurnentos ' ou ' arquivos ', ou seja, os f6sseis de animais 

marinhos ou terrestres extintos. ( Buffon, 1779[1997]: 154-156) Os f6sseis passavam entao 

a serem utilizados para contar uma verdadeira hist6ria da vida na Terra.( Rudwick, 1988: 

133 ) Assim, podemos afirrnar que a sua obra contribuia para o processo de separayao do 

mundo da ciencia e da fe, em que se passava a fazer uma leitura das Escrituras de forma 

cada vez mais racional. 

A obra de Buffon tern tambem uma enorrne irnportiincia para a questiio da " 

descoberta " do tempo. Baseando-se na lei do resfriamento de Newton, ele realizou 

pesquisas experimentais com esferas de rerro de diferentes tamanhos para conseguir uma 

estirnativa quantitativa da hist6ria da Terra. Estes experimentos lhe perrnitiram construir 

argumentayi}es fisicas em favor de uma escala temporal de dezenas de milhoes de anos, 

chegando ele proprio a afirrnar privadamente em tres milhoes de anos. (Oldroyd, 1996: 91 

) Portanto, Buffon narrou urna hist6ria da Terra concebida segundo urna escala cronol6gica 

amplissirna, ultrapassando aquela que se encontrava no livro das escrituras. ( Rossi, 

l992(b)) 

Contudo, cabe afirrnar que Buffon ainda niio era urn ge61ogo, uma vez que o terrno 

ainda niio existia na epoca. Ele pode ser definido, seguindo a orientayao de Oldroyd, como 

A theoretician and man of cabinet, rather than a worker in the field. 

He did not build up a history of the globe on the basis of observations 

of rocks, minerals and fossils and the due recording of information 
about such objects on maps, followed by efforts to synthesize the 

information thus gathered into theories as to how the earth reached its 

present condition. He did not observe processes of geological change 

as they may be observed occurring today. Bujfon was the grand 
theorist, and the path to modern geology did not run directly through 

him, influential though he undoubtedly was. (Oldroyd, 1996: 91-

92) 
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A natureza e os seus reinos, fosse o animal, o vegetal ou o mineral, fo~ sem duvida, 

o principal objeto de estudo sobre o qual os :fil6sofos do seculo XVIII estiveram 

debru9lidos. Todos eles, quer estivessem na Europa, na America, na Asia, ou em qualquer 

outra regiao da Terra, consideravam a filosofia como a porta de entrada ao mundo do 

conhecimento, estavam refletindo sobre determinadas questoes e dando as suas respostas as 
mesmas, utilizavam urn mesmo vocabullirio ( natureza, razao, perfectibilidade, utilidade, lei 

natural, entre outras ), aderiam as rnesmas " utopias " 7
, estavam preocupados em 

classificar e ordenar os elementos do mundo natural, valorizavam a razao como o 

instrumental necessario para se alcanyar o verdadeiro conhecimento, afirmavam-se 

pragrruiticos e utilitarios em seus estudos e buscavam a verdade, constituindo assim o que 

Becker definiu como o clima de opiniiio
8 

tipico da Ilustra9lio. 

A pluralidade e a diversidade de respostas nao contraria a possibilidade de usar a 

noyao de clima de opiniiio, apenas o ratifica, pois como o proprio Becker definiu, o clima 

de opiniao da Ilustrayao e internacional, nao especifico de urn Unico espa9o. Este processo 

ao qual denominamos de Ilustrayao nao se constituiu nurn todo universal e harmonico, 

numa unidade de principios. A Ilustraylio nao se manifestou atraves de uma Unica forma de 

pensar o hornem e a sociedade. As mllltiplas manifestayoes do movirnento Ilustrado 

divergem dependendo da formulayao da ideia do pensador em determinado contexto e da 

sua leitura ou aplicayao em determinada sociedade. Isso levou Carl Becker a afirmar que 

Go where you like England, Holland, Italy, Spain, America -
everywhere you meet them, Philosophers speaking the same language, 

sustained by the same climate of opinion. They are of all countries and 

of none, having openly declared the same allegiance to mankind, 

desiring nothing so much as to be counted " among the small number 

of those who by their intelligence and their works have merited well of 

humanity." They are citizens of the world, the emancipated ones, 

looking out upon a universe seemingly brand new because so freshly 

flooded with light, a universe in which everything worth attending to is 

visible, and everything visible is to be unblurred and wonderfully 

simple after all, and evidently intelligible to the human mind - the 

mindofthePhilosophers. (Becker, 1932:34) 

7 
Utilizamos esta referencia com o sentido que !he emprestaram Manuel & Manuel ( 1979 ). Como estes dois 

autores, trabalharemos textos cujos autores nlio se propuseram a escrever utopias propriamente ditas, em bora 
seus conteudos voltados para o prop6sito de ( re ) cria~o da humanidade e da busca da perfectibilidade 
possam ser lidos sob esta chave. 
8 

Sobre a utiliza~o da n~o de clima de opinilio pela historiografia que versa sobre o lema da Ilustra~o 
brasileira e a substitui~o da n~o de influencia ver: Cavalcante ( 1993 ). 
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Na parte a seguir, analisaremos como as " luzes " se expressaram em Portugal e 

como elas foram apropriadas e adaptadas pelos fi16sofos ilustrados portugueses. 

1.2- A Ilustra~iio em Portugal e na America Portuguesa 

1.2.1- A Ilustra~iio em Portugal: Caracteristicas 

Para compreendermos o clima de opiniao da Ilustrayao em Portugal torna-se 

necessario atentarmos para alguns aspectos essenciais que caracterizaram o processo da 

Ilustrayao naquele pais. 9 

0 primeiro aspecto diz respeito a existencia, no seculo XVIII, de uma importante 

defasagem da sociedade !usa em relayao ao restante da Europa. Dai resulta uma ideologia 

estruturada em outros espayos e para ali transferida, modificando-se bastante no decurso 

desse movimento. Uma reinterpretayao do discurso Ilustrado e realizado em fun91io das 

condiyoes concretas existentes na sociedade portuguesa, que acabaram por resultar urna 

construyao ao mesmo tempo nova e original, cujas limitayoes e peculiaridades devem ser 

entendidas como resultado de tais determinayoes de natureza hist6rica. 

Esse carater de importayao que marcou a Ilustrayao portuguesa destacasse sobretudo 

na figura do estrangeirado, ou seja, o intelectual que, saindo para o exterior e respirando os 

ares da modemidade, se propunha de uma maneira a trazer esses novos ares a nayao !usa. 

Em segundo Iugar, a defasagem existente entre Portugal e Espanha, ou seja, a " 

defasagem intra-iberica ". Enquanto que por volta de 1750, a economia espanhola ja 

apresentava nitidos avanyos, por meio de uma forte atuayao do Estado, ap6s a mudanya 

dinastica, em Portugal, a sociedade !usa apresentava-se ainda material e mentalmente 

defasada. Alem disso, a sociedade espanhola teve urn contato bern mais intenso com os 

reformistas e economistas italianos, e a Inquisi91io assurniu uma posi91io relativamente mais 

aberta em relayao as " novas ideias ". 

Em terceiro Iugar, a Ilustrayao em Portugal, duplamente defasada, tornar-se-ia urna 

tentativa de superar da forma mais rapida possivel essas distiincias, mobilizando recursos, 

empregando todo o esforyo possivel para preencher os espayos em branco, e assim 

conseguir colocar em pe de igualdade a nayao !usa, uma semiperiferia europeia, frente aos 

9 Sabre esses aspectos da Ilustra9l!o Portuguesa ver: Falcon ( 1982) & Novais ( 1984 ). 
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paises centrais europeus. Dal o seu carater de importayao supracitado, uma vez que para 

explicar essa defasagem recorria-se a filosofia desses paises centrals, como Fran9a, Italia, 

Rolanda, Inglaterra, entre outros. 

As origens do movimento Ilustrado em Portugal remontam ao final do seculo XVII, 

quando entao deu-se inicio a urn movimento cientifico, filos6fico, literario, que come9ou a 

questionar o provincianismo cultural e politico do imperio da escolastica e o terrorismo 

inquisitorial. Seus tres p6los de a9ao foram o ericeirense10
, o oratorianoll e o diretamente 

patrocinado pelo rei, destacando-se al a Academia Real de Hist6ria Portuguesa ( 1720 ).12 

Vale destacar tambem o texto Apontamentos para a Educat;iio de um Menino Nobre de 

Martinho de Mendon9a, publicado em 1734, onde no seu prograrna pedag6gico destacaria a 

educ~ao do corpo, novidade ate entao, e as aprendizagens ernolduradas pela moral. 13 

Contudo, seria nos anos quarenta, que aquele movimento supracitado iria sofrer urn 

grande irnpulso. Em 1746, Luis Antonio Verney publicou o Verdadeiro Metodo de Estudar, 

Para Ser Otil a Republica, e a lgreja: Proporcionado ao Estilo, e Necessidade de Portugal, 

onde fez uma critica severa ao ensino existente em Portugal, em todos os niveis, tanto no 

seu conteudo quanta nos seus rnetodos; critica tambem relacionada a cultura portuguesa 

com urn todo. Verney tentou dernonstrar que Portugal estava atrasado, distanciado dos 

principals centros civilizados da Europa. E, completava, o seu diagn6stico, nurn segundo 

momenta, pelo espirito pedag6gico reforrnista. Completam-se a critica e a pedagogia, o 

demolir eo construir sabre novas bases. 

0 discurso verneyano trazia ao centro as ideias Lockianas e newtonianas, 

abandonando assim o ideal de Descartes. Propunha o abandono das ideias metafisicas e o 

ascenso da fisica, da 16gica e da etica natural, o "nascimento " das ciencias humanas. As 

10 
Por volta de 1696, realizaram-se na Casa dos Ericeiras, as Conferencias Discretas e Eruditas, patrocinadas 

pelo 4° Conde de Ericeira, D. Francisco Xavier de Menezes, com a participa,ao de renomados estrangeiros, 

onde diversos assuntos filos6ficos e literarios eram discutidos, dentro de uma orienta,ao cartesiana. Ap6s uma 

breve interrup,ao, em 1717, foi retomado o circulo dos Ericeiras, com a Academia dos Generosos, que tinha 

como participante principal o frade teatino frances P. Rafuel Bluteau, que era adepto de Fontenelle, 

pronunciava-se pelos " modemos " e exaltava o progresso das ciencias. 
1 Os oratorianos eram antiescohisticos, inimigos dos jesuitas, contrarios ao ultramontanismo. Em suas 

escolas, inclinavam-se para o platonismo e eram mais ou menos cartesianos. Por volta de 1729, deram inicio a 

um profundo processo de renova,ao ern seus estabelecimentos educacionais, reformulando nao s6 os metodos 

mas tam bern o proprio conteudo do ensino, introduzindo as ciencias experimentais e a filosofia modema. 
12 

Patrocinada pelo Rei D. Joiio V, financiou bolsistas, contratou mestres estrangeiros para os varios dominios 

das artes, assim como atendeu a necessidades militares, impulsionando a engenharia quimica e a balistica, e 

politicas- dernarca,a_o de fronteiras. A engenharia militar e a cartografia receberam um grande estimulo. 
13 

Sobre o texto de Martinho de Mendon9" ver Gouveia ( 1998 ). 
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ciencias da natureza e as ciencias humanas comeyavam a ter urn Iugar ao sol na cultura 

portuguesa. E, era urna ruptura que pretendia, ao mesmo tempo, preservar o essencial, a fe 

cat6lica, desvencilhando-a das teias da filosofia peripatetica e escolastica. Assim, trata-se 

de urn ecletismo, de urna tentativa de firmar em bases s6lidas a propria teologia. De 

qualquer forma, representou urn corte episternol6gico. 

Outro autor que ajudaria a impulsionar as " novas ideias " na sociedade !usa foi 

Antonio Nunes Ribeiro Sanches. 0 seu texto base foi as Cartas Sobre a Educat;iio da 

Mocidade, publicadas em 1760, onde criticou as formas assumidas pelo poder eclesiistico 

em Portugal e prop6s a necessidade de se promover imediata e amplamente a seculariza<;:lio. 

A sua proposta pedag6gica era a de urna educa<;:iio pnitica e uti! ao Paise ao Estado. 

As discuss5es que se desencadearam em torno dessas obras contnbuiram para dar 

inicio ao processo de abertura do pensamento portugues as li<;:5es da cultura e das ciencias 

alem-pirineus. 

1.2.2- 0 Periodo Pombalino 

Ao assumir o trono portugues no ano de 1750, D. Jose I chamou para ser seu 

ministro a Sebastiiio Jose de Carvalho e Melo, mais tarde conde de Oeiras e Marques de 

Pombal. Ele procurou colocar em pnitica detenninadas reformas inspiradas, segundo ele, 

nos principios da Ilustra<;:lio. Eram os ditos " despotas esclarecidos ", que pretendiam 

rnodernizar os fins do Estado, com enfase especial a urna politica secularizadora apoiada 

em aparelhos burocniticos eficientes, e tendo como pressupostos principais a racionalidade 

e o otimisrno pedag6gico. Contudo, temos que rnatizar as pretens5es rnodernizantes dos 

chamados " despotas esclarecidos ", que embora seculares em sua essencia, niio eram 

propriamente laicizante. A racionaliza<;:lio pretendida visava a dotar o Estado de urn poder 

ampliado sobre os suditos do principe por meio da maior eficiencia administrativa. Por 

outro !ado, a fe religiosa, bern como a estrutura tradicional da sociedade, niio podiam ser 

objetos de tais reformas. ( Falcon, 1989: 56-57 ) 

No periodo pombalino, associaram-se ideias e praticas politico-economicas 

mercantilistas e ideias e pniticas politico-ideol6gicas de cunho Ilustrado. ( Falcon, 1982 ) 0 

que nos interessa aqui e a politica cultural-cientifica pombalina, destacando-se sobretudo os 
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incentivos ao estudo da hist6ria natural, que iriam contribuir para aprofundar a insers:ao da 

nas:ao !usa na atmosfera da Ilustras:ao. 

Urna das principais frentes de a9lio de Pombal foi a sua politica de liquidas:ao do 

set or hegemonico da aristocracia eclesilistica. Essa po litica, visando basicamente a 

Companhia de Jesus e a expresslio, no nivel do Estado, do processo de seculariza9iio em 

marcha. Em setembro de 1759, os jesuitas foram expulsos de Portugal, tirando-os assim do 

predominio que tinham sobre a educas:ao. Com a expulslio dos religiosos da Companhia de 

Jesus, em seu Iugar ascenderam novos inte1ectuais, a grande maioria eclesilisticos e com 

fortes ligas:oes com o Estado absolutista. Esses novos intelectuais traduziram em suas 

formas de pensamento a nova disposis:ao ou correlaylio de fors:as, o novo equihbrio 

politico-social no interior do Estado absolutista. As suas posi96es ideol6gicas 

caracterizavam-se pelo carater ecletico, juntando elementos na aparencia impossiveis de se 

conciliar: a fe e a ciencia, a tradis:ao filos6fica e a religiao, e a inovas:ao racional e 

experimental, o teocentrismo e o antropocentrismo. Assim podemos afirmar que a " 

rnoderniza9llo " portuguesa nlio propunha urn rompimento radical e profundo com as 

formas tradicionais. Ao contrlirio, esfor9ava-se por " harrnonizar as inovas:oes com a 

tradi9llo ". ( Novais, 1984: 106) 

0 impacto das obras de Martinho de Mendons:a, Verney, Ribeiro Sanches, e a 

expulslio dos jesuitas abriu o caminho para o assalto as posis:oes eclesiasticas restantes. 0 

primeiro alvo das reformas foi a educas:ao, urna vez que esta era a base de forrnas:ao dos 

intelectuais. Iniciaram-se as " reformas pombalinas da Educas:ao ", que segundo Laerte 

Ramos de Carvalho, " ocuparam urn Iugar excepcional no conjunto das manifestas:oes 

espirituais do seculo XVIII portugues ". (Carvalho, 1978) 

Particularmente nos interessa a reforrna da Universidade de Coimbra e o fomento as 

investigas:oes no campo da hist6ria natural, por meio da crias:ao da Faculdade de Filosofia e 

dos seus estabelecimentos cientificos anexos. 

A reforma da Universidade de Coimbra teve as suas origens imediatas na crias:ao da 

Junta de Providencia Literliria, em 23/12/1770, pelo Rei D. Jose I, para estudar as causas da 

decadencia da Universidade e apontar os meios para a sua reestruturas:ao. Essa comissao 

era constituida pelo proprio marques de Pombal, pelo Reitor D. Francisco de Lemos e ainda 

pelo Cardeal da Cunha, por D. Fr. Manuel do Cenliculo, Bispo de Beja, Jose Ricalde 
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Pereira de Castro, entre outros, que concluirarn em 28/08/1771, e publicararn no ano 

seguinte, o celebre Compendia historico da Universidade de Coimbra no tempo da invasiio 

dos denominados jesuitas e dos estragos feitos nas ciencias e nos professores e diretores 

que regiam, pelas maquinar;oes e publicar;oes dos novas estatutos por eles fabricados, 

ponto de partida para a elaborayao dos Estatutos de 1772. Neste compendio, foi analisado a 

" decadencia e ruina " dos estudos Menores e Maiores, e receitararn-se " os remedios mais 

pr6prios para elas [ as decadencias ] cessarem ". Os jesuitas forarn acusados de terem 

foro;:ado a decadencia da Universidade, " estragando " os cursos de teologia, leis, canones e 

medicina. Em relayao a este Ultimo curso, o Compendio assim falava dos" estragos ": 

Para a destrui<;iio da Medicina ( ... ) plantaram a venenosa raiz da 

Ffsica Escoltistica, que depois dos Novos Estatutos Jesuiticos s6 tem 

brotado, as disc6rdias dos siios, e as mortes dos enfermos. Sepultaram 

na ignordncia a verdadeira Fisica; a Quimica Fz1os6jica, e 

Farmaceutica; a Botdnica e a Anatomia, que jd Galeno no seu tempo 

chamava Olho Direito da Medicina. Confondiram o estudo Prdtico 
como Te6rico; fazendo assim especu/ativas as e'1fermidodes materiais 

do Corpo Humano. Deixaram no silencio o estudo da experiencia, ou 

o solido estudo do natureza ( ... ) E acestaram, enfim contra as 

demonstraqoes dos Experimentos os Argumentos da ranqosa Filosofia 

Peripatetica... ( Compendia historico do Estado da 

Universidade de Coimbra, 1772, Livro I: 13 ) . 

Alem dos " estragos " que os jesuitas haviarn causado, os reformadores responsaveis 

pelo Compendia fizerarn urna avaliao;:ao da escrita da hist6ria portuguesa em torno da 

filosofia arabico-aristotelica OU ' arabico-peripatetica ' vinculando OS mouros aquela 

filosofia. Estabelecia-se assim urn vinculo entre os mouros e o predomfnio dos jesuitas e, 

portanto, da filosofia medieval .. Como afirmou Claudia Heyneman, 

Mouros, infirHs, corruptores do identidade cristii, memoria do triunfo 

evocado no Compendia Hist6rico: o reformismo portugues e, 
sobretudo, uma reinvenr;:iio de sua hist6ria, com as devidas 

reorde11a90es. No mundo cristiio, agora existia mais urn inimigo 

objetivo, os jesuitas, tao " infi<iis " nesse sentido, quanto aos mouros, 
com sua era de destrui9fio na peninsula iberica, irmanados em seu 

aristotelismo, a filosofia venosa e medieval. Haviam destruido, 

sobretudo, o espirito empreendedor da navegar;:oes, o primeiro passo 

para a ciencia moderna, apartando Portugal de seu destino 

previamente estabelecido com os Descobrimentos. ( Heynemann, 
2000: 239-240 ) 
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Em 1771, a 25 de setembro, urn aviso determinou a suspensao dos estudos na 

Universidade a fun de que se reiniciassem no ano seguinte, ja sob novos estatutos. Uma 

carta Regia datada de 28/08/1772, nomeava o marques de Pombal Reformador e Visitador 

da Universidade; e, urn Alvara da mesma data, extinguia a Mesa da Fazenda da 

Universidade, criando, para a substituir, uma Junta de Administra;;:ao e Arrecada;;:ao. Ap6s 

estas providencias administrativas, Pombal foi finalmente para Coirnbra, onde sua estada, 

de 22 de setembro a 24 de outubro, culminaria na cerimOnia do dia 22 de outubro com a sua 

fala eo juramento do Reitor e reformador, Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho. 

0 novo estatuto da Universidade tinha como urn dos pontos rnais significativos a 

aboli;;:iio da filosofia esco!astica, que segundo os Estatutos, 

emanada das li9oes frivolas e capiciosas dos Arabes, debaixo de 
qualquer nome ou titulo, com que e/a seja denominada: entendendo-se 
par Esco/astica toda aquela, que se compuser de questOes, 
metafisicas, abstratas, e inUteis, que com sofismas intermbuiveis se 

disputam pela qfirmativa, e pela negativa; semelhantes as que 
escreveram os comentadores de Arist6teles em qualquer das seitas, em 

que se dividiram. ( Compendia hist6rico do Estado da 

Universidade de Coimbra, 1772, Livro III: 2-3 ) . 

Outro ponto significativo foi a cria;;:iio das Faculdades de Matematica e de Filosofia, 

que somavam-se as ja existentes Faculdades de Teologia, Canones, Leis e Medicina, 

sofrendo esta Ultima uma remodela;;:iio profunda. 14 A novidade da Reforma estava na 

cria;;:iio das cadeiras de Filosofia Natural- Hist6ria Natural, Fisica Experimental e Quirnica 

- como parte do curso filos6fico ao !ado das cadeiras de L6gica e de Moral. 

A partir de entao, as Faculdades de Medicina, Matematica e Filosofia passavam a 

constituir os " cursos das ciencias naturals e filos6ficas ". Os estudos de filosofia 

destinavam-se aos medicos, na medida em que neles se tratava da " filosofia do corpo 

humano "; aos matematicos, pois abrangia a fisica te6rica; aos naturalistas, que 

examinariam experimentalmente as diversas descobertas acerca das qualidades dos diversos 

produtos naturals. 

14 A Faculdade de Medicina foi totalmente reorganizada, devendo ser cursada em cinco anos. A reforma 

empreendida no campo dos estudos medicos substituia a doutrina de Galeno e Hip6crates - embora este 
Ultimo ainda permanecesse por meio dos cadeira de aforismos - que dava sustenta<;ao a medicina humoral, por 
uma medicina calcada nas ideias iatromecanicas de Hermann Boerhaave ( 1668-1738 ). Ver: Guerra ( 1984 ). 
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F oram criados diversos institutos cientificos, que ficavam anexos as F aculdades, 

uma vez que a teoria e a pnitica deveriam caminhas juntas. A Faculdade de Filosofia 

estavam anexos o Museu de Hist6ria Natural, o Jardim Botilnico, o Laborat6rio Quimico, e 

o Gabinete de Fisica Experimental15
• A Faculdade de Matematica estava anexo o 

Observat6rio Astronomico16
, e a de Medicina, o Hospital, o Teatro Anatomico e o 

Dispensat6rio Farmaceutico. E, para dirigir esses espayos, foram contratados professores de 

outros paises, sobretudo italianos, que teriam como tarefa apresentar novos prograrnas e 

novas metodologias, reformular e construir novos espa;;:os para o ensino e a produ;;:ao do 

conhecimento. 

Entre estes estabelecimentos ganharam destaque o Jardim Botilnico, que tinha 

como fim "mostrar as plantas vivas ", sobretudo aquelas que tivessem" algum prestimo na 

Medicina " e as " plantas dos Dominios Ultramarinos ", ( Compendia hist6rico do Estado 

da Universidade de Coimbra, 1772, Livro III: 266 ) eo Gabinete de Hist6ria Natural, como 

era chamado o Museu, criado com o objetivo de montar uma " cole;;:ao dos produtos, que 

perten;;:am aos tres Reinos da Natureza ", sendo que neste o reino vegetal somente podia ser 

visto "senao nos seus cadaveres, secos, macerados, embalsamados "Y (Idem. Ibidem, 264 

) Tanto o Horto, local de aclimatayiio e cultivo das especies vegetais, como o Gabinete, 

local onde eram estudadas e classificadas as especies, eram os espa;;:os para onde seriam 

remetidos e estudados os produtos ex6ticos coletados pelos naturalistas nas colonias 

ultramarinas portuguesas. ( Heynemarm, 1999: 113 & Domingues, 1991: 54) 

0 plano de estudos dos novos Estatutos foi orientado, no dominio das ciencias, para 

a experimenta;;:ao e a observa;;:ao, buscando abandonar assim a matriz aristotelica-tomista, 

obstaculo a ciencia moderna que dominava a vida portuguesa a tempos, e 0 metodo 

esco!astico utilizado pelos inacianos, que estavam presentes nos Sextos Estatutos, 1548, e 

na reforma de 1612. (Cardoso, 1991 ) 0 novo metodo filos6fico que procurava-se adotar 

seria aquele em que a experiencia seria a fonte, o caminho e a verdade do conhecimento, e 

15 0 professor de Fisica Experimental, o italiano Giovanni Dalla Bella, era o responsive! pela Casa das 
Maquinas pertencentes ao Gabinete de Fisica Experimental. 
16 0 responsive! por este estabelecimento era o Professor de Astronomia, o italiano Miguel Antonio Ciera. 
17 

0 Gabinete de Historia Natural ficou sob as insp~s do professor de Historia Natural, o paduano 
Domenico Vandelli, lente de Historia Natural e de Quimica, que o organizou com as suas col~ trazidas da 
Italia, e depois, acrescentou outros materiais recolhidos por ele pr6prio em Coimbra e Lisboa. 0 Jardim 
Botiinico da Universidade tam bern ficou sob a direyao de Vandelli, que era auxiliado por urn jardineiro que 
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teria como base as obras dos ingleses John Locke e Isaac Newton. 18 A questao central dos 

Estatutos estava na preocupa!j:ao de observar, de experimentar, de raciocinar, de 

fundamentar, de atentar as realidades. (Ramos, 1988: 23) Tentava-se por meio da reforma 

conseguir colocar a universidade portuguesa em contato com a filosofia dos paises centrais 

europeus, e, assim contribuir para que se afustasse do Reino, todos os empecilhos que o 

impediarn de se apropriar dos preceitos da ciencia moderna. 

Para que se afastasse de uma vez por todas o " antigo espirito " que remava 

anteriormente na Universidade, uma provisao de 12 de outubro de 1772 mandou recolher 

pelo secretario da Universidade todos os exemplares dos Estatutos abolidos que estivessem 

nas livrarias dos colegios incorporados na Universidade. Por sua vez, urn Edital de 17 de 

outubro mandava que qualquer pessoa da Universidade e seu distrito que tivesse em seu 

poder algurn exemplar impresso ou c6pia manuscrita dos antigos estatutos, os apresentasse 

ao Marques visitador, na secretaria da Universidade, no prazo de tres dias. 

Todo esse conjunto de reformas proposto para a Universidade de Coimbra pelo 

Estado portugues, sob a egide do Marques de Pombal, esta relacionado ao movimento de 

renovayao cultural e cientifico que se desenvolveu em Portugal por todo o seculo XVIII. 

No periodo de D. Jose, a difusao das " novas " ideias pela sociedade portuguesa foi 

acirrada, uma vez que se tomou consciencia da necessidade de equiparar o ensino da 

matematica e da medicina, das ciencias naturais e da fisico-quimica, ao saber ministrado na 

Europa e, simultaneamente, difundir este conhecimento renovado na formayao de 

estudantes. Como urn segundo objetivo desta politica estatal de renovayao cultural

cientifica estava a tentativa de criar urn novo corpo de funcionarios Ilustrados para fomecer 

pessoal a burocracia estatal e a hierarquia da Igrejas reformadas, assim como formar uma " 

elite do conhecimento "interessada na natureza e no homem, em fun!j:ao do prograrna de 

explorayao cientifica, sistematica e metodol6gica das colonias, relacionado com aspectos 

geograficos. (Domingues, 1991: 1927) E, pars esse movimento de forma!j:ao intelectual 

cuidava do tratamento e cultura das plaotas, que era o tambem paduaoo Julio Mattiazzi, auxiliado pelo 
portugues Joao Luis Rodrigues. Adernais, V aodelli tam bern ficou responsavel pelo Laborat6rio de Quimica. 
18 

Romulo de Carvalho argumentou que somente oitenta aoos ap6s a publica¢o dos Principiae Mathematica 

de Isaac Newton e que esta obra conseguiu penetrar definitivarnente e se consagrar ern Portugal. 0 
conhecimento que os portugueses possuiam da obra provinha da leitura de livros estraogeiros. Urn dos 
melhores elementos de informa¢o sobre a filosofia newtoniaoa era a tradu¢o fraocesa dos Principiae, 

editada ern Paris ern 1759, e que s6 entrou ern Portugal ap6s a prova¢o da Real Mesa Censoria. A 
consagra¢o da filosofia newtoniaoa na na¢o !usa ocorreu com a reforma dos Estatutos da Universidade de 
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dos individuos, 0 Estado portugues foi buscar na peninsula italica OS sabios que 

colaborariam de fonna ativa na refonna do ensino superior, assim como por todo o seu 

imperio ultrarnarino, e particularmente na America Portuguesa, como o caso de Manuel 

Ferreira da Cfunara Bitencourt e Sa e Jose Bonifacio de Andrada e Silva, que estudaram em 

Coimbra e depois ocuparam importantes cargos estatais na vida administrativa portuguesa. 

Dentro deste processo de renova9ao cultural-cienti:fica e de fonna9ao de urna " elite 

da ciencia ", ganhou destaque tambem a cria9ao das Escolas Especializadas por Pombal: o 

Real Colegio dos Nobres e a Aula do Comercio. Esta ultima foi criada pela Junta do 

Comercio, nos termos do capitulo XVI de seus estatutos, sendo organizada efetivamente em 

1759, destinando-se a oferecer a juventude a possibilidade de urna prepara9ao adequada em 

praticas contabeis e mercantis; alem do ensino de caligrafia. Tinha urn carater 

eminentemente pratico, de acordo com o pensarnento dominante no seio da pequena 

burguesia mercantil. Era urna escola profissional e correspondia aquele tipo de pensarnento. 

0 Real Colegio dos Nobres foi criado pela Carta Regia de 07/0311761, mas s6 foi 

aberto solenemente em mar9o de 1766. Tinha o ocyetivo de proporcionar aos fillios da 

nobreza as habilidades profissionais necessarias para o governo ou para o servi9o militar. 

No curso, estudariam as linguas latina e grega, ret6rica, poetica, 16gica e hist6ria, alem do 

frances, ingles e italiano; as ciencias matematicas, como a aritmetica, geometria, 

trigonometria, algebra, geometria, analitica, analise e ca!culo integral; as ciencias fisicas, 

como 6tica, di6ptrica, cat6ptrica, astronomia; alem de geografia, nautico, arquitetura militar 

e civil, desenho e fisica. 0 Colegio dos Nobres foi a primeira escola portuguesa na qual a 

fisica experimental foi introduzida no seu curriculo, sendo responsavel pela aulas o 

professor italiano Giovanni Antonio dalla Bella. Ele tambem foi incumbido de comprar 

todo o equipamento do Gabinete de Fisica Experimental do Colegio dos Nobres, que veio 

sobretudo da Inglaterra, tendo no total 562 pe9as, transformando-o no mais completo que 

existia em toda a Europa. 19 

0 desenvolvimento da hist6ria natural nao ocorreu em Portugal apenas na 

Universidade de Coimbra. Houve outros espa9os responsaveis pela difusao das luzes na 

Coimbra no anode 1772. Ver: Carvalho ( 1991 ). 
19 Sobre o Colegio dos Nobres ver: Carvalho ( 1959 ). Em novembro de 1772 foi abolido o ensino cientifico 
no Colegio ficando apenas a funcionar nele a parte literaria. Todo o material do Gabioete de Fisica 
Experimental foi transportado para a Universidade de Coimbra, onde o professor Dalla Bella passou a exercer 
oensino. 
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sociedade portuguesa. Como exemplo, no caso da fisica experimental, ocorriam na Casa do 

Oratorio de Lisboa, as Conferencias de Fisica Experimental, que tiveram inicio por volta de 

1752, destacando-se o padre Joao Batista. Por sua vez, no Palacio da Ajuda, havia urn 

Gabinete de Fisica experimental para uso exclusivo da familia real.20 No mesmo local, 

foram criados o Jardim Botfullco das Reais Quintas do Payo de Nossa Senhora da Ajuda, 

onde se efetuou experiencias sobre culturas de plantas da quais se pudessem vir a retirar 

beneficios economicos, e o Real Gabinete de Hist6ria Natural da Ajuda ou Real Museu, 

onde se reuniu urn notavel acervo de exemplares de animais, vegetais e de minerais. ( 

Carvalho, 1987 & Janeira, 1999: 61-65 ). Todos esses espayos quer fossem estatais ou 

privados contribuiam para o processo de renova~j:iio cultural e cientifica da sociedade 

portuguesa 

I.2.3- 0 Periodo Mariano e Joanino 

Com a morte de D. Jose, em 24 de fevereiro de 1777, e a queda consequente do seu 

ministro Pombal, assumiu o trono portugues D. Maria I, dando inicio ao que se 

convencionou chamar de" viradeira ".Esse periodo Ionge deter marcado uma ruptura com 

o momento anterior, ou seja, ter colocado abaixo qualquer tentativa de sobrevivencia do 

legado pombalino em pro! das novas elites que se reconstituiam, caracterizou-se pelo 

refor9o das praticas ilustradas de carater pragmiitico-cientifico. Sobre o periodo que se 

estende do final do govemo josefino ao inicio do reinado mariano, o historiador Fernando 

Novais comentou: 

0 periodo que se segue ao ' consu/ado 'pombalino aparece-nos multo 

mats como seu desdobramento que sua negarao. Da fase autoritaria 

da criari:io dos pre-requisitos ou melhor dos condtroes dos reformas, 

passa-se, a partir de 1777, para uma etapa de maiores aberturas para 
o pensamento ilustrado, mas isso era urn desdobramento do processo 

de reformas. De urn /ado, o esforro de recuperar,:i:io econ6mica 

empreendido pelo marques de Pombal comer,:ava a dar os seus frutos: 

doutro /ado, com a independencia dos Estados Unidos e a abertura da 

era dos revolur,:aes, os mecanismos de crise gera/ do sistema 

comeravam a vir ii tona. As mudanras se impunham, nas a/ternativas 

de reformas ou revoluri:io. Neste sentido, a chamada ' viradeira 'tern 

muito reduzida sua importdncia efetiva; houve sim uma viragem 

20 
Sobre o desenvolvimento da fisica experimental em Portugal no secnlo XVIII ver: Carvalho ( 1982 ). 
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sign!ficativa, mas no sentido de uma maior integrariio nas linhas do 

reformismo ilustrado. ( Novais, 1995: 224 ) 

Francisco Falcon argumentou que o periodo do governo de D. Maria I reforvou a 

corrente cientificista e pragrruitica da Ilustravao, so bretudo por meio da Academia Real das 

Ciencias de Lisboa. No governo mariano, 

Suas principais linhas de pensamento e ariio configuram uma politica 
colonial que, embora Josse aimia mercantilista, assimilava os 
elementos novas do pensamento da epoca, sobretudo 0 incentivo a 
produriio, inclusive no colonia, sem abrir miio evidentemente do 

patrimonio e do 'exclusivo '. ( Falcon, 1989: 80 ) 

0 periodo da " viradeira " sera compreendido como a expressao do processo de 

burocratizavao do Estado. 21 Ao partilharrnos essa forma de compreender o periodo p6s

pombalino, buscamos nos afastar de uma perspectiva historiografica que ora via o periodo 

da " viradeira " como uma ruptura terminante e incontestiivel com o passado pombalino, 

ora via como uma mera continuidade de urn periodo ao outro. Seguindo a argumentavao do 

historiador Oswaldo Munteal, a " viradeira " para a historiografia portuguesa e brasileira de 

uma maneira geral, significa 

revanche, ruptura, retomada, continuidade sob novas bases, 
movimento superficial, corte, morte ou " Reino Cadaveroso " e 
reformismo. ( ... ) 0 uso indiscriminado da palavra " viradeira "foi 
capaz de encapsular a historiografia luso-brasileira por muitas 
decadas, no crenra da ruptura definitiva e insofismavel com o passado 
pombalino ou no simples transmissiio do poder de um rei para a sua 
filha ( Dom Jose e Dona Maria I), garantindo assim o equilibria no 
fUturo, em uma especie de sinonimia fticil entre os dois reinodas. 0 
sentido que compreendemos a expressiio remete ao processo de 

burocratizariio do estado. ( Munteal Filho, 1998: 21-22) 

Este momento caracterizou-se, seguindo ainda o historiador Oswaldo Munteal, pela 

preocupavao dos grupos liderados pelos nobres cortesaos Ilustrados, aliados a alguns 

membros oriundos do grupo pombalino, que se articularam no sentido de reaparelhar o 

Estado e permitir urn reinvestimento da exploravao colonial fomentista do ponto de 

21 
Por Estado burocratico sigo a defini('3:o dada por Oswaldo Munteal. Em primeiro Iugar, destaca-se o 

carater compartilhado do poder na epoca da " viradeira ", tra\X) marcante do despotismo ministerial do rein ado 
de D. Maria I e a regencia do Principe D. Joii.o. Em segundo Iugar, o Estado burocratico deve ser 
compreendido como urn processo tendencial a autonomiza('3:o relativarnente aos estarnentos eclesh\sticos e 
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observayiio dos projetos e pianos vislumbrados. A criat;iio de um Estado de novo tipo, ou 

melhor, uma nova forma de dominat;iio estatal, estava baseado nas iniciativas pragm:iticas e 

cientificistas, que acabaram por conferir uma nova conformat;iio po litica e mental a vida 

intelectualluso-brasileira nas duas Ultimas decadas do seculo XVIII. 

0 absolutismo Ilustrado portugues do periodo do reinado de D. Maria e da regencia 

do principe Dom Joiio mostrou que era capaz de criar formas especificas de ordenamento 

do mundo natural das colonias, como uma fort;a econornica remobilizadora do Imperio 

Colonial. Das " produt;oes naturais da colonia " viria a fonte capaz de contribuir para a 

retirada do Reino portugues do estado de defasagem econornica e cientifico-cultural em 

relat;iio aos paises alem-pirineus. 

Para atender as demandas reforrnistas de novo tipo, encarninhadas pelo poder regio, 

era necessario a atuat;iio de um grupo de intelectuais que servisse de iincora a tais 

demandas. 0 centro aglutinador do novo ideario reforrnista foi a Academia Real das 

Ciencia de Lisboa, locus do debate cientifico e da gestiio da politica colonial voltada para a 

explora9iio do mundo natural. A Academia vinha substituir a Universidade de Coimbra 

como o centro do debate intelectual, assim como o mundo da politica de Queluz, espayo das 

tens5es das intrigas dinasticas entre os absolutistas e de onde partiam as ordens regias para 

todo o Imperio colonial portugues, substituia a " utopia pombalina da reconstrut;iio de 

Nossa Senhora da Ajuda ". ( Munteal Filho, 1998: 24) 

Para a Universidade de Coimbra, a politica Ilustrada do governo mariano consistiu 

na cria9iio de novas cadeiras. Na Faculdade de Filosofia, por Ordem Regia de 24/01/1791, 

ocorreram as seguintes alterat;oes: a cadeira de Filosofia Racional foi transferida para o 

Colegio das Artes; em seu Iugar, foi criada a cadeira de Botiinica e Agricultura, sendo 

responsavel o Dr. Felix de Avelar Brotero. Em Iugar da cadeira de Hist6ria Natural foi 

criada a de Zoologia e Mineralogia, sendo o responsavel o Dr. Francisco Antonio Ribeiro 

de Paiva. Manteve-se a de Fisica ( Pro£ Dr. Antonio Botelho de Lacerda Lobo ) e a de 

Quimica ( Pro£ Dr. Thome Rodrigues Sobral ). 

No anode 1801, houve urn novo rearranjo nas cadeiras da Faculdade de Filosofia. 

Essa modifica9iio ocorria com o sentido de implementar o ensino exigido pela revolut;iio 

industrial, enfatizando as explorat;oes do foro mineiro, um vez que os recursos mineiros 

nobiliarquicos no contexto da secularizal'fio geral da sociedade. Ver: Munteal Filbo ( 1998: 21 ). 
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passam a ser vistos pelos industriais como importantes fontes de desenvolvimento 

industrial. (Ferreira, 1998: 51) Criou-se a cadeira de Metalurgia, sendo por ela responsavel 

o Dr. Jose Bonifacio de Andrada e Silva. 

Por sua vez, na Faculdade de Matematica, foi tambem acrescentada urna nova 

cadeira: a de Hidraulica, sendo por ela responsavel o Dr. Manuel Pedro Homem. 

Contudo, o centro de assimilayao das luzes e de sua adapta9ao e irradia9ao a 

sociedade portuguesa no govemo mariano foi a Academia Real das Ciencias de Lisboa. A 

Academia assumiu o papel de centro de difusao de urna cultura llustrada a partir da 

elaborayao de urn profundo inventario do Novo Mundo, ou melhor, a elaborayao de urn 

projeto de confec9ao de urna Hist6ria Natural das colonias, urna vez que o projeto de 

reforrnas pragmatico orientado para a recupera9ao economica do Reino tinha como fonte a 

natureza fisica dos dominios ultramarinos. 
22 

Dai, as infuneras viagens cientificas, dentre as 

quais ganharam destaque as de Alexandre Rodrigues Ferreira, patrocinadas pela Academia 

como objetivo de inventariar todo o territ6rio colonial e metropolitano. 

Neste projeto, os estabelecirnentos cientificos, como o Gabinete de Hist6ria Natural 

da Universidade de Coimbra, juntamente com o Jardim Botanico, assim como o Jardim 

Botfulico da Ajuda e o Gabinete de Hist6ria Natural da Academia Real das Ciencias de 

Lisboa, transformaram-se em espayos que recebiam e aclimatavam as produ9oes naturais 

das colonias ( remessas de animais, vegetais e minerais ), e, tinham a fun9ao de prepara-las 

e analisa-las. Ou seja, esses estabelecirnentos cientificos organizavam e estudavam 

cientificamente as remessas de produtos naturais vindas do mundo colonial. Eles tinham a 

funyao de transformar os estudos e os produtos das viagens dos Ilustrados-naturalistas em 

retomos irnediatos para a Coroa. ( Munteal Filho, 1997: 29 ) 

A coroa portuguesa, no govemo mariano e joanino, intensificou ainda mais a sua 

politica fomentista colonial de incentivo as produy5es naturais da colonia e as pesquisas 

relacionadas as ciencias naturais. Urna das consequencias desta politica fomentista seria a 

resultante inser9ao da colonia na atmosfera da llustrayao. 

43 



1.3- A Ilustra~ao na America Portuguesa 

1.3.1 - Pombal e a Politica de lncentivo ao fomento e ao estudo das " 
Produ~oes Naturais " Coloniais 

A Coroa portuguesa- em pleno seculo das luzes, durante a gestao pombalina-, 

iniciou a sua politica economica fomentista de incentive as produyoes naturais da colonia e 

ao estudo das ciencias naturais. 
23 

Portugal buscou estudar de forma met6dica a natureza 

fisica da sua colonia americana. 0 conhecimento sobre essa natureza foi sensivelmente 

ampliado neste momento. Foram adotadas inlimeras iniciativas para aumentar a 

produtividade agricola e tentou-se estudar a agricultura como ciencia, estimulando-se as 

experiencias de produtos novos para serem aclimatados no espayo colonial. 

Como afirmou Maria Amelia Mascarenhas Dantes, foi nesta segunda metade do 

seculo XVIII que se deu o inicio do processo de institucionalizayiio da atividade cientifica 

na America Portuguesa, ou seja, o processo de construyiio de uma pnl.tica e de urn discurso 

cientifico que requerem urn conjunto de medidas de implantayiio, desenvolvimento e 

consolidayiio das atividades cientificas. ( Dantes, 1988: 266-267 ) Este processo niio se 

restringe meramente as aruilises funcionais das instituiyoes cientificas, mas tambem a todas 

as possibilidades de realizayiio de investigayiio e divulgayiio de investigayoes cientificas. 

Urn museu, uma revista, uma expediyiio de explorayiio, siio da mesma forma espayos 

institucionais, embora apresentem caracteristicas diversas e especificas. Ademais, tambem 

siio constituintes desse processo 

as diferentes concept;:oes cientlfzcas que se forjam nos contextos de 

disputas que se estabe/ecem, os diferentes apoios e rejeit;:oes de grupos 

sociais com seus interesses privados e pllb/icos, e a comunidade 

cientfjica, que os viabiliza, entre outros. ( Lopes, 1999: 217-218 ) 

Seguindo a historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva, o pensamento cientifico na 

America Portuguesa da segunda metade do seculo XVIII apresentou tres caracteristicas 

basicas. A primeira foi o pragmatismo cientifico, caracteristica esta que marca o modemo 

pensamento cientifico, em que a ciencia s6 se justificava na sociedade se tivesse alguma 

22 Ver o terceiro capitulo da Tese de Doutorado de Munteal Filho ( !998 ). 
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aplicayao pnitica. A segunda corresponde ao estatismo da produyao cientifica, na qual o 

Estado era o responsavel pelo planejamento cientifico das atividades a serem realizadas 

pelo territ6rio colonial. A terceira refere-se ao cosmopolitismo, uma vez que o Estado 

portugues cooptava os sabios onde eles se encontravam, pouco importando o seu local de 

nascimento, uma vez que o objetivo central era a investigayao das especies naturais em pro! 

do desenvolvimento do imperio portugues. ( Silva, 1988: 859 ) Dai, portanto, nao ser 

possivel falar ainda neste momento em processo de forrnayao de urn pensamento cientifico 

" brasileiro ", pois os estudiosos nascidos na colonia que desenvolveram e reproduziram os 

conhecimentos cientificos estavam a serviyo da coroa portuguesa e se sentiam suditos 

portugueses. 
24 

Como uma decorrencia da politica economica fomentista portuguesa, foram 

financiadas pela Coroa inl1meras publicayoes cientificas so bre agricultura, viagens 

cientificas
25

, Casa de Hist6ria Natural26
, Sociedades Literarias e Cientificas

27
• Tentou-se 

introduzir e aclimatar novas especies vegetais e animais, com o objetivo de diversificar a 

agricultura. No campo da medicina, destacou-se o trabalho dos cirurgioes, cuja 

competencia ficava restrita as chamadas " doenyas cirUrgicas " ( ferimentos, fraturas, 

opera96es em geral ), e dos boticarios, sendo estes Ultimos os responsaveis pela fabricayao 

dos remedios, baseado no uso da flora brasilica, e da venda dos mesmos em suas boticas, 

locais que se caracterizaram tambem por serem de " sociabilidades e rurnores ". ( Marques, 

1999) 

As bibliotecas dos fil6sofos naturais da colonia ostentavam uma rica coleyao dos 

classicos da Ilustrayao europeia, como a do conego Luis Vieira da Silva. Este possuia obras 

como a Encyclopedie de Diderot e D' Alembert, a Histoire Philosophique et Politique des 

23 
Sobre a politica economica fomentista da Coroa portuguesa ver: Munteal Filho ( 1997: 29 ). 

24 
Assim afirmou D. Rodrigo de Souza Coutinho em sua Memoria sabre o Melhoramento dos Dominios de 

Sua Majestade na America ( 1797 ): " e este inviohivel e sacrossanto principio da Unidade, primeira base da 
Monarquia, que se deve conservar com o maior ciiu:ne, a fim que o portugues, nascido nas Quatro Partes do 

Mundo, se julgue somente Portugues e nao se lembre senao da Gl6ria e Grandeza da Monarquia a que tern a 
fortuna de pertencer ". ver: Neves ( 1985: 81 ). 
25 

Entre as principais viagens cientificas, cito as de Alexandre Rodrigues Ferreira e as do Frei Jose Maria da 
Concei9iio Veloso Sobre as expedi<;iies cientificas ver: Leite (nov. 1994- fev. 1995: 7-19 ). 
26 

A " Casa de Hist6ria Natural " aparece na bibliografia como a antecedente do futuro Museu Real, depois 
Imperiale Nacional, fimdado por D. Joao VI. Ver: Lopes ( 1997 ). 
27 

Entre elas surgiram a Academia Cientifica do Rio de Janeiro e a Sociedade Liteniria do Rio de Janeiro 
ambas com o objetivo de fomentar e difimdir as ciencias naturais no espa90 colonial. Sobre as Academias ver: 
Cavalcante ( 1995 ). 
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Etablissements et du Commerce des Europeens dans les Deux lndes, do Abade Raynal, 

entre outras obras que levaram as autoridades coloniais a falar que ele possuia em sua 

biblioteca " o diabo ", ou seja, as ideias liberals francesas. ( Frieiro, 1981 ) Esse fato mostra 

que mesmo nao possuindo universidades, como mostrou Maria Ligia Prado, havia 

personagens letrados em nossa sociedade que tinham dominio das principais correntes de 

pensamento da epoca, sobretudo as ideias liberais francesas. ( Prado, 1994 ) 

I.3.2- D. Rodrigo de Sousa Coutinho e a nova politica colonial 

0 reinado de D. Maria I, sobretudo quando se tomou seu Ministro da Marinha e do 

Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho, caracterizou-se pelo fortalecimento da corrente 

cientificista e pragmlitica da Ilustrayao, centralizada em grande parte, pela Academia Real 

das Ciencias de Lisboa, criada em 1779. Neste espayo, infuneros Ilustrados portugueses 

naturais da America Portuguesa publicaram os seus artigos cientificos, mostrando assim as 

suas reflexoes sobre a natureza e os produtos coloniais. 

D. Rodrigo deu urn grande estimulo a agricuhura na colonia, iniciando urna politica 

de renovayao agricola e da introduyao de novas tecnicas rurais na America portuguesa. Ao 

seu redor, passou a gravitar urna equipe de bachareis e fi16sofos Ilustrados em funyao de tal 

politica, constituindo o grupo que Keneth Maxwell denominou de" gerayao da decada de 

1790 ". ( Maxwell, 1999: 157-207 ) D. Rodrigo acreditava que as rendas vindas da 

agricultura seriam bern maiores do que as das" artes e manufaturas ". Entao, propunha que 

fossem incentivadas a explorayao das minas, rnatas e arvoredos para a fabricayiio de 

madeiras de construyao, do cafe, do anil, entre outros, e as novas culturas da noz moscada, 

do cravo da india, entre outros. Assim, dizia o ministro: 

Animar as culturas existentes e naturalizar no Brasil todos os produtos 

que se extraem de outros paises. deve ser outro projeto do Legislador 

politico. unindo-lhe tambem o cuidado de segurar-lhes com a mats 

extenso navega(:iio o seu comercio na Europa, por meio do Metr6pole 

e. nas outras partes do mundo, por meio de outros dominios que a 

nossa Real Coroa possui. Niio seria contrilrio ao sistema de provincias 
com que luminosamente se consideram os dominios ultramarinos, o 

permitir que neles se estabelecessem mamifaturas, mas a agricultura 

deve aindo por muitos seculos ser-lhes mais proveitosa do que as 

artes, que devem animar-se na metr6pole para segurar e estreitar o 
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comum nexo, jti que a estreiteza do terreno /he nega as vantagens de 

uma extensa agricultura. 
Que artes pode o Brasil desejar par muitos seculos, quando as suas 

minas de ouro, diamantes, etc., as suas matas e arvoredos para 
madeiras de constrw;tio, as culturas j a existentes e que muito podem 

aperj'ei9oar-se, quais o apicar, o cafe, o indigo, o arroz, o linho

cdnhamo, as carnes salgadas etc, e as novas culturas do cane/a, do 

noz moscada, da tirvore do ptio, etc. /he prometem juntamente com a 

extenslio da sua navega9ii0 uma renda muito superior ao que jamais 

podiam esperar das manufaturas e artes, que muito mais em conta par 

uma politico hem entendida podem tirar da metr6pole? Assim uti/ e 

sabiamente se combinam as interesses do imperio, e o que ii primeira 

vista pareceria sacrificio vern, nfio s6 a ser uma reciproca vantagem, 

mas o que menos parecia ganhar e o que disso mesmo tira o maior 

proveito. ( Mendonr;a, 1958: 284- grifos nossos) 

Durante o seu ministerio, infuneros trabalhos28 de ciencias naturais, tradur;oes ou 

originais, foram publicados na Casa Literaria do Arco do Cego, em Lisboa, e enviados a 

colonia. Neste espar;o, sob a direr;ao do Frei Jose Maria da Conceir;ao Veloso, muitos 

estudantes naturais da America Portuguesa recem chegados a Coimbra, estiveram ocupados 

na tradur;ao de estudos sobre a agricultura, maquirnirias, artes e ciencias. Em 1796, foram 

criados o Seminfuio de Olinda, que foi dirigido pelo Bispo Azeredo Coutinho, e o primeiro 

jardim botamco29 do Brasil ( 04/11/1796 ), sob as ordens de D. Maria I, no Para, 

contribuindo assim para enriquecer a cultura e a ciencia no espa<;o co Ionia!. 

Os jardins botamcos tiveram urn grande destaque na politica economica agricola 

empreendida pela coroa, politica esta que visava estabelecer uma agricultura exotica, que 

se caracterizaria pela produr;ao de produtos vindos do Oriente. Os hortos seriam os espar;os 

responsaveis por urna pnitica cientifica de aclimatar;ao e classifica<;ao de especies que 

deveriam difundir as especiarias na agricultura do pais. Ao mesmo tempo, esta pratica 

instituida nos jardins implicou num processo de relar;ao de trocas de especies entre o Brasil 

e infuneros paises do mundo, que foram realizadas por meio dos governos e das instituir;oes 

cientificas. 30 

28 Entre os "brasileiros " que tivetam suas mem6rias ou tradu.,OOs publicadas encontram-se Carlos Ribeiro de 
Andrada, que traduziu do ingles " Consideta.,OOS Candidas e Imparciais Sobre a Natureza do Comercio do 
A9ucar "; Jose Gregorio Navarro publicou" Discurso Sobre o Arado, Fomalhas e Conserva¢o das Matas", 
entre outros. 
29 Sobre a rela¢o da politica fomentista portuguesa e a cria¢o de hortos botiinicos na colonia ver o trabalho 
de: Jobim ( 1984: 1-16 ); Segawa ( 1996 ). 
30 Vet Jobim. ( 1984 ). 
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Ao ser criado o horto botfurico do Pan!, a carta regia ordenava ao irmao de D. 

Rodrigo, capitiio-geral do Para, D. Francisco de Sousa Coutinho, que organizasse o horto 

publico Sao Jose, em Belem, com o intuito de cultivar especies exoticas. A proximidade 

com a Guiana francesa facilitou o sucesso do empreendimento, uma vez que dali vinham 

diversas especiarias ex6ticas originarias do Oriente. Entre estes produtos, estavam a 

caneleira, os cravos da india, a arvore de piio, as sementes de noz-moscada e pimenta, entre 

outros. 31 Essa mesma politica de aclimat~iio e produyiio de culturas ex6ticas continuaria 

mais tarde com a criayiio do horto botfurico do Rio de Janeiro no periodo de D. Joiio VI. 

No campo da minerayiio, que juntamente com a agricultura constituia-se como uma 

area de preocupayiio das autoridades metropolitanas, toda uma serie de medidas foram 

implementadas com o objetivo de rnodernizar as tecnicas empregadas na extrayiio mineral, 

no aperfeiyoamento da formayiio dos mineiros e, ainda, na necessidade de alguem que os 

instruisse e orientasse os trabalhos. Foram traduzidos e impressos tratados de minerayiio 

para que melhor pudessem instruir os mineiros, assim como foram enviados inlimeros 

naturalistas para os " sertoes " ( interior ) de diversas regioes coloniais, com o intuito de 

observar as produy5es minerais ali existentes. ( Figueiroa, 1997: 39-40) 

Por exemplo, logo que regressou da metr6pole, o estudioso Manuel Arruda da 

Camara, no ano de 1794, encontrava-se pelos " sertoes de Pernambuco e Piaui " fuzendo 

observay{ies sobre as especies vegetais e mineral6gicas da regiiio. Nesta primeira viagem ao 

interior de Pernambuco e Piaui, Manuel observou as minas que existiam no local, 

salientando as de pedra-ume, nitro, sal gema, ferro, pedra calcarias, etc., como tambem as 

especies vegetais existentes, entre as quais a Corypha Umbraculifera e a Chapitalia Pekiy. 

Em 1797, ele foi nomeado naturalista a serviyo da Coroa portuguesa por D. Rodrigo de 

Souza Coutinho para indagar sobre a existencia de " nitreiras naturais e mais minas na 

Capitania de Pernambuco, Rio de Sao Francisco e Jacobina", recebendo uma "pensiio de 

quatrocentos mil reis por ano e duzentos mil reis de ajuda de custo ". Contudo, essa 

comissao foi bastante retardada em funyiio das enormes distancias entre os locais que ele 

deveria investigar e da falta de uma boa infra-estrutura para que a expediyiio pudesse ser 

realizada, bern como de continuadas " febre intermitentes " que atingiram o nosso 

31 Sobre a tentativa de se aclimatar as plantas do Oriente na colonia ver: Almeida ( 1976: 395-408 ). 
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cientista. 32 

Outro estudioso das minas que se destacou no periodo foi Jose Vieira Couto ( 1752-

1827 ). Este homem de ciencia Ilustrado pesquisou as minas das regioes da Capitania de 

Minas Gerais durante o periodo de 1798 a 1805. Em fun<;:ao de tais pesquisas, escreveu 

diversas rnem6rias cientificas no campo da geologia e da mineralogia, destacando as 

reflexoes sobre as " nitreiras naturais e artificiais do monte Rorigo na Capitania de Minas 

Gerais ( 1803 ) " e sobre as " minas de cobalto " da Capitania. A sua pratica cientifica, no 

campo especifico da Mineralogia e da Geologia, tinha como preocupayao central a ida ao 

campo, a observayao, a coleta de rnateriais, a descri<;:ao minuciosa, a indica<;:ao de forrnas 

para o seu aproveitamento, atuando assim conforme urn tipico homem de ciencia da 

Ilustra<;:ao. ( Silva, 1999 ) 

D. Rodrigo teve como grandes aliados os governadores das diversas capitanias para 

a distribui<;:ao dos Jivros tecnico-cientificos impresses em Lisboa e destinados ao 

desenvolvimento da agricultura e das manufaturas agricolas, assirn como da minerayao ou 

da coleta de ervas medicinais. A divulga<;:ao de tais textos era importante porque assim os 

habitantes das suas respectivas capitanias poderiam adquirir as " luzes " que conduziriam 

ao adiantamento da culturas agricolas. Entre esses livros destacam-se aqueles produzidos 

por Freio V eloso, como por exemplo o Fazendeiro do Brasil ( 1798 ). 

Tiveram tambem destaque nesse mornento os Ilustrados portugueses naturais da 

America Portuguesa que com a criayao da Academia Real das Ciencias de Lisboa 

tornaram-se s6cios correspondentes da respectiva institui<;:ao. Esses estudiosos, sobretudo 

medicos e naturalistas, elaboraram diversas Mem6rias cientificas sobre as mais variadas 

produi(Oes naturais coloniais, contribuindo para que os temas brasileiros estivessem em 

pauta nas sessoes acadernicas. 33 Entre estes estudos destaco o de Jose Henrique Ferreira 

intitulado Memoria sabre a Guaxima ( 1789 ). 

Como nao havia universidades no espayo colonial, os naturais da colonia americana 

eram obrigados a ir realizar os seus cursos superiores na Europa, sobretudo em Coirnbra e 

Montpellier. Ap6s a reforrna realizada por Pombal na Universidade conimbricense, reforrna 

32 
Manuel Arruda da Camara - obras reunidas. Obra coligida e com estudo biogratico de Jose Antonio 

Gonsalves de Mello. Recife: Funda~o de Cultura Cidade do Recife, 1982. 
33 0 nllmero de s6cios correspondentes naturals da America Portuguesa totalizava 14, desigualmente 
distribuidos pelo territ6rio brasileiro: 7 no Rio de Janeiro, 3 na Bahia, e I em cada uma das seguintes 
capitanias: Sao Paulo, Mato Grosso, Ceara e Pernambuco. Ver: Silva ( 1999: 33-49 ). 
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esta que procurou formar uma " elite do conhecimento " que estivesse a serviyo do Estado 

portugues, numeroso foi o conjunto de portugueses nascidos na America Portuguesa que Ia 

se formaram, e, por Ia, se rnantiveram por muitos anos. Entre eles, podernos destacar Jose 

Bonifucio de Andrada e Silva, Manuel Ferreira da Camara Bitencourt e Sa, Vicente Coelho 

de Seabra da Silva Teles, entre muitos outros, que ap6s o termino dos seus cursos foram 

cooptados pelo govemo luso para ocuparem cargos estatais importantes. Estes homens de 

ciencia colocaram o seu saber cientifico a serviyo da nal(iio portuguesa, com o intuito de 

contribuir para as reformas que visavam manter a integridade do Imperio lusitano. 

Este era, sem duvida, um processo de renova91io do quadro conceitual que a colonia 

vivia no campo da cultura-cientifica no ambito das ciencias naturals. E claro que ainda niio 

tinhamos cursos superiores nem universidades, a Inquisil(iio colocava obstaculos ao 

progresso das " luzes ", niio tinhamos imprensa, o acesso a cultura e a ciencia era uma 

exclusividade das classes mais abastadas da colonia, aspectos que realmente acabavam por 

colocar empecilhos ao pleno desenvolvimento da cultura e da ciencia. Porem, isso niio 

impede que afumemos que neste momento ja haja plenos indicios de um ambiente de 

renov~ao no ambito cultural e cientifico do espa9o colonial, sobretudo com todas as 

situac;Qes de inoval(i'io que procurarnos apresentar nos paragrafos acirna. 

Este momento tambem e extremamente rico para continuar seguindo uma nova 

leitura historiografica das ciencias no Brasil que vern sendo desenvolvida nos Ultimos anos. 

Isso porque toda uma literatura buscou afirmar que durante o periodo colonial, e ate mesmo 

durante o seculo XIX, niio se produziu ciencia no Brasil. Ou entao, quando se produzia, era 

uma mera c6pia das principals ideias cientificas europeias e a sua aplic~ao imediata na 

sociedade brasileira Toda uma nova gama de trabalhos34 vern tentando refutar essa visiio, e 

buscando afirmar a existencia de uma produl(i'io cientifica no pais, desde o periodo colonial, 

sobretudo no rnomento em que estamos estudando. Ainda que niio tivessernos instituic;Qes 

cientificas, tinhamos praticas cientificas. 35 

Lembrernos que neste momento de final do seculo XVIII comel(aram a aparecer 

movimentos que comel(aram a questionar a ligal(iio da colonia a metr6pole. Eram as ditas " 

inconfidencias ", que ocorreram em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia, 

34 Ver nota 16. 
35 Urn excelente estudo sobre pniticas cientificas na America portuguesa no seculo XVII e o artigo de 
Camenietzki ( 1995 ). 
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representando assim pontos de atritos entre os interesses coloniais e metropolitanos. Era urn 

momento de tensao na sociedade colonial e de redobrada apreensao do govemo portugues , 

uma vez que tais movimentos traziam urn perigoso sentimento de inconformismo, por parte 

dos coloniais, ao sistema ja em crise. Assim, e nesse contexto de crise36 e agitayao social 

que se destacam algumas das iniciativas da Coroa portuguesa, como emblernaticas de urn 

momento de fume determina9ao do govemo portugues em tentar contornar a crise vivida e 

assegurar a permanencia da unidade metr6pole-colonia. 

Por sua vez, na esfera social, os " brancos coloniais " ou mazombos, como eram 

chamados os filhos de portugueses nascidos na colonia, reivindicavam os principais cargos 

da administrayao colonial, que estavam nas maos dos portugueses. 

Se, por urn !ado, toda essa politica economica fomentista de incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas no campo das ciencias naturais acabou por inserir a colonia 

na atmosfera da Ilustrayao; por outro !ado, essa mesrna politica visava urn 

redimensionamento das forrnas de extrayao do " exclusivo colonial ". A coroa portuguesa 

visava expandir as possibilidades de riquezas que a sua colonia americana !he oferecia, 

permitindo assim obter uma maior acumulayao dessas mesmas riquezas, que viriam 

sobretudo da agricultura, e ajudariam na industrializayao de Portugal. ( Dias, 1969: 112 ); ( 

Munteal Filbo & Brilhante, 1995: 108-109 ) Procurava-se aproveitar lucrativamente as 

riquezas oferecidas pela natureza da colonia. Esta natureza era vista como produtora de 

riquezas. Por meio da explorayao da natureza, a Coroa portuguesa visava recuperar a 

economia do reino. 

36 Entendo a palavra crise no sentido exposto pelo historiador Fernando Novaes. A palavra crise e entendida 
como sendo o conjunto de tendencias politicas e econ6micas que forcejavam no sentido de distender ou 
mesmo desatar os la<;:OS de subordina~o que vinculavam as col6nias ultramarinas ils metropoles europeias. 
Ver: Novais ( 1995 ). Assim, nao concordamos com a recente visao de Alexandre Valentim que nega a 
existencia de tal crise. Este autor portugues nega a realidade da alegada crise geral do imperio luso-brasileiro, 
nos anos que antecedem a ruptura do regime de pacto colonial. Segundo o autor, " no Brasil, nao hli qualquer 
indicio de contesta~o generalizada do dominio portugues: as duas lmicas inconfidencias que ganham alguma 
expressao- a de Minas Gerais e a da Bahia- sao a manifusta~o, no primeiro caso, das tensiies especificas de 
uma zona entao marginal do imperio, e, no segundo, de contradiy<ies internas da sociedade colonial. Por seu 
!ado, o poder metropolitano continua a confiar nas formas tradicionais de defesa das col6nias, entregue 
fundamentalmente as for<;as locais. 0 aumento das tens6es vern antes das amea<;as externas, das perturbay<ies 
que sacodem o sistema internacional: e para esse !ado que teremos de olhar, se quisermos compreender os 
problemas que vao conduzir il desagrega~o do imperio, a partir de 1808. "Ao fular da conspira~o de 1801, 
em Pernambuco, a qual se liga ao Are6pago, aponta que esta" nao fora alern do plano da discusslio de ideias, 
das reuni6es secretas, e dificilmente merecem mesmo o nome de conspiray(ies ". ( Valentim, 1993: 77-89 ). 
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1.3.3 - 0 Periodo de D. Joio VI e a acelera~io da vida cultural cientifica 

colonial 

A vinda da Corte no ano de 1808 marcou uma importante mudan~a na vida da 

colonia portuguesa da America. Logo que chegou, D. Joao por Carta Regia de 28 de janeiro 

abriu os portos brasileiros aos navios estrangeiros que estavam em paz com a ~ao !usa. 

Isso permitiu a entrada de produtos de melhor qualidade e rnais baratos. Por sua vez, 

revogou a proibi~ao de manufaturas na America Portuguesa, que datava de 1785. Contudo, 

tal medida nao levou it instala~ao de urn grande nfunero de flibricas no pais. ( Silva, 1999: 

228) 

A fixa~ao da Corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro incentivou ainda mais o 

processo de renov~ao cultural e cientifica por que passava o espa~o colonial.37 Foi 

acelerado o desenvolvimento dos estudos de Hist6ria Natural, mediante o estabelecimento 

da imprensa e, ainda, pela abertura dos portos brasileiros, o que permitiu a presen~a nao 

apenas de comerciantes europeus, mas de varios naturalistas estrangeiros, entre os quais 

podemos citar o ingles John Mawe, o austriaco Johann Emanuel Pohl, Auguste de Saint

Hilaire, Care von Martius, entre outros. ( Domingues: 1995: 44 ) Somado a estes dois 

fatores, devemos acrescentar a propria c~ao de uma maquina administrativa adequada it 

sede da monarquia. 

Maria Beatriz Nizza da Silva ao comentar sobre os estudos relacionados its ciencias 

naturais no Rio de Janeiro no inicio do seculo XIX assinalou a importancia que era dado it 

essa area de estudo pelos homens do govemo ali instalados com a Corte portuguesa, uma 

vezque 

a hist6ria natural era considerada como uma das cienctas mais Uteis iz 

sociedade. na medida em que, denominando, classificando e estudando 

as propriedades de todas as produ9oes naturais, contribuia para a 
fe/icidade do homem, que assim descobrira novas comodidades para a 

vida. (Silva, 1978: 143; Idem. 1995: 13-24 ) 

D. Joao VI incentivou a ~ao de novos jardins botilnicos, nao s6 na sede da corte, 

mas tambem em outras cidades, como Pemarnbuco e Bahia. Foi criado o Museu Real, com 

o objetivo de " propagar os conhecimentos e estudos das Ciencias Naturals no Reino do 

37 
Sobre as atividades cientificas e culturais no periodo de D. Joao VI ver: Oliveira. ( 1998 ). 

52 



Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de observru;ao e exame ", ganhando 

destaque a coles;ao de 3.326 amostras de minerais, possivelmente classi:ficadas por 

Abraham G. Werner. ( Lopes, 2000: 40 ) Criaram-se tambem as Escolas Anatomico, 

Medico e CirUrgica no Rio de Janeiro e na Bahia, as primeiras instituis;oes de ensino 

superior na area medica, uma Biblioteca Publica na Corte e outra na Bahia, o Laborat6rio 

Quimico Pnitico na Corte, o Instituto Academico e a Academia de Belas Artes. Como 

afirmou Fonseca ( 2000: 134 ), foi de suma importancia o papel desempenhado por meio 

destas instituis;oes na promos;ao do desenvolvimento do ambiente cienti:fico. 

Por sua vez, foram tambem criados cursos avulsos, como a cadeira de Ciencias 

Economicas; a cadeira de Teologia, Dogmatica e Moral; a cadeira de Ca!culo Integral, 

Mecfulica e Hidrodinfunica, instalada em Pernambuco; a cadeira de Aritmetica, Geometria, 

Frances e Ingles; urn curso de Agricultura na Bahia; a cadeira de Botfulica e Agricultura; 

cadeira de Quimica instalada na Academia Real Militar. Estes cursos contribuiam para 

ampliar o horizonte da cultura cienti:fica no Brasil. 

Estimulou-se a crias;ao de espayos associativos com o intuito de promover a 

sociabilidade intelectual e a discuss1io e a pesquisa cienti:fica no ambito das ciencia naturais. 

Em 1810, foi criada na Bahia, a Real Sociedade Bahiense dos Homens de Letras, que 

possuiria urn Horto, uma biblioteca, urn jomal cienti:fico, e promoveria aulas de hist6ria 

universal, de hist6ria do Brasil, de ciencias naturals e de linguas. Por sua vez, no ano de 

1816, foi criado o Instituto Academico das Ciencias e das Belas-Artes, que deveria 

promover o ensino das ciencias e be las letras e sua aplicas;ao it industria. E, em 1821, foi 

criada a Academia Flurninense das Ciencias e Artes, que tinha como fun o estudo das 

ciencias, belas-letras, artes, hist6ria do Brasil, e sua estatistica. 

0 estabelecimento da Academia Real dos Guarda-Marinhas, Unica instituis;ao 

academica a ser transferida de Portugal para o Rio de Janeiro, e da Real Academia Militar, 

instituis;oes relacionadas ao ensino militar, tambem contribuiram para enriquecer este 

ambiente de renovas;ao cultural e cienti:fica, uma vez que apresentavam de forma extensa e 

intensivamente em seus curriculos, disciplinas relativas it ciencia. 

Contudo, seria a propria instituis;ao da imprensa que impulsionaria ainda mais a 

divulgas;ao de conhecimentos cienti:ficos, mesmo D. Joao tendo trazido para ca todo o 

aparato inquisitorial que censurava qualquer livro capaz de ameas;ar a religiao, a moral e o 
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poder instituido. ( Algranti, 2000: 84 ) 0 decreto de 13/05/1808 criou a Impressiio Regia, 

ficando responsiive1 pe1a ediyiio dos primeiros livros de Matematica, Ffsica, Quirnica e 

outros utilizados nos cursos superiores criados na epoca. A repercussiio rnais perceptive! da 

introduyiio da irnprensa no Brasil foi a circulayiio de peri6dicos, que contnbuiram na epoca 

para divulgar os assuntos cientificos. Entre eles, citemos 0 Patriota e o /dade d'Ouro no 

Brasil. 

Por exemplo, no jornal 0 Patriota, foram publicadas varias mem6rias dedicadas ao 

estudo da medicina. Entre elas, ganhou destaque as respostas dadas ao questioruirio 

proposto, no ano de 1798, pelo Senado da Ciimara do Rio de Janeiro sobre as condiy5es de 

saude e causa das doen9as na cidade, mas que somente foram publicadas no anode 1813. 

As respostas dadas por tres medicos portugueses exemplificavam o pensamento higienista 

da epoca: era urulnime a suposi9iio de que o clirna quente e Umido do Rio de Janeiro fosse a 

causa irnediata de todas a doenyas endemicas e epidemicas, ademais dos miasmas palustres, 

que alem de causar as charnadas febres intennitentes e renitentes, causavam doenyas de 

pele, do figado e dos pulm5es. Ainda que 0 Patriota niio tratasse exclusivamente de temas 

ligados a area da medicina, podemos afirmar que a publicayiio das respostas do supracitado 

questioruirio marcava o inicio do processo de invenyiio dos problemas medicos-sociais do 

pais, processo este que se concretizaria na decada de trinta, por meio de urna instituiyao 

cientifica: os peri6dicos medicos. 38 

Ganhou destaque tambem a Memoria de autoria do Ilustrado Jose Bonifiicio de 

Andrada e Silva, intitulada Mineralogia, no anode 1813. Nesta, o autor comentou sobre a 

minerayao em Portugal e descreveu as atividades que vinha exercendo na Intendencia Geral 

das Minas e Metals do Reino. 

Todas essas criay5es de D. Joiio VI no espayo colonial, ou seja, cursos, instituiy5es 

de ensino e pesquisa, hortos botfuricos, bibliotecas, laborat6rios, museu, irnprensa, entre 

outros, contribuiram para acelerar ainda mais a inser9iio da colonia na atmosfera da 

Ilustrayiio, consolidar o processo de renovayiio cultural e cientifica e de institucionalizayao 

das ciencias no Brasil. Sem duvida, que as atividades cientificas ficavam restritas sobretudo 

as cidades do Rio de Janeiro e da Bahia, e a sua pnitica ainda ficava limitada as classes 

38 Os tres medicos portugueses foram: Manoel Joaquim Marreiros, Bernardino Antonio Gomes e Antonio 

Joaquim de Medeiros. Sobre os peri6dicos medicos, e sobretudo, sobre as respostas desses medicos ver: 
Ferreira ( 1996 ). 
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dominantes da colonia. Contudo, niio podemos deixar de registrar este periodo como parte 

importante do processo de institucionali.za\)ao da hist6ria das ciencias naturais em nosso 

pais. Talvez possarnos aqui retomar a obra de Jose da Silva Lisboa intitulada Memorias 

dos Beneficios Politicos do Governo de El-Rei Nosso Senhor D. Jotio VI, onde no capitulo 

II, o autor ao relatar a contribui<;ao do monarca para o desenvolvimento das ciencias no 

Brasil por meio de todas as suas realiza<;oes, o qualifi.cou como o " Adorador do ' Deus das 

Ciencias '."39 

Nesse processo de renova<;ao cultural e cientifica da colonia, se destacaram 

inillneros estudiosos das ciencias naturais. Muitos deles foram cooptados pela governo 

portugues para colocar em execu<;ao a politica econornica fomentista da coroa portuguesa. 

Quer no espayo colonial, quer na metr6pole, os Ilustrados portugueses naturais da America 

Portuguesa esfur<;aram-se para mostrar que eram capazes de construir urn conhecimento 

cientifico baseado na observa<;ao e experimenta<;ao e transformil-lo em que algo que 

pudesse ser uti! a sociedade. Muitos chegaram inclusive a ocupar altos cargos publicos na 

esfera adrninistrativa da vida portuguesa, o que nos permite observar o quanto foram 

valorizados pelo governo portugues. 

Entre estes fil6sofos Ilustrados, destacou-se a figura do Ilustrado Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva. Nosso objetivo consiste em relacionar as suas produ<;oes cientificas ao 

clima de opiniao do seculo XVIII como foi de:finido por Becker. Este objetivo nos remete a 

urn conjunto de questoes, como a analise dos temas propostos para as suas mem6rias, quais 

as questoes que atraiam o seu interesse e as respostas que forrnulava, qual o tipo de 

vocabulario que utilizava, a sua concep<;ao de ciencia e de natureza, quais as " utopias " que 

forrnulava, e observaremos se valorizava a razao pragmatica e utilitaria e se empenhava na 

busca da verdade. A hipotese central da disserta<;iio tendo como premissa fundamental o 

fato de que o seu perfil de filosofo natural e homem publico niio podem ser estudados de 

forma separadas, urna vez que, como ja dissemos, se cruzam e entrela<;am, pois esse era o 

perfil que caracterizava o homem da Ilustra<;iio. 

39 Ver o anexo 10 da lese de Oliveira. ( 1998: 339-341 ). 
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Capitulo II 

" Adquirindo os modernos 

conhecimentos cientificos ": 

A Forma~ao e Profissionaliza~ao do 

Filosofo Ilustrado Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva 
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11.1- Jose Bonifacio na Universidade de Coimbra 

Jose Boniiacio de Andrada e Silva nasceu em Santos em 1763. Era filho de D. 

Maria Barbara da Silva e Bonifiicio Jose de Andrada. Seu pai era urn alto funcionario da 

Coroa, embora tambem tivesse outras atividades como o comercio, e possuia a segunda 

maior fortuna de Santos. Tinha outros irmaos, dentre os quais destacaram-se as figuras de 

Martirn Francisco e Antonio Carlos. 

A instrw;:ao prirnaria foi dada pela propria familia, destacando-se nessa tarefa os 

seus tios padres, uma vez que as escolas prirnarias de Santos nao tinham urn ensino de tao 

boa qualidade. Juntamente com os seus dois irmaos supracitados, Jose Bonifacio foi para 

Sao Paulo, com o intuito de receber uma forma!(i'io que extrapolasse aquela recebida no 

ambito fiuniliar. Naquela cidade, frequentou o curso preparat6rio mantido por Frei Manuel 

da Ressurrei!(i'io, o que !be possibilitou os prirneiros contatos com a cultura classica. 

Tambem frequentou aulas de gramatica, ret6rica e filosofia, rnaterias indispensaveis para 

quem pensava ir estudar em Coirnbra ( Souza, 1988 ) 

Em 1780, viajou para Portugal, rnatriculando-se na Universidade de Coirnbra nos 

cursos de Direito Canonico e Filosofia Natural. Naquele espa90, ele e os seus dois irmaos, 

todos membros da elite colonial, juntaram-se as elites cultas da metr6pole que ali 

estudavam, onde juntos leriam as mesmas obras e receberiam a mesrna forma!(i'io. ( Silva, 

1999) 

No momento em que Jose Bonifacio rnatriculou-se na universidade, esta ja havia 

sofrido as transforma9oes resultantes das reformas efetuadas pelo Marques de Pombal. 

Ainda que nao tivesse participado do consulado pomhalino, uma vez que seria ativo no 

govemo rnariano, o todo poderoso ministro de D. Jose I mereceu considera9oes em 

algumas de suas notas. Em uma delas acentuou o carater desp6tico das suas a9oes ao 

afirmar: 

Pombal e um Richelieu em conduta publica e particular. Entrou no 

monop6lio das Companhias- violento e hip6crita- arrogante e muito 

civil - mordente e ctiustico na conversariio - difoso e dogmtitico -
amanda em demasia a vida e o dinheiro - grandes palacios, porem 

sem gosto - detestando todo o estudo dos portugueses em politica -As 

villunias que praticou com o Bispo D. Miguel, quando este morto El 

Rei foi ii Pombal- Aconselhou a D. Jose no tempo da (sic) ariio de 
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prender seu irmfio D. Pedro- Pon!m (sic) porque tinha grande fon;:a 

de carater, e muita (falha do manuscrito ). ( IHGB L. 191 Doc. 
54-55) 

Em outra nota criticou a atitude do Marques em ter atribuido todas as causas dos 

empecilhos que impediam o desenvolvimento da na<;iio portuguesa aos inacianos, niio 

questionando em momento algum a existencia da Inquisi<;iio, pois como argumentou a sua 

existencia !be interessava: 

0 Marques de Pombal atribuia todos os nossos males aos jesuitas e 
nunca bosquejou na Inquisir;iio, porque esta /he convinha, e aqueles 

nao. ( IHGB L. 192 Pasta 35 ) 

Jose Bonifacio ingressou na Faculdade de Filosofia. Ela foi criada no conjunto das 

reformas pombalinas com o objetivo de ensinar as Ciencias Naturais e as Ciencias Fisico

Quimicas, tendo a dura<;iio de quatro anos. Niio havia nenhum curso preparat6rio, e, 

sobressaiam os compendios de Antonio Genovese, Carl von Linne, Muskaembroeck, e a 

Historia Natural de Plinio. Ela estava assim organizada: 

1° ano Filosofia Racional e Moral. Professor: Dr. 

Antonio Soares Barbosa ( Disciplinas: 

Prolegomenos Gerais da Filosofia; Hist6ria 

da Filosofia, L6gica, Metafisica e Moral; 

2° ano Hist6ria Natural. Professor: Dr. Domingos 

V andelli. ( Disciplinas: Zoologia, Botiinica, 

Mineralogia e Historia de Plinio ); 

Geometria, na Faculdade de Matematica. 

3° ano Fisica Experimental. Professor: Dr. G. Dalla 

Bella. ( Disciplinas: Propriedades gerais dos · 

corpos, equihbrio e movimentos, gravidade, 

propriedade dos :fluidos, meteoros, acustica, 

a agua, o fogo, o arco-iris, espe!bos e lentes, 
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magnetos, eletricidade natural e artificial ); 

4° ano QuJmica. Professor: Dr. Domingos Vandelli. 

( Disciplinas: Principios e elementos dos 

corpos, afinidades substiincias salinas, 

acidas, alcalinas, me tali cas e oleosas, 

fermentas:oes, opera<;:oes de analise, 

desti!a<;:oes, dissolus:oes, etc. ) 

Durante o periodo ern que esteve na Universidade, Jose Bonifacio recebeu uma 

arnpla forma<;:ao. Na Faculdade de Direito, cursou as cadeiras de Direito Natural, Historia 

do Direito Civil Romano e Portugues, Elementos de Direito Romano, Elementos de Direito 

Canonico, Direito Civil Patrio e Jurisprudencia. Por sua vez, na Faculdade de Filosofia, 

cursou as cadeiras de Historia Natural, Fisica Experimental, QuJmica T e6rica e Pnitica. E, 

na Faculdade Maternatica, frequentou o curso de Geornetria. 

No periodo ern que estudou ern Coirnbra, ele p6de observar o desleixo corn a 

aplicas:ao das rnedidas reforrnistas ernpreendidas por Pombal Esse fato o levou a escrever 

no ano de 1785, juntarnente corn Francisco de Melo Franco, outro portugues natural do 

Brasil que ali estudava, urn poema satirico intitulado No Reina da Estupidez, onde rnestres 

e cursos receberarn pesadas criticas. 

0 poema escrito deveria " correr as rnaos de todos os que cornpunharn a 

Universidade " corn o intuito de fazer "vera verdade corn os seus proprios vestidos ". ( BN 

Obr. Raras 99C,3,6, n. 3: p. 5 ). A Reforma pornbalina bavia levado a institui<;:ao, no 

campo das ciencia naturais, " mestres dignos de tal nome ". Contudo, eles ficavarn tao " 

subrnergidos pela materialidade dos cornpanheiros, que fazern a rnaior por<;:ao ", que para 

os diferenciar era necessano " ter vista bern perspicaz; tanto reina ainda aqui mesrno a 

Estupidez ". (Idem. Ibidem, 10-11 ) 

Tendo se distanciado de outros paises europeus, a " mole estupidez " veio " na 

Lusitiinia fundar o seu Reino ". ( Idem. Ibidem, 1 ( canto I ) E, esse fato, distanciava a 

na<;:ao !usa daquelas como a Fran<;:a, a Inglaterra, consideradas como os grandes centros de 

irradia<;:ao das " luzes ", e envergonbava ao portugues ser cbamado ele proprio de 

portugues. Isso porque, justificararn, os autores: 
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i: chamar-lhe sem dlivida macaco, 

Somente imitador dos viios caprichos 

Das estranhas nat;:oes, niio das virtudes. 

Sem rebu,o, e chamar-lhe um ignorante, 

Um conjirmado tolo, que niio sabe 

Nem artes, nem ciencia, nem comercio. 

Miserlivel nat;:iio! Que fie/mente 

Os tesouros franqueia aos estrangeiros 

Por chitas, por jive/as, por volantes, 

E por outras imensas ninharias. (Idem. Ibidem, pp 22-23 
(Canto II) 

Uma das maiores criticas que os autores :fizeram no poema centrou-se na ayao da 

Inquisiyao na vida da universidade e da sociedade portuguesa Este Tribunal que 

continuava a existir na sociedade portuguesa, e, particulannente, com as pris5es de lentes 

que liarn obras que espalhavam os ditos " infiunes principios franceses ", fez com que os 

autores pintassem a aparencia da cidade de Coimbra de forma assustadora e macabra: 

( ... ) Da fronteira montanha, que dominam 

do is famosos conventos, se desfruto 

a linda perspectiYa da cidade, 

que tem tanto de bela, quanta e dentro 

Imunda, irregular e mal calt;:ada. 

A terrae pobre, e falta de comercio, 

0 povo habitador e gente infame, 

Avarenta, sem fe, sem probidade, 

Inimiga cruel dos estudantes, 

Mas amiga das suas pobres balsas. 

Aqui de muito esta fondada 

A nobre academia lusitana. 

0 monstro, que e dotado de sem olhos, 

Que ao Ionge avista os mais pequenos vultos 

Que debaixo do teto o mais forrado, nada se passa sem /he ser 

not6rio; 

0 monstro, que por outras tantas bocas, 

Quanta sabe, e niio sabe, pae patente, 

Aqui em altas vozes apregoa, 

Quem vem a estupidez em breve tempo 

Seus dominios cobrar, seu Diadema, 

Armada de terrive/ companhia ... ( Idem. Ibidem, 30-32 ( Canto 
III) 

Uma outra critica feita residia no fato de no periodo da "viradeira" voltar a imperar 

a Ret6rica e o estudo das suas figuras em detrimento das ciencias, sobretudo as ciencias 

naturais. 0 desprezo em relac;:ao as " sublimes ciencias da natureza " ciencias da 
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observas:ao e da experimentas:ao, que foram implantadas pelo "grande ministro Pombal", 

jaziarn perante a " mole estupidez " que reinava sobre a Universidade. 

Quanto aos estudantes de Leis, lembrando que Jose Bonifacio era urn deles, 

observou que o Unico fruto que levavam era a " pedantaria, a vaidade e a indisposis:ao de 

jamais saberem, enfarinhados unicamente em quatro petas de Direito Romano ", nao 

sabendo nem sequer o Direito Patrio, nem o Publico, nem o das Gentes, nem politica nem 

comercio, ou seja, nada que fosse util. 

Fo~ portanto, nesse espas:o institucional, de onde a reforma pombalina nao 

conseguira varrer de uma vez s6 os modelos tradicionais, que Jose Bonifacio recebeu o 

titulo de Bacharel em Filosofia e Leis no dia 16 de julho de 1787, embora seu diploma s6 

llie fosse concedido em julho do ano seguinte. Em funs:ao da sua titulas:ao, optaremos por 

denomina-1o como urn fi16sofo natural. Isso porque a palavra cientista ainda nao havia sido 

usada neste momento, evitando assim os anacronismos hist6ricos. 40 Alem disso, cabe 

registrar que foi como fi16sofo que ele proprio se auto-definiu em uma de suas notas: 

Eu niio sou partidarista da mitosojia ou da teosofia. Sou fi/6sofo, isto 
e, constante indagadar da verdadeira e uti/ sabedaria. Deixo aos 
P/at6nicos ve/hos e novas o seu Autoagathon; e procuro somente 

conhecer os homens, e as coisas pe/o /ado do seu usa pratico para 

de/es adquirir o conhecimento Uti/. ( IHGB L. 192 Pasta 59 ) 

Alem de ter assinalado essas duas caracteristicas que caracterizam o modemo 

pensamento cientifico, o pragrnatismo eo utilitarismo, Jose Bonifacio nao mencionou uma 

terceira atitude que vai estar tambem presente em suas as:oes como estudioso, e que 

complementa aquelas duas citadas, refors:ando assim a modernidade do seu pensamento: a 

atitude de identificar e classificar os elementos do mundo da natureza, sobretudo, os 

minerais, 

Cabe registrar que seguiremos a analise de Ferrone ( 1997 ) sobre o estudioso das 

ciencias do seculo XVIII para analisarrnos a atuayao de Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

Da mesma forma que os estudiosos que viviarn nas sociedades do Ancien Regime, a carreira 

40 
Optei por usar o termo fi/6sofo natural para caracterizar o personagem estudado, uma vez que niio havia 

sido empregado aioda o termo cientista nesta epoca. 0 termo cientista foi usado pela primeira vez em 1833 
quando William Whewell o aplicou em uma reuniiio da Associa¢o Britanica para o Avan\'0 da Ciencia para 
referir-se as pessoas que ali se faziam presentes. Ver: Barnes ( 1987: 8 ). 

61 



de Jose Bonifacio como fil6sofo foi caracterizada por encerrar-se completamente na 

fidelidade a uma especie de dupla identidade. 

Primeiro, observa-se a sua adesao ao modelo do hornem de ciencia organicamente 

ligado ao Estado, que aceitava inteiramente a 16gica e os valores de uma sociedade 

hierarquizada, estabelecida, organizada por ordens, classes, e corpos diferenciados pelas 

dignidades, honras, onipresens;a do privilegio e categorias. 0 Estado atribuia ao estudioso 

das ciencias honras e privilegios, conforrne o costume e a 16gica do Ancien Regime, 

privilegios que iam desde uma isens;ao parcial dos rendimentos a dispensa do servis;o 

militar, a enorrne possibilidade de ser levado a presens;a do re~ ao recebimento de bolsas de 

estudo, participas;ao no cerimonial da corte e nas manifestas;oes publicas. 0 compronrisso 

com o monarca e com o sistema de organizas;ao da vida intelectual assente no patronage 

permitia alias, desenvolver a fimdo as potencialidades do metodo cientifico e aumentar o 

nlirnero dos protagonistas em virtude dos financiamentos, das pens5es, dos privilegios 

alargados pelo soberano. 0 homem de ciencia do seculo XVIII, no contexto do antigo 

regime, era basicamente urn funciomirio do Estado, cujas atividades eram financiadas pelos 

monarcas, revelando assim o pacto tacito como poder. 

Por outro !ado, observa-se na pnitica cientifica do fil6sofo estudado a adesao e 

difusao do enciclopedismo, a ideologia cientifica do progresso, o utilitarismo e o 

pragmatismo, assim como a vontade e o desejo de classificar os elementos do mundo 

natural, tras;os que caracterizam o modemo pensamento cientifico. Ademais registremos o 

fato de ser membro da" Republica das Letras ", com os seus valores cosmopolitas, uma vez 

que participou ativamente de inlimeras sociedades cientificas e publicou os trabalhos de 

suas pesquisas que seguiam o metodo modemo da observas;ao e da experimentas;ao. 

11.2 - A Memoria sobre a Pesca das Baleias ( 1790 ): 0 primeiro artigo 

cientifico de Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

No ano de 1790, Bonifacio publicou a sua primeira memoria cientifica na Academia 

Real das Ciencias de Lisboa intitulada a Memoria sobre a pesca das baleias e extrar;:iio do 

seu azeite. 
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Esta Memoria foi a que Jose Bonifacio apresentou a Academia para ser admitido 

como socio da instituic;ao no anode 1789. As razoes que o 1evaram a estudar a pesca das 

baleias niio foram encontradas ate o momento. A U:nica considerac;ao a ser feita diz respeito 

ao fato de que a Memoria reuniu os conhecimentos teoricos adquiridos por ele no iimbito da 

Cadeira de Historia Natural do curso de Filosofia da Universidade de Coimbra, as suas 

observac;oes sobre a realidade brasileira, colhidas nos vinte anos anteriores a sua partida 

para Coimbra. ( Silva, 1999:78 ) 

Na Memoria, observa-se o teor pragrruitico e utilitarista, caracteristica dos textos dos 

Ilustrados do secu1o XVIII, e, portanto, modemo. Ele iniciou a memoria afirmando a 

importilncia das pescarias e os imensos 1ucros que dela tiravam diversas nac;oes europeias, 

como Rolanda, Franc;a, Inglaterra, entre outras. Logo a seguir, registrou o quanto Portugal 

poderia lucrar com as pescarias, sobretudo do seu litoral e de todo o Imperio colonial, 

ganhando destaque o " Brasil ", que apresentava " pescarias lucrosas ". Assim, seria 

importante a " urna Nac;ao pequena como a nossa, extendida ao Iongo de excelentes costas 

desde Galliza ate ao Guadiana ( ... ) na mellior situac;iio da Europa para urn vasto trafico; e 

ao Ionge com imensas co1onias or Iadas de longas praias e rios fertilissimos ", ( Falcao, I, 

1963: 28-27) fomentar as pescarias, pois delas se tiraria imensas utilidades e rendas. 

Como podemos observar Jose Bonifacio niio via o mundo natural apenas como algo 

que deveria ser cientificarnente estudado. As produc;oes do mundo da natureza, no caso as 

baleias e a sua pesca, tambem eram vistas como fontes capazes de gerar riquezas para a 

na91io portuguesa e, portanto, capazes de contribuir para recuperar a sua economia e 

fomentar a sua industria!iza9ao. Esse ponto expressa a" visiio de mundo "do sub-grupo de 

naturalistas da Academia Real das Ciencias de Lisboa, sub-grupo este que tinha em 

Domenico Vandelli a sua figura principal. Jose Bonifacio compunha os quadros de tal 

conjunto de naturalistas como Ultimo integrante da primeira gera91io da Academia, 

destacando como urn mellior exemplo desta " visiio de mundo " a disserta91io intitulada 

Memoria sobre a necessidade e utilidades do plantio de novos bosques em Portugal, que 

sera analisada mais adiante. 

A mem6ria sobre as baleias tentava alertar as autoridades portuguesas sobre urn dos 

principais problemas que co1ocava em perigo o exclusivo comercial de Portugal sobre as 

suas colonias. 0 perigo estava centrado na amea9a representada pela intensifica91io dos 
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contrabandos nas costas brasileiras. A atividade baleeira era um dos pontos principais deste 

comercio ilegal do ponto de vista metropolitano, sobretudo pelos comerciantes ingleses e 

americanos do norte. ( Novais, Op. Cit.: 183-184 ) 

Bonifucio argumentou que para o aumento e melhorarnento da pesca da baleia era 

necessario o " aguilhao da em~ao e da concorrencia ". Nesta parte, tomando como 

referencia os principios da economia politica liberal, o autor fez uma critica ao monop6lio 

comercial, caracteristico do sistema colonial. A pesca da baleia deveria ficar livre aos 

particulares, cada um tendo o interesse em aperfeis:mi-la e amplia-la, o que a livraria das 

imperfeis:oes em que se encontrava. Por sua vez, a concorrencia abaixaria o pres:o da venda 

do produto. Portanto, na leitura do estudioso, o monop6lio teria funcionado como um 

ernpecilho ao desenvolvimento da pesca da baleia no espayo colonial, sendo extinto 

somente no ano de 1801 por meio do Alvara do Principe Regente de 24 de abril, quando a 

pescaja havia entrado em decadencia. (Ellis, 1958: 71 ) 

A apropriayao dos principios da economia politica liberal, sobretudo aqueles 

presentes na obra A Riqueza das Nar;iJes de Adam Smith, pelos s6cios da Academia Real e 

algo que a historiografia tern buscado apontar. ( Cardoso, 1988; Silva, 1999; Amzalak, 

1941 ) Contudo, Bonifacio nao se limitou apenas a ler a obra de Smith, recorrendo tambem 

a 1eitura de obras de outros autores. Ele escreveu urnas notas sobre economia politica, notas 

essas baseadas nas Rejlexions de L. Economie Politique, por La Cond. Milanois., onde 

aparecem as principais ideias da economia, politica liberal, como a critica ao monop6lio, o 

estimulo a em~ao e a concorrencia, a liberdade de comercio, caracteristicas estas que 

estao presentes na Memoria Sobre a Pesca das Baleias: 

Multiplicar o mimero dos vendedores em todo o genera, quanta e 

possivel; diminuir igualmente o mimero dos compradores, siio os dois 

eixos em que rolam todos as operar;i5es do Economia Politico. 

A lei agrtiria dos Romiios, o ano Jubiltirio dos Judeus, vtirias Leis de 
Licurgo, e outras da Antiguidade tinham por objeto igualar as 

fortunas: mas esta igualdade muita estreita e exata destruiria a 

enw.lat;iio, e daqui resultaria, que niio sendo ninguem mais excitado 

pelo aguilhiio da necessidade tudo cairia em langor. 

Todas as artes no seu exercfcio devem ter uma plena liberdade; 

porque de outra sorte vem a diminuir o numero dos vendedores, e 

levantam logo o pret;o das mercancias, impedem a venda, bridam a 

atividade da indUstria, e vem entiio a diminuir a reprodar;iio anual. 

Sobre as leis proibitivas, ou e/as siio observados, e entiio a cu/tivassem 

se reduz necessariamente a consumat;iio interna, e daqui por medo dos 

vendedores, virti a fazer-se um monop6lio; ou niio siio geralmente 
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observadas, entiio os particulares poderosos fariio urn monop6/io. 0 
necessaria fisico niio pode /altar num Estado livre no comercio, 

porque onde hti concorrencia niio pode haver monopolio. ( IHGB 
L. 191 Doc. 65; folhas 3-4 - grifos nossos ). 

A seguir enumerou os defeitos da pesca da baleia: 1- ausencia de novas ~oes 

nos lugares proprios para tais estabelecimentos ( " Que utilidades se niio tiravam do 

estabelecimento de novas ~es nas entradas e barras dos rios e nas baias, de que 

abunda toda a costa, onde vai ter imensidade de baleias, que podiam ser apanbadas 

facilmente pelo pouco medo, que tern de se chegarem a terra? , ); 2- a pesca das baleias 

apenas nas barras, e niio ao longo da " costa do Brasil, e da America Espanhola para o sui "; 

3- a " perniciosa pratica " de matarem os filhotes das baleias; 4- gastos com as chamadas " 

lanchas de socorro " e pessoal muitas vezes desnecessario. 

A terceira considerac;ao supracitada levou a se considerar Jose Bonifiicio como urn 

pensador que fazia parte de urn conjunto de reflexoes " ecologico politico brasileira ". Ou 

mellior, como urn " conservacionista ". ( Padua, 1989: 17 ) A leitura da memoria niio nos 

leva a interpreta-lo dessa forma, urna vez que o autor defendeu a preservac;ao das produc;oes 

naturais da colonia, no caso as baleias, niio com intuitos ecologicos atuais, " hurnanisticos 

",mas no sentido de que o uso de forma mais racional dos elementos do mundo naturale a 

sua mellior produyiio poderia vir a gerar rendas para o Estado portugues e contribuir para o 

seu processo de industrializayao. A preservac;ao da natureza e defendida levando em 

considerac;ao os interesses pecuniarios da Coroa portuguesa. 

Nesta Memoria, o autor utilizou em diversas partes expressoes na primeira pessoa 

do plural, como" nac;ao pequena como a nossa ","a pesca das baleias que estabelecemos 

os Portugueses no Brasil ". Essa forma de se expressar mostra a posic;ao do autor quanto ao 

seu " sentimento de nacionalidade ", ou seja, e claramente possivel inferir que ele se 

considerava urn portugues. 0 espac;o colonial era visto como urn complemento do espac;o 

territorial da metropole, niio bavendo diferenc;a entre aqueles que nasciam do lado de ca ou 

do lado de la do Atlilntico nas boas familias portuguesas. Todos eram portugueses que 

deveriam empenbar-se em resolver os problemas existentes na sociedade do imenso 

Imperio Ultramarino portugues. 

65 



Nessa Memoria definida como de carater explicitamente economico, Jose Bonifacio 

associou considerac;:iies relativas a historia natural. Ao estudar qualquer especie do mundo 

natural, fosse ela animal, mineral ou vegetal, sempre a descrevia e classi:ficava, 

caracteristica presente em sens estudos cienti:ficos, tipica dos homens de ciencia da 

Ilustrac;:ao. Ao estudar as baleias, ele primeiramente as descreveu, inserindo-as na classe 

dos cetaceos. A seguir, forneceu a classi:ficac;:ao taxion6mica do tipo de baleia que se 

pescava no Brasil, a Balaena physalus de Linneu, justi:ficando tal classi:ficac;:iio pelo futo 

deJa " ter o ventre liso, tres barbatanas, e as maxilas iguais e agudas; sinais que 

caracterizam esta especie ". (Falcao, I, 1963: 32) 

Na segunda sec;:ao da memoria, sobre os erros no fabrico do azeite, Jose Bonifacio 

comentou sobre o futo dos pescadores niio saberem aproveitar o toucinho das baleias, 

extrair o seu azeite e conserva-lo. 

0 metodo mais correto de cortar o toucinho, segundo o autor, era aquele utilizado 

pelos habitantes da cidade de Hamburgo, que valiam-se de uma maquina " mui simples e 

barata " de cortar em pedacinhos uma numerosa porc;:iio de toucinho em uma hora, a mesma 

quantidade que cortariam quinze pretos pelo metodo ordinario. Sugeriu, entao, a 

substituic;:ao do trabalho brac;:al dos negros pelo da maquina, uma vez que esta cortava o 

toucinho mais "delgado e miudo, afora o poupar-se o trabalho dos escravos ". 

Os " hamburgueses ", observou Bonifacio, apos terem cortado o toucinho, tinham a 

pratica de embarrica-lo por urn determinado tempo ate que o azeite fosse solto por meio do 

calor da fennentayao, e s6 entao fregiam, observando que esta precedente preparac;:ao lhes 

trazia " 20 por 100 de proveito ". De acordo com o filosofo, raziies quimicas justi:ficavam 

esse proveito. 0 azeite extraido como preparo da fennentayao niio ficava tao " aceado e 

cheiroso ", como o fresco, em func;:ao da 

desenvolu9fto do acido adiposo au sebaceo, e precipita9fto da 
mucilagem animal, que originam rancidez; pois que a gordura da 

baleia, confonne as analises quirnicas, e uma especie de oleo gordo 
animal, concreto por um acido particular, o qual se volatiliza em gran 
de calor superior a agua afervente; e s6 entiio principia a queirnar-se: e 
que seja um oleo gordo 0 mostram OS acidos minerais, e OS alcales com 

ela combinados, os quais se hiio da mesma maneira, que com os oleos 
gordos vegetais. Mas como niio seja preciso para as usos ordinarios 

do azeite tanto aceio, ( ... ) clara esta, que o modo estrangeiro, ajora 
outros motivos, s6 pelo maior lucro resultante deve ser preferido ao 

nosso. Demais nem. parse o toucinho fregir fresco no Brasil, vern dai 

66 



maior limpeza e pelj'ei9iio: tale o seu pessimo fabrico! ( Falcao, I, 
1963: 40 - grifos nossos ) 

A rna constru<;ao das fornalhas foi outro ponto assinalado nos erros da fabrica<;ao do 

azeite. As fornalhas erarn construidas por " qualquer estupido pedreiro ", mas requeriarn 

inlimeros conhecirnentos fisicos. Citou como exemplo o caso de Santa Catarina, onde se 

encontrava a maior arrna<;lio do Brasil. existindo 20 caldeiras com as suas respectivas 

fornalhas. Contudo, se os construtores soubessem alguma coisa da " fisica e quirnica do 

fogo ", todas elas estariarn reduzidas a cinco. 

Ao cornentar sobre a teoria do fogo, afirmou que fogo, luz, cal6rico e flogisto 
41 

erarn em si uma e mesma substancia, mas diversarnente modificada e projetada. 

Considerando entao que o fogo ou o cal6rico tinha for<;a de destruir a agrega<;ao dos corpos, 

e fundi-los quando fossem fusiveis, como de algum modo era o toucinho das baleias, ficava 

manifesto que, " muita da economia de bern fregir o toucinho consiste em saber, pela boa e 

adequada constru<;ao das fornalhas, aproveitar devidamente o fogo, aumentando-lhe a 

atividade ". ( F alclio, I, 1963: 41 ) 

Ao afirrnar que o fogo, luz, cal6rico e flogistico erarn em si uma e mesma 

substancia, Jose Bonifacio inseriu uma nota de pe de pagina fazendo referencia a dois 

autores irnportantes da epoca: Antoine Fourcroy e Vicente Seabra Telles. 0 primeiro teve 

uma participayao ativa na ' revolu<;ao ' quirnica liderada por Antoine Laurent Lavoisier ( 

1751-1794 ). 0 segundo foi urn estudioso que ajudou a propagar pelo Imperio colonial 

portugues as novas ideias colocadas pelo grupo de Lavoisier, sobretudo a critica a teoria do 

flogistico. Em 1788, esse autor publicou uma Dissertm;iio Sabre o Calor, estudo dedicado 

ao amigo Jose Bonifacio de Andrada e Silva, onde prop&s explicar o conceito de cal6rico, 

substancia do calor ou materia do fogo, que se insinuava entre as moleculas duma 

substancia e !he conferia a sua expansibilidade, 42 e combateu a teoria stahliana do 

flogistico. ( Filgueiras, 1985: 264) 

41 A teoria do flogisto deveu-se, priocipalmente, a Georg Ernst Stahl ( 1660-1734 ). 0 flogisto era o priocipio 
do fogo responsavel pelas combustiies que explicaria pela sua libertayao os fenomenos de calor e de luz 
produzidos por ocasiiio de urn combustiio, bern como bern como as transforma<;Oes da cal em metal e do metal 
em cal. E iovisivel, escondido, impossivel de isolar porque esta combioado. Ver: Bensaude-Viocent & 

Stengers. ( 1996 ). 
42 0 cal6rico fomeceu uma peya mestra na batalba contra o flogisto porque permitiu a Lavoisier explicar a 
produyao de calor ou de luz na combustiio: a uniiio com o oxigenio liberta o cal6rico que !be estava unido no 
estado aeriform e. Bensaude-Viocent & Isabelle Stengers. ( 1996, 127 ). 
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Ainda que Seabra Telles tenha feito em sua obra criticas a teoria de Stahl, o seu 

pensamento e obra deve ser interpretado como urn representante do compromisso entre a ' 

velha ' e a ' nova ' quimica. Ferraz ( 1997: 154-159 ) mostrou como esse autor estava 

baseado nas ideias de Pierre Joseph-Macquer ( 1718-1784 ), sobretudo o que Seabra 

chamou em uma de suas obras de" teoria media", e, na sua afirrna9iio de que" o fogo ou 

phlogisto dos quimicos, era a mesma 1uz livre, ou combinada ", afirrnayiio baseada em 

Macquer. Seabra mesclou as ideias de Macquer com as de Lavoisier, ao afirrnar que a " 

substiincia ignea " que se manifestava na forma de calor tambem se manifestava na forma 

de luz. Ferraz registrou ainda que a distiincia da quimica de Seabra para a de Lavoisier 

ainda ficava patente na manutenyiio do principio dos quatro elementos ( ar, agua, terra e 

fogo ) que o ' revolucionario ' substituiu pelo terrno " elemento ". Registrernos tambem o 

fato do quimico portugues seguir na integra as ideias de Fourcroy, por meio da obra 

Elemens d'histoire naturelle et de chimie ( 1791 ). 

Jose Bonifacio seguiu assim as ideias de Seabra e Fourcroy em sua Memoria. Alem 

disso, ele mesclou, nessa Mem6ria, a nomenclatura proposta em 1787 por Lavoisier, como 

oxigeuio ou base do ar puro vital , e, a antiga, uma vez que diz gas iriflamavel em vez de 

gas hidrogenio, como tambem usa o terrno gas dejlogisticado em vez de oxigenio. Essa 

junyiio de nomenclaturas antigas e modernas mostra o quanto o autor estava inserido no 

debate cientifico da epoca, num momento em que a" nova " nomenclatura de Lavoisier 

ainda niio estava totalmente consolidada. 

Dando continuidade a analise da Mem6ria, Jose Bonifiicio considerou que a fisica 

do fogo ensinava os meios considerados aptos ao fim supracitado ( " a boa e adequada 

constru9iio das fornalhas " ). Ele indicou o melhor metodo para a construyiio das fornalhas, 

o que fucilitaria uma melhor produyiio do azeite, evitando assirn os gastos " superfluos " 

com as lenhas, importante fonte de combustive! para o fimcionamento das fornalhas, e que 

o azeite fosse queirnado tornando-se " empireumatico e com fedor ", e, acrescentava: 

0 azeite queimado decompoe-se; onde a quantidade se minora na 
fartura, e depois as borras crescem, e se aumentam cada vez mais nos 

tanques e pipas: crescendo a proport;fio sua composir;fio, fedor, e mti 
cor, ainda depois de extraido; pais que quando queimamos o azeite, a 
base carbonticea. na linguagem dos Pneumtiticos, unindo-se ao 
oxigenio, ou base do ar puro vital, forma o gtis mefitico [ atual gtis 
carbOnico ], que se solta junta com o gtis infiamtivel; e o resto do 
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carvfio do azeite, e das partes jibrosas do toucinho precipita-se nas 
borras: 0 acido adiposo ou sebaceo, separando-se pela combustiio, e 
decomposi9iio, da origem a rancidez do azeite. E tudo isto junto 
diminui-lhe a quantidade, e o toma negro, empireumatico, e ra~oso: 
e demais tambem a mucilagem animal, que se precipita pelo fregir, 
concorre da sua parte para haver dentro da azeite continua 

jermenta9iio, e crescimento das rancidez, e espessura. ( Falcao, I, 
1963: 42-43) 

Foram apontados tambem graves erros nas frigideiras ou caldeiras, que devido a sua 

multiplicidade e ao seu forrnato pequeno, provocava " grande consumo de lenhas ", fonte 

de combustive! para o funcionamento das frigideiras, e o " serviyo superfluo dos pretos ". 

Ademais, foi considerado por Bonifacio como mais grave, o fato de " servir de grande 

prejuizo ao azeite, o qual assim mais facilmente se queima ". ( Falcao, I, 1963: 44 ) Isso 

tudo ac.abava por concorrer para o " azeite se deteriorar na qualidade, e minorar na 

quantidade ", ( Idem Ibidem, p. 45 ) 

Na passagem do azeite dos tanques para as pipas, infuneros erros ta.mbem se 

cometiam. 0 azeite nao era coado por peneiras bern tapadas, o que perrnitia a passagem das 

" borras e fezes ". Era, entao, necessario a constru9ao de dois tanques para que neles se 

precipitassem as borras, e purifica-se o azeite, " perdendo o acido solto, e a mucilagem 

animal, que o danificam ". ( Idem. Ibidem, p. 46 ) 

Portanto, bavia uma nitida preocuprurao de Jose Bonifacio com urn planejarnento 

mais racional do processo de fabricayao do azeite, que passava por uma boa e adequada 

construyao das fornalhas, como tambem outras melhorias ao Iongo do dito processo, com o 

intuito de assim poder adquirir uma melhor qualidade e melhor comercializayao. 

Bonifiicio tambem alertou que no Brasil, o azeite era deixado por muito tempo em 

tanques quentes e pouco limpos, onde se decompunba. Isso acabava por provocar as " 

borras e a rancidez ", assim como o aumento grande de espessura que adquiria o azeite, 

absorvendo do ar puro vital, ou gas dejlogisticado ( oxigenio ), que reduzia os oleos gordos 

a consistencia de cera, opinilio baseada nas experiencias de La Metherie e Mr. Bertholet ( 

Claude-Louis Bertholet- 1748-1822 ). Segundo ele, 

Experimentei com urn pouco de azeite de peixe, que tendo-a em urn 
vaso destapado por mais de oito meses, no jim deles estava quase na 
consistencia de resina, e o empireuma se havia feito insupartdvel. 
Onde facilmente se entendem os danos que recebe o azeite da longa 
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demora nos tanques das Arma9i'les, e do Rio de Janeiro, quentes, mal 

aceados, e abertos. (Falcao, I, 1963:47) 

Ap6s ter, entao, registrado os defeitos e erros cornetidos no fabrico do azeite e sua 

conserva<;:ao, e ter dado os remedios necessanos para corrigir o " metodo ordirulrio " 

praticado no Brasil, Bonifacio citou as utilidades a que se destinavam o azeite das baleias: 

Serve para refinar o enxofre; preparar couros, e panos; para 

animalizar as liis, algodi'les e linhos, isto e, dar-lhes na tinturaria certo 
preparo com que se fn:em melhor as cores; demais deve ser 
introduzido para dele se fazerem sabi'les mais moles, como de pedra, 
os quais certo jicariio mais baratos, que os ordindrios de azeite de 

oliveira: e sobretudo, melhorados os azeites, que utilidade niio pode 
tirar-se para a ilumina,iio da cidade;; e as pobres para o usa 
domestico? lgualmente devem-se aproveitar as tendi'les das baleias, 
que podem mui hem servir na cordoaria; e niio parece Justo 

esperdi9arem-se tiio fora de raziio. ( Idem. Ibidem, 50 ) 

No final da memoria, o autor fez alguns cornentarios sobre o Espermaceti
43

, uma 

materia oleosa, dura e cristalina, que se extrai das cavidades do crilneo do " cachalote ou o 

genero Phyfeter de Linneo ". A conserva<;:ao do espermaceti dependia, segundo Bonifacio, 

das bern dirigidas liquefa<;:oes ou fusoes, nas quais separava-se urn " oleo inconcrescivel ", 

que o impedia de endurecer, e de se vetar toda a comunicayao como ar, principalmente oar 

quente, que o alterava, tornando-o amarelo e ran<;:oso. 

11.3 - " Adquirindo os modernos conhecimentos mineralogicos ": A 

Viagem Cientifica pela Europa Centrale do Norte 

No dia 04 de mar<;:o de 1789, Jose Bonifacio, conduzido pelas maos do Duque de 

LafOes, ingressou na Academia Real das Ciencias de Lisboa. Este espa<;:o foi por excelencia 

o centro de apropria<;:ao das ideias da Ilustra<;:ao em Portugal no periodo mariano, e de sua 

adequa<;:ao a realidade da sociedade !usa. 

Logo que entrou para a Academia, sob a proteyao do Duque de LafOes, Jose 

Bonifacio foi nomeado para a realiza<;:ao de urna viagem cientifica por diversos paises 

43 
Nos elias de hoje, o espermacete, urn cerideo, e usado em cosmetico e obtido a partir do cachalote. 0 nome 

cientifico do espermacete e palmitato de cetila H3C- ( CH2 ) 14 - COO- C16 H33• 
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europeus, juntamente com Manuel Ferreira da Camara Bethencourt e sa, e Joaquim Pedro 

Fragoso. Para a realizas;ao deste empreendimento, o ministro Luiz Pinto de Souza baixou 

uma minuciosa Instrur;iio para a realizar;iio da viagem de aperfeir;oamento tecnico atraves 

da Europa ( 31/05/1790 ). Nesta foi deterrninado que Manuel Ferreira da Camara seria o " 

chefe de Brigada ", sendo responsavel pela " decisao do tempo dos estudos e das viagens, 

do destino de cada urn dos s6cios, e dos sitios aonde deviam empregar-se ". ( Falcao, III, 

1963: 169) 

0 recebimento da bolsa de estudos para a realizas:ao da viagem oferecida pelo 

govemo portugues nos perrnite afumar que Jose Bonifacio acabava por inserir-se na L6gica 

do Prestigio, na medida em que vivia sob a protes;ao do Estado ( atraves de cargos, 

pens5es, mesadas, etc. ). Ao passar a viver literalmente as custas da Coroa portuguesa, 

passava a ter uma posis;ao privilegiada em sua sociedade. Privilegiada porque significava a 

proximidade coma Coroa, a participas;ao em sua vida, e o recebimento de pens5es. 

Portanto, privilegiada, porque dependente. ( Elias, 1995 ) 

Na Instrur;iio vinbam deterrninados os locais por onde os fi16sofos deveriam passar. 

0 percurso, Ionge de ser delineado arbitrariamente, era estipulado pelo poder 

administrativo. E, em segundo Iugar, contariam com uma ampla rede de diplomatas por 

todos os locais que visitassem, facilitando a entrada e permanencia nos paises estipulados 

pelo poder regio. 

11.3.1- Fran~a 

Primeiramente, deveriam ir a Frans;a, pais expoente da Ilustras;ao europeia e onde 

ocorreu a chamada ' revolus;ao quimica ', liderada por Antoine Laurent Lavoisier, assim 

como importante centro onde se desenvolveu a Escola de Mineralogia Cristalografica que 

teve como expoentes Rome de L'Isle eo Abade Rene-Just Haiiy. Em Paris, deveriam fazer 

urn curso completo de Quimica com Mr. Fourcroy ( Antoine Frans;ois de Fourcroy - 1755-

1809 ), e outro de Mineralogia Docimastica com Mr. Le Sage ( Balthazar-Georges Sage -

1740-1824 ). 

0 curso de Mr. Fourcroy foi realizado por Jose Bonifacio, pois recebeu urn 

certificado que atesta a sua presens;a em urn " curso particular de Mineralogia e Quimica 
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em meu laborat6rio [ Fourcroy ] ". ( Falcao, III, 1963: 170 ) Ao frequentar as aulas deste 

importante quimico frances, o fil6sofo natural portugues entrava em contato com as 

principais ideias da " revolu;;:ao quimica ", urna vez que Fourcroy colaborou para a 

formulac;:ao da " nova " nomenclatura quimica, que estava baseada na teoria da oxidac;:ao e 

da combustiio e negava a existencia do flogisto. Aceitar a nova nomenclatura significava, 

assim, aderir as novas ideias. ( Tosi, 1994: 131 ) 

Por sua vez, o curso de Mineralogia prograrnado para ser feito com o professor Le 

Sage niio foi realizado com este, mas com o professor Duhamel ( Guillot-Duhamel ), na 

Escola de Minas de Paris. (Falcao, III, 1963: 172) Se tivesse feito o curso deLe Sage, Jose 

Bonifacio teria estudado a mineralogia Docimastica, area de especializac;:ao do estudioso 

frances. 0 curso que Duhamel oferecia na Escola de Minas estava relacionado a " arte do 

minerador, a arte do metalurgista, a geometria elementar subterranea, te6rica e pratica, ou o 

tratado dos filoes ou veios mineral6gicos e sua disposic;:ao pelo seio da terra ". ( Arlet, 

1991: 97) 

No seu Diario de Despesas e Lil;oes na Cidade de Paris, que se encontra no IHGB, 

em estado bastante precario, na pagina 13, aparecem as lic;:oes que tomou de Fourcroy, na 

area da Quimica: 

Liqao de Fourcroix 

Ctinhamo macha em enjlorescencia dti muito polen, solve o muriatico 

oxigenado converte-se em cera ... 
Exoedros ... redondos, peloso fica em estado mole. 

A cera do Brasil, mais mole nao ficara tao quebradiqa pelo acido do 

murititico oxigenado. 

Experiencia do cobre fundidos em cera fundida, tira num instante. ( 

IHGB L. 191 Pasta 35: folha 13) 

Na pagina 9, aparece a lic;:ao que tomou de Mr. Desfontaines, na area da Botfullca: 

Liqao de Mr. Desfontaines 

Ord Eleagni - drupa, oubaga, tronco lenhaso 

Gen. Osiris - fioires divicas, fior masculina; cal: 3 divisoes, 3 

estames; feminina= cal: idem, estilete 3 estigmas, bagamonosperma. 

Thypophae ( ramnoides) em grenobla nas ribeiras que descem dos 

Alpes. Flor. Dioicas. Masculina cal: de 2 divis. 4 estames. Feminina: 

cal: idem, estigma, baga manop. 

Eleagnus (? do mato) do oriente resiste aos invernos em F ranqa. 

Col: tubul cor: tetra-phyla, 4 estames, ? estilete. ( IHGB L. 191 

Pasta 35: folha 9) 
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Em Paris, foi admitido como membro correspondente da Sociedade Filorruitica de 

Paris, em sessao de 29 de janeiro de 1791, da qual era Presidente Alexandre Brogniart ( 

1770-1847 ). Por sua vez, a 04/03/1791, foi admitido como membro da Sociedade de 

Hist6ria Natural de Paris, onde apresentou a Memoria sobre os diamantes do Brasil, 

publicada pela primeira vez no ano de 1792, nos Annales de Chimie,44 da supracitada 

Sociedade. Uma versao inglesa deste mesmo artigo foi publicada no ano de 1797, no 

Journal of Natural, Philosophy, Chemistry and Arts de Londres. 

Jose Bonifacio iniciou a memoria fazendo uma descri<;ao geognifica da Provincia 

diamantifera Destaca-se o trecho em que o autor comentou que a provincia tinha uma 

grande abundfulcia de madeiras, e era banhada por urn grande nfunero de rios e riachos, o 

que facilitava o trabalho das minas de ouro. 0 ouro era obtido pela lavagem em bateias da 

areia dos rios, ou em veios abertos durante o dia Bonifacio apresentou a divisiio da 

provincia na epoca em quatro comarcas ou distritos: Sao Joao Del Rei, Vila Rica ( atual 

Ouro Preto ), Sahara e Serro do Frio ( atual regiiio de Diarnantina ). Esta ultima comarca, 

onde os diamantes eram encontrados, era rica em minerios de ferro, antim6nio, zinco, 

estanho, prata e ouro, e chamada de Yritauray pelos indigenas. 

0 autor afirmou que os primeiros a descobrirem estas minas foram os ' paulistas e 

os babitantes da antiga capitania de Sao Vicente '. Gra<;as a Antonio Soares, urn paulista, 

foi descoberta a comarca de Serro do Frio. Ele foi o primeiro a explorar ouro e, 

posteriormente, o diamante no riacho Fundo, no rio do Peixe e no rio Jequitinhonha. Jose 

Bonifacio relatou que nos anos de 1780 e 1781, cerca de tres mil garimpeiros descobriram 

grande quantidade de diarnantes na Terra de Santo Antonio. Estava assirn confumada a 

suspeita de que as montanhas que circundavam a regiao eram as " verdadeiras matrizes " 

dos diarnantes. Os diamantes estavam disseminados e presos por uma " matriz furrugionosa 

e compacta em vlirios graus, mas nunca em veios ou em divisOes de filoes ". ( Falcao, I, 

1963: 59) 

A Mem6ria de Jose Bonifacio descrevia alem da Historia da explorayao do Distrito, 

a regiiio e o modo de ocorrencia dos diarnantes, bern como a sua matriz. Esta pratica 

44 0 peri6dico Ann ales de Chimie foi criado no ano de 1787 de forma coletiva por Lavoisier, Morveau, 

Metherie, Gaspard Monge, Berthollet, Fourcroy, Hassenfratz e Adet. 0 novo peri6dico ajudaria a difundir os 
principios da "nova " quimica por meio das mem6rias que fossem publicadas. Bensaude-Vincent & Isabelle 

Stengers. ( 1996 ) 
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cientifica seguia aquela praticada pelos mineralogistas do final seculo XVIII, que nao 

estavam preocupados apenas em coletar e descrever os elementos do mundo mineral, mas 

tambem como se dava a sua distribui.yiio no espa<yo. ( Rudwick, 1996) 

Passando para a descri.yiio cristalognifica, comentou sobre as varias formas de 

diamantes existentes no " Brasil ". Havis cristais de Mbito octaedricos, furmados pela " 

uniiio de duas piril.mides tetraedricas ". 0 modelo classico era o adamas octaedrus 

turbinatus de Johann Gottschalk Wallerius, ou o diamante octaedro de Rome de !'Isle. 

Havis os cristais que se encontravam quase sempre nas encostas das montanhas, 

apresentando urna forma arredondada ( " faces curvas " ), e outros arredondados por " 

ondula.yiio ". Outros diamantes exibiam Mbitos cubicos, e identificavam-se ao adamas 

hexaedrus tabellatus de Wallerius. 

Ao identificar cistalograficamente as produ.yoes diamantfferas presentes em Serro 

do Frio, Bonifacio fez uso de dois sistemas de classificayiio de minerais, o de Johann 

Gottschalk Wallerius e o de Rome de !'Isle. 0 sistema de classifica.yiio do primeiro 

baseava-se no uso do criterio quimico para a divisiio dos minerais e distinguia as 

caracteristicas internas das externas dos minerais. Os caracteres externos que perrnitiriam a 

classifica.yiio eram a cor, a forma, o gosto, o cheiro ( propriedades fisicas ), os usos e a 

ocorrencia. Caso essas caracteristicas fornecessem urn quadro incompleto e incerto, 

utilizavam-se entiio as arnilises quimicas. ( Guntau, 1996: 212) 

Por sua vez, o sistema de classifica<yiio de Rome de !'Isle baseava-se nos aspectos 

formais do sistema de classificayiio proposto por Lineu, ou seja, o uso da forma do crista! 

para classifica<yiio e a insistencia na hierarquia das classes minerais. No seu Ensaio de 

Cristalografia ( 1772 ), Rome de L'Isle argumentou que os cristais foram ordenados de 

acordo com a sua forma e encadeados juntos em grupos de formas secundarias derivadas de 

algumas formas pri:marias por rneio de parti<;:Oes irnaginarias. Ele afirrnou que os cristais 

eram compostos por pequenas " moleculas integrantes " salinas, eles pr6prios compostos 

por " moleculas constituintes " acidas e alcalinas. Cada mineral possuia urna estrutura e 

urna composi.yiio fi:xadas. Portanto, as classes minerais entiio necessarias para a taxonomia 

lineana forammantidas. ( Laudan, 1987: 76; Hooykaas, 1994: 56) 

0 uso de sistemas de classifica.yiio tiio distintos na pratica cientifica de Jose 

Bonifacio de Andrada e Silva nao era apanagio apenas deste fil6sofo natural. Jose Vieira 
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Couto, outro estudioso da filosofia natural deste momento, em sna prittica cientifica de 

classificac;ao dos minerais tambem utilizava diversos sistemas de classificac;ao. ( Silva, 

1999: 72-74) Essa tendencia pode ser explicada pela formac;ao de ambos personagens na 

Universidade de Coimbra, espac;o que se caracterizava por apresentar urn enfoque ecletico e 

pragmittico. 

Da mesrna forma que Couto, tambem urn estudioso da mineralogia, Jose Bonifacio 

foi aluno do paduano Domenico V andelli, primeiro lente de Quimica da Universidade de 

Coimbra e tambem de Hist6ria Natural, assim como principal expoente do sub-grupo de 

naturalistas da Academia Real das Ciencias de Lisboa, do qual o fi16sofo natural integrava 

os seus quadros. Na Universidade de Coimbra, Vandelli seguia o metodo de Lineu nas 

cadeiras em que lecionava. 

Esta Mern6ria estit inserida ern urna das tradic;oes da mineralogia do seculo XVIII 

denorninada de cristalografia, que tinba como fun a identificac;ao, descric;iio e classificayao 

dos cristais, alem de estudar a sua estrutura e formac;ao. Os estudos cristalograficos 

desenvolveram-se mantendo fortes !igac;Oes com a quimica, urna vez que o mineralogista 

retirava-se para o laborat6rio, e realizava as anitlises quimicas das especies para descobrir a 

sua verdadeira natureza. A emergencia da cristalografia, no final do seculo XVIII, herdou 

algumas caracteristicas dos trabalhos de classificac;ao natural dos minerais. Entre os 

principais expoentes da escola de mineralogia cristalografica estavam o Abade Rene-Just 

Haiiy e Rome de L'Isle. ( Hooykaas, 1994) 
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Ap6s classificar os diamantes, Bonifacio passou a descrever o conglomerado 

diamantifero. 0 fil6sofo registrou que os diamantes eram encontrados na " crosta " ou na 

cobertura externa das montanhas. Essas montanhas eram formadas de " camadas de areia 

ferruginosa, com pedras roladas ", formando urn conglomerado de cor ocre da 

decomposi9ao do esmeri1
45 

e ferro limonitico, era chamado de cascalho, e as camadas ou 

estratos de taboleiros. Os taboleiro/
6 

possuiam diversos nomes, de acordo com a sua 

situayao ou natureza. Quando o estrato fosse horizontal, e no plano da camada do rio, era 

propriamente urn taboleiro. Quando fosse inclinado, chamava-se gopiara.
41 

E, finalmente, 

quando o conglomerado possuisse muito esmeril, denominava-se tabanhua canga, que no 

Brasil, chamava-se pedra preta ou pedra de ferro. 

Jose Bonifacio registrou que em alguns lugares o cascalho estava encoberto. Em 

outros, ele " descansava " em baixo de uma camada lamacenta de terra ( humus damascena 

de Linneu ) ou embaixo de uma carnada averrnelhada de areia, que algumas vezes possuia 

pedras arredondadas. Isso acontecia no entorno das montanhas, ou sobre os bancos de 

grandes torrentes, que eram chamadas de pissara. 0 banco ou estrato abaixo do cascalho 

era de " xisto, urn pouco arenoso, ou de mineral de ferro limonitico ". Era igualmente no 

cascalho que o ouro em palhetas e piritas se associavam e eram encontrados, o que segundo 

Bonifacio, "provinha da decomposiyao das piritas auriferas ". Por sua vez, o ouro em veios 

tinha outra forma, e sua matriz era tanto de quartzo, gnaisse micaceo, ou do minerio de 

ferro quartzoso ( Tophus ferrus Linneu ). 

Por :tim, o estudioso comentou sobre a forma de explorayao dos diamantes. Ela 

realizava-se por meio da transforma9ao das camadas dos riachos, de modo que a areia ou 

cascalho pudesse ser lavada, e os diamantes selecionados, ou entao, quebrando o cascalho 

com martelos, e depois lavando-os pelas diferentes caracteristicas dos processos de 

ocorrencias dos minerais. Essa lavagem diferia da do ouro, uma vez que requeria uma 

pequena quantidade de agua bastante transparente, e, ao mesmo tempo, muito pouco de 

cascalho. 

45 
Denomina<;ao dada ao po fino de magnetita que aparece nas formal'fies, como satelites indicadores da 

existencia de diamantes. 0 legitimo esmeril eo corindon. 
46 

Os tabuleiros eram terrenos localizados no nivel superior das margens dos rios, onde em muitos casos se 
encontrava o cascalho aurifero. 
47 

As grupiaras eram os dep6sitos aurifuros localizados nas encostas dos morros, em alturas niio superiores a 
20 metros do nivel das aguas. 
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Nesta mem6ria, o estudioso comentou acerca de uma das principals produyeies do 

mundo natural mineral, os diamantes, existentes no espa<;o colonial. Ele, em plena capital 

europeia das " luzes ", divulgava para o mundo as riquezas naturals existentes na America 

portuguesa. E, argumentava que a natureza da America portuguesa, era rica e capaz de 

gerar infuneras utilidades aos seus habitantes, ao contn\rio do que afirmavam muitos 

Ilustrados europeus, como Buffon, De Pauw, entre outros, que nas terras americanas, o 

mundo natural era pobre, degenerativo, nao provinba o homem de benesses, entre outras 

caracteristicas que buscavam denegrir a natureza do chamado " novo mundo ". ( Gerbi, 

1996 ) Bonifiicio, assim, respondia as chamadas ' callinias europeias ', sobretudo em 

rela<;iio ao suposto carater negativo da natureza americana, por meio de uma argumenta<;iio 

cientifica, baseada em observa<;oes e experimenta<;oes. 

Ao mesmo tempo, afirmava a capacidade dos fil6sofos Ilustrados portugueses 

naturals da America Portuguesa de produzirem urn conhecimento sobre as produ<;oes 

naturals existentes no mundo colonial. Quer em Portugal, quer em sua colonia, tambem se 

produzia ciencia, que seguia os principios da Ilustra<;iio, e, portanto, da ciencia moderna. 

Essa postura tambem nao deixava de ser uma resposta as ditas considera<;oes negativas 

sobre a influencia do clima quente sobre os habitantes americanos, sobretudo a ideia de que 

o clima quente tornava o homem dos tr6picos feio, sem beleza, menos inteligente, 

pregui<;oso e nao tao apto para os estudos cienti:ficos. 

11.3.2- Freiberg e outras regioes de minas da Saxonia e Boemia, 

Hungria e Austria 

Ap6s o periodo na Fnmya, os fil6sofos d\rigiram-se, seguindo a Instru<;iio, para 

Freiberg, na Saxonia, centro mais avan<;ado em minerayao da Europa e estudos correlatos, 

alem de possuir a primeira academia de minas do mundo, a Bergakademie Freiberg. 

Deveriarn, assim, freqiientar o curso de Minas daqueles distritos, bern como deveriam 

assentar naquele local " praya de mineiros, para adquirir todos os conhecimentos praticos ". 

Neste local, ambos receberam autoriza<;iio da Superintendencia das Minas para seguirem 

pelas " obras de minera<;iio e as instala<;oes de depura<;iio e Javagem a elas pertencentes " ( 
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Falcao, III, 1963: 173 ), bern como Jose Bonifiicio assistiu ao curso de Orictognosia e 

Geognosia dado pelo professor Abraham Gottlob Werner, de quem se tornaria discipulo. ( 

Idem, Ibidem: 176) 

A Geognosia ( literalmente, conhecimento da terra ) era o campo da mineralogia 

relativo a classifica.yao das massas das rochas e suas rela<yOes espaciais. Os geognostas, 

como eles pr6prios se chamavam, tentavam definir e descrever as forma.yoes que seriam 

reconhecidas para alem de uma simples regiiio, alcan.yando escalas globais. A tarefa de 

reconhecer forma.yoes em diferentes regioes, e assim fazer a classifica.yao tao aplicavel 

quanto fosse possivel, foram tentadas empiricamente por diferentes criterios. ( Rudwick, 

1996) 

A Geognosia expressou primeiramente uma concep.yao estrutural da ciencia mineral. 

Forma.yoes foram tipicamente descritas como ' acima de ' ou ' abaixo de ' outras: era sua 

ordem estrutural, como rocha de massa tridimensional, que assemelhava ser 

invariavelmente confiitvel, ainda que numa dada regiiio certas forma.yoes estivessem em 

falta. Todos os geognostas estavam bern conscientes de que essa ordem estrutural da 

posi.yiio tambem representava urn ordem temporal de origem, pois aceitava-se o principio 

da superposi.yiio dos estratos, sistematizado por Nicolau Steno no seculo XVII, que 

afirmava que uma forma.yao estruturalmente mais baixa devesse ter precedido em origem 

algumas forma<yOes que se encontravam acima delas. Mas esse elemento temporal estava 

sempre subordinado ao estrutural, pois a Geognosia foi essencialmente uma ciencia 

espacial, uma extensiio tridimensional da geografia mineral. ( Rudwick, 1996 ) 

Abraham Gottlob Werner foi, sem duvida, o responsavel pela institucionaliza.yao da 

Geognosia. Ele niio foi o criador desta ciencia, uma vez que ela era o resultado cientifico de 

urn saber muito mais antigo da Europa Central e Suecia, ja tendo outros autores usado a 

expressao em suas publica<yOes antes dele. ( Ellemberger, 1994: 246 ) Para o saxiio, a 

Geognosia era uma subdivisiio da mineralogia. Ela distinguia-se da mineralogia geografica, 

que estudava a distribui.yao das rochas e dos minerais pela superficie, e da Orictognosia, 

que era o conhecimento das substilncias " f6sseis " do sub-solo. 0 termo Geognosia era 

assim definido por ele: 

is that part of mineralogy which acquaints us sistematical/y and 
thoroughly will the solid earth, that is, with its relationship to those 
natural bodies that surround it and which are familiar to us, and also 
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especially, with the circumstances of its external and internal 
formation and the minerals of which it consists according to their 

differences and mode of formation. (Apud Laudan. 1987:88) 

Este ' geognosta ', formado pela Bergakademie de Freiberg e professor da mesma, 

considerava de fundamental importancia a classificat;iio e a nomeatyiio dos terrenos segundo 

a sua ordem de sobreposit;ao, pois permitia informar aos mineiros a estrutura do sub-solo e 

traduzia a idade relativa das camadas. Na sua publicatyao fundamental intitulada Kurze 

Klassifikation und Beschreibung der Verschiedenen Gebirgsarten, esboyou urn esquema 

estratignifico que considerava aplicavel a Terra. Ele argumentou que as camadas foram 

revolvidas ap6s a sua deposit;iio, e, em funt;iio disso, distinguia quatro unidades 

estratigraficas: primitiva ( Urgebirge ), Flotzgebirge, terrenos aluviais ( Aufgeschwemmte 

Gebirge ), camadas vulc§nicas ( Vulkanische Gesteine ). Entre as duas primeiras classes, 

foram acrescentadas mais tarde, as montanhas de transityao ( Obergangsgebirge ). ( Hallam, 

1982) 

0 esquema estratigrafico de Werner niio era original. Ele era tributario dos trabalhos 

de colegas seus como Johann Gottlob Lelunann ( 1713-1767 ) e Georg Christian Fuchsel ( 

1722-1773 ), que ate meados do seculo XVIII haviam estabelecido os tratyos fundamentais 

das sucess5es estratigraficas nas montanhas do Harz, Erzgebirge e Turingia. 0 termo 

Flotzgebirge provem de Lehmann, enquanto que Fuchsel foi o primeiro a distinguir 

autenticas fol1IIli90es rochosas como as do Kuperschiefer Zechstein e Muschelkalk. ( 

Laudan, !987 ) 

Uma vez furmado em Freiberg, Jose Bonifacio partiu em direyao a outras regioes 

de minas da Saxonia e Boemia, e a outras localizadas na Hungria e na Austria. 

Na viagem da Saxonia pela Boemia, Austria Superior, Salzburgo, Tirol e Estado 

Veneziano, Jose Bonifacio e seu companheiro Camara descreveram, nomearam e 

classificaram as riquezas diversificadas da natureza mineral, e mapearam os terrenos, a 

distribuit;iio espacial dos minerais. 

Segundo o relat6rio desta viagem ( Notas e observar;oes feitas em uma viagem da 

Saxonia pela Bohemia de Austria Superior Saltzburgo Tirol e Estado Veneziano. 

19/08/1794 ), Bonifacio e seu companheiro Camara sairam de Freiberg no dia 19 de agosto 

de 1794. Logo na primeira vila que chegaram, Zollhaus - Saxouia, Bonifacio afirmou ter 
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observado uma " fol1Ila91io de xisto micaceo posta sobre Goreuss ", possuindo esta 

formas:ao rochosa " uma infinidade de pequenas granadas vermelhas ". Por sua vez, no !ado 

direito do caminho, pi)de observar os" tres cabes:os basalticos principais da Erzgebirge ": o 

monte Barenstein, Pholberg e o Scheibenberg. Baseando-se numa informas:ao de Mr. De 

Charpentier, registrou que o ponto rnais alto de toda a Erzgebirge estava levantado sobre " 

Witternberg de 2543 pes Parisrnos ".48 (Flora Fluminensis. Documentos. 1961: 337) 

A seguir, relatou que o gnaisse continuava ate a Vila de Wisenthal, na Saxonia, na 

fronteira da Boernia. Nesta regiiio, a rnontanha charnada de Fitchelberg forrnava o ponto 

rnais alto de toda a serra. Ao subir a rnontanha ern cuja encosta estava fundada a Vila, 

Bonifacio observou " uma Rocha media entre Amigdaloide e a Grinstein ". ( Idem. Ibidem, 

337) 

Por sua vez, no Vale do Poehfluss, regiiio limitrofe entre a Saxonia e a Boemia, 

Bonifacio constatou que as rnontanhas que se levantavarn da parte ocidental desde 

Barenstein ate proximo a Wistial, possuiarn " varias betas rnetaJicas de que algumas delas 

ern tempo antigo derarn rnuito mineral de prata nativa, vitrea, e verrnelha; cobalto, galena 

de churnbo ". Adernais, afirmou que era digno de rnens:iio que ern Stahlberg, regiiio 

proxima a de Barenstein, baseando-se na inforrnas:ao da Geograjia Mineralogica da 

Sax6nia, de Charpentier, havia uma " forte lavra de estanho ". ( Idem. Ibidem, 337 ) A 

presens:a da atividade pnitica de rnineras:iio na regiiio era confirmada pela " serie de velhas 

Haldes que hoje ainda seve; a que derarn rnuita prata e cobalto ". (Idem. Ibidem, 337) 

Ainda na Vila de Wiesenthal destacou a" Wacke negra corn mica negra prisrnatica 

exaedra, que se encontra ern betas, e ern Stockes deitadas entre o gneiss ". ( Idem. Ibidem, 

337 ) A seguir, argurnentou que ern funs:ao dos montes basalticos da vizinhans:a, como era 

o Pohlberg e o Barenstein, suspeitava que a " forrnas:iio basaltica era quase tao antiga como 

a Wacke ern beteas e Stockes; vista a localidade a analogia Geogn6stica e a natureza 

Orictognostica de amixos(?) estes dois fosseis ", ( Idem. Ibidem, 337 ) deixando assirn 

transparecer os ensinarnentos que teve corn Werner no curso de Geognosia e Orictognosia 

na Academia de Minas de Freiberg. 

48 
Este documento niio contem autoria, contudo o local e a data da viagem coincidem com a estadia de Jose 

Bonifacio na regiao, assi.m como a expressao " eu e meu amigo Camara ", permite afirmar que este e de 

autoria de Bonifiicio. 
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Ao sairem de Wiesenthal, Vila da Saxonia, na fronteira com a Boemia, no caminho 

em dire9iio a Joaquimsthaal, descreveram de forma detalliada a forma9iio rochosa da regiiio 

e a sua composi9ii0 mineral, destacando as caracteristicas externas, como mostra a seguinte 

passagem: 

A Villa de Ober Wiesenthal esta situada quase no cimo da ladeira, 

passada esta Villa no caminho que vai para Joaquims Thaal observa

se uma forma~;ao da rocha, notave/ pela sua composit;tio, corhengzia 

de fomo escuro em mapa, a fratura desigual mostra, exceto nos pont as 

de hornblende a riscadura hegnzia esbranquit;ada; e simidura a/gum 

tanto dificil de quebrar, esta rocha parece na sua textura ter muita 

analogia com o bazalte pais tern feldspato disseminada em grtios 

pequenos e minimos, de cor branca amontoados e avermelhados em 

grande abunddncia; a hornblende em particulas finissimas e finas; e 

em cristais tabuliformes, chatas com as extremidades bizeladas au 

qfiadas; esta cristalizat;iio comum. 
Ha varias bazalticas; sua core negra gniziada; as faces largas e /isas 

e niio estriadas e que o que a primeira vista faz d:Uvidas ser 

hornblende. ( Idem. Ibidem, 338 ) 

Antes de subir a ladeira onde estava localizada a " Observezental " afinnou ter 

visitado urn " forno e forgia de ferro ", cuja fonte era a " mina de ferro rnagnetica, com 

granadas e hornblende comum, e a mina de ferro argilosa, com as granadas e hornblende 

que !he servem de castina: o malho de ferro para quebrar e juntar o mineral e concavo, 

como bigoma, quase chata ". Bonifacio registrou que o fomo era alto e o modo de fundir o 

ferro em barra era born e bastante " ductil; as esc6rias boas esverdiadas, claras e 

semitransparentes; efeitos provenientes parte dos minerais parte da boa fusao ". ( Idem. 

Ibidem, 3 3 8 ) 

Chegando ao ponto mais alto da Erzgebirge, a prirneiro coisa que o fil6sofo natural 

observou foi que a queda n\pida que esta serra tinha na sua descida meridional, perdia-se 

deste ponto a fora em pouca dist§ncia na planicie que comeyava abaixo da Aldeia de 

Oberbandt. A subida setentrional da serra tinha em torno de seis ate oito milhas, enquanto a 

descida meridional apenas duas milhas. 

Em fim9iio dessa constatayiio acirna, Bonifacio pode o bservar as cadeias 

montanhosas e fazer uma " reflexao geogn6stica " sobre elas: a de que as " serras ou 

cordilheiras do antigo mundo e principalmente da Europa se dirigem pela maior parte de 

leste a oeste e tern todas a sua descida ou queda meridional muito mais curta e ingreme que 

81 



a setentrional ". Entre estas montanhas, ele cita a de Erzgebirge, a dos Pirineus, os Alpes, as 

montanhas da Moravia e os Carpatos, entre outras. Em Portugal, afirmou se " observar a 

mesma coisa na Serra do Mochinque cujas fraldas e descida meridional formam o pequeno 

reino do Algarve ". ( Idem. Ibidem, 338 ) Esta afirmavii.o de que as montanhas locais da 

regiii.o da Saxonia tinham a mesma disposivii.o que as de outras partes da Europa, insere-se 

dentro da pnitica cientifica geogn6stica de Werner, que afirmava que a aruilise cuidadosa de 

uma regiao permitia o reconhecimento da ordem universal das forma9(ies da Terra. ( 

Gohau, 1988: 96) 

Bonifiicio localizou Joaquimsthaal em urn " vale profundo ao pe de uma montanha 

ingrime ". Ali, registrou o fato de nii.o ter conseguido visitar as fundivoes e as casas da 

arnalgamavii.o, por llies fultarem as permissees imperiais. Considerou de grande importilncia 

o estudo do interior das montanhas e da natureza das betas da regiii.o pela sua " natureza 

geognostica ". 

Essa preocupa9ii.o com o estudo das montanhas era uma caracteristica da 

mineralogia do seculo XVIII. Isso porque, como afirmou Gohau, uma das varias utilidades 

das montanhas encontrava-se no fato de serem Iocais favoniveis a explora¢o de jazidas 

metalicas. Alem disso, cabe sublinhar que o estudo das montanhas e de suas origens foi urn 

tema especialmente preferido pelos netunistas como veremos. Isso porque o termo 

montanha nii.o designava apenas a parte mais elevada da crosta terrestre, mas todo o 

deposito que tivesse ocorrido em uma mesma idade. Dessa forma, a compreensii.o da 

origem dos montes significava a compreensii.o da origem da propria crosta terrestre. ( 

Gohau, 1988: 53 e 96-98 ) 

Cabe registrar tambem que Bonifiicio insere-se, a partir da leitura deste documento, 

numa tradi9ii.o de pesquisa que privilegiava as observa9oes das regularidades permanentes ( 

consequencias ) e nii.o os processos ( causas ). Isso ficou bern claro na forma como 

descreveu os montes e as montanhas da regiii.o da Saxonia e do Harz, os seus terrenos e os 

minerais. Com rela((ii.o as montanhas, as regularidades observadas forarn aquelas que 

diziarn respeito a declividade das encostas e altura. Por sua vez, em rela((ii.O aos metais, sua 

localizavii.o espacial, quantidade, e cor. E, finalmente, os terrenos, destacando as rochas que 

os constituiam. 

Em sua visita a cidade de Berlim, na Prussia, foi admitido como membro da 
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Sociedade dos Amigos da Natureza de Berlim no dia 17 de janeiro de 1797. 

A seguir, foram em dires:ao a Hungria, pois receberam autorizas:ao para visitarem 

as minas e usinas metaliirgicas 1ocais. ( Falcao, III, 1963: 176) Por sua vez, na Austria, 

estiveram, na Carintia e Estiria, e visitaram as salinas de Gmiinden. 

11.3.3 - A Regilio da Italia 

Partiram depois para virias regioes da Ita!ia. 49 Ali, Jose Bonifacio fez importantes 

contatos cientificos, como por exemp1o com o fisico Alexandre Volta, em Pavia, na 

Provincia de Turim. Ao visitar as montanhas Euganei, no sui de Padua, escreveu urna 

memoria lida na Academia Real das Ciencias de Lisboa, dissertas:ao esta que se encontra 

atualmente perdida, sobre a sua viagem geogn6stica aos Montes Euganeos no territorio de 

Padua, na Ita!ia. Nesta Memoria, o Andrada seguiu as ideias netunistas do geognosta 

alemiio Werner, que afinnava que a agua dos mares era o agente principal da formas:ao da 

crosta terrestre, em contraposis:ao ao escoces James Hutton, defensor da corrente de 

pensamento denominada plutonista que enfatizava a ayiio intema como a responsavel pela 

formas:ao das rochas. A ops:ao do filosofo pelas ideias " netunistas " aparece na supracitada 

mem6ria lida nurna das sess5es da Academia onde defendeu urna genese sedirnentar para as 

rochas da regiiio: " ( ... ) fimdado em observas:oes mineralogicas, diversifico da opiniiio de 

Strange, Ferber, Fortis e Spallanzani, que atribuem origem vulcfu:rica as rochas que formam 

estes outeiros ". (Falcao, I, 1963: 145) 

Em fimyiio de Jose Bonifucio ter se apropriado das ideias de Werner sobre o 

processo de formayao da crosta terrestre, cabe aqui nos deterrnos urn pouco sobre o 

pensamento do geognosta saxao em relas:ao a tal processo. 

Werner tinha urn deterrninado entendimento sobre o processo de formas:ao da crosta 

terrestre. 50 Para ele, inicialmente, a Terra esteve coberta completamente por urn oceano 

primordial que cobriria inclusive o que sao hoje as montanhas mais altas. As aguas 

49 Registremos que durante a sua viagem pela Italia, Jose Bonimcio nao esteve em Roma, fato que pode ser 
explicado pela propria l6gica da viagem , " adquirir conhecimentos mineral6gicos e de outras partes da 
Filosofia Natural ", ao cootrario de outros letrados como Gibbon e Montesquieu, que visitaram as minas 
romanas para buscar o entendimento do curso da hist6ria. Ver: Cavalcante. ( 1999:237 ). 
50 Sobre o entendimento do gegnosta Werner sobre o processo de formar;iio da crosta terrestre ver: Hallam ( 
1982 ). 
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profundas e turvas continham em suspensiio ou solu9ao todos os materiais que formam 

agora a crosta terrestre. Ao defender, entao, que a Terra tinha sido uma vez fluida, ele 

ligava-se a tradi91i0 quimica de Becher-Stahl. ( LaU<ian, 1987: 88 ) 

Com o passar do tempo, foram dispondo-se uma sucessao de depositos. Em 

principio, estes dep6sitos eram unicamente precipitados quimicos e incluiam o granito e 

outras rochas que agora aceitamos como igneas, assim como metamorficas, como o gnaisse 

e o xisto. Em conjunto, constituiam os denominados terrenos primitivos. 

Na medida em que as aguas come9aram a abaixar, foram sendo depositadas as 

forma9oes rochosas formadas em parte por precipitados quimicos e, em parte, por 

sedimentos depositados mecanicamente ( estratos de transi91io ). Neles aparecem escassos 

fosseis marinhos. Assim, Werner ao acreditar que as rochas tinham sido depositas pela 

ligua, agia da mesma forma que os seus antecessores, como Henckel, Wallerius e outros, 

que acreditavam que o oceano original era uma mistura de minerais e agua, completarnente 

diferente do fino fluido com sais dissolvidos que forma o oceano presente. 

Com uma nova descida do nivel da ligua, foram depositados os estratos Floetz. 

Neles, os sedimentos depositados por processos mecanicos predominavam sobre os 

precipitados quimicos, os quais, em muitos lugares, continham f6sseis em abundfulcia. 

Finalmente, foram depositados os depositos aluviais, derivados da desintegra91io 

mecilnica das rochas mais antigas, que recobriram as terras baixas, tendo, por conseguinte, 

somente uma distribui9ao local. 

Em muitos pontos dos terrenos primitivos e de transi91io encontravam-se a mi)ldo 

estratos profundamente inclinados. Isto era explicado, em parte, relacionando-os a 

precipitados quimicos. Por outro !ado, essas inclinayoes eram atribuidas tambem ao modo 

irregular em que haviam sido distribuidos os dep6sitos sem compactar, assim como as 

massas de precipitados que haviam deslizado sobre superficies muito inclinadas. 0 oceano 

primitivo teria sido muito turbulento, com fortes correntes que escavavam profundos canais 

que produziriam montanhas e vales. A medida em que as aguas oceilnicas foram tomando

se mais tranquilas ao Iongo do tempo, tambem OS estratos tenderam a horizontalidade e, a 

medida em que abaixava o nivel da agua, as carnadas tiveram uma distribuiyao 

progressivamente mais delimitada. 
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0 geognosta saxao niio sabia a causa exata para a diminui9iio das aguas do oceano 

primitivo, nem porque ocorreram mudan9as ocasionais nessa diminui!,)iio. Contudo, quando 

desafiado, ele tinha resposta para dar. Seguindo os principios da nova quimica de Lavoisier, 

sobretudo a sua afinna!,)iio de que a agua era uma combfna9ao de misturas gasosas, 

principalmente o hidrogenio e o oxigenio, Werner niio tinha duvida de que a natureza usara 

uma grande parte do oceano universal para forrnar a atmosfera. ( Laudan, 1987: 93) 

Em oposi!,)ao 'a teoria de Werner, se colocaria o escoces James Hutton ( 1726-1797 

), que no ano de 1788, escreveu a sua disserta!,)iiO sobre a Teoria da Terra ou a procura das 

leis obserwiYeis na composi9iio, dissolu9iio e restaura9iio da Terra. Em 1795, essa 

disserta!,)iio transformou-se no primeiro capitulo da sua Teoria da Terra. 

Hutton estudou medicina em Edinburgo, Paris e Leiden, mas tambem tinha interesse 

em areas como a quimica, filosofia, econornia rural, e, sobretudo, por assuntos geol6gicos. 

Fundou uma pequena sociedade, The Oyster Club, juntamente com o economista Adam 

Smith, o quimico Joseph Black e o matematico John Playfair, onde discutiam assuntos 

relacionados a hist6ria natural. Nunca ocupou uma cadeira universitaria, sendo as suas 

ideias difundidas pelos seus textos irnpressos. 

A obra de Hutton intitulada Teoria da Terra, como outros trabalhos irnportantes do 

seculo XVIII que levaram esse titulo, estava inserida no genero das chamadas " Teorias da 

Terra", que propunham modelos ou sistemas para o desenvolvimento causal da Terra, mas 

eram profundamente ahist6ricas. Cada sistema propunha uma posiyiio de condiyoes iniciais, 

que eram combinadas com uma posiyao de principios fisicos, e entiio derivava uma 

sequencia hipotetica de eventos e estagios atraves do qual a terra teria passado ate chegar 

ao seu presente estado. ( Rudwick, 1996: 279 ) 

Na Teoria da Terra, o metodo praticado por Hutton estava baseado na uniiio do 

conhecimento de filosofia natural ( fisica e quimica ) para explicar a configurayiio rochosa ( 

presente nos afloramentos, nas grandes estruturas terrestres e amostras das rochas ). ( 

Gonyalves, 1997: 159 ) A sua principal afinnayiio consistiu na ideia de que o fogo 

subterriineo e o calor foram os principais responsaveis pela consolidayiio da estrutura da 

crosta da Terra. As altas temperaturas e o fogo foram os agentes decisivos para a 

solidificayiio das massas sedimentares soltas dentro das rochas, e o motor principal para as 

alterayoes na natureza da Terra. 0 principia da agua foi abandonado, sendo Hutton o 
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principal expoente da corrente denominada de ' plutonista', uma vez que sublinhava a 

importancia do calor subterraneo nos processos geol6gicos. (Hallam, 1982: 11 ) 

Hutton considerou os vulcoes como " respiradores " do fogo subterraneo para 

prevenir as necessarias eleva9oes da terra e os fatais resultados dos terremotos. Ou seja, os 

vulc5es atuavam como uma valvula de seguran9a Ele classificou as rochas igneas das 

regiao de Auvernia e de Eifel como lavas autenticas e as Whinstones escocesas ( basaltos 

ou doleritos ) como lavas subterraneas. Com isso, queria afirmar que eram intrusivas mais 

que extrusivas. 

A originalidade da Teoria da Terra de Hutton estava na apresentac;:ao de urn modelo 

ciclico e uniforrne da Terra, que ele considerava que existia em condi9oes de equihbrio 

dirulmico. 0 come90 e o final de sua longa hist6ria em principio era impossivel de se 

conhecer. A genese do calor no interior da Terra, liberado periodicamente gra9as ao 

vulcanismo, era a causa do levantamento das terras, e provocava uma maior erosao para 

nivelit-las. Os sedimentos resultantes eram depositados no mar e posteriorrnente 

consolidados. 0 agente de consolida91io derivava de uma combina91io do calor e pressao, 

juntamente com a profundidade. 0 poder expansivo deste calor interior levava finalmente 

ao levantamento do fundo do mar, tal como indicava a presen9a de f6sseis marinhos nas 

terras emersas. As rochas intrusivas, classificadas como whinstones, granito e p6rfiros eram 

as testemunhas mais reveladoras da importancia do calor. (Hallam, 1982) 

11 .. 3.4- Suecia, Noruega e Dinamarca 

Ap6s a vista a Ita!ia, OS fi16sofos deveriam ir as minas de Ekatharinemburgo, na 

Russia, o que niio ocorreu, assim como niio foram a Inglaterra, onde deveriam visitar as 

minas da Esc6cia e do Pais de Gales. Tambem niio foram a Espanha, visitar sobretudo as 

minas de Almaden. Contudo, estiveram nos paises n6rdicos. Na Suecia, Bonifiicio recebeu 

autoriza91io para poder " penetrar as usinas de ferro e de prata, bern como ter ingresso nas 

minas desses metais ", alem de terem visitado a regiao de Svenska Bergslagen, regiiio rica 

em minas e minerios na Suecia Central. ( Falcao, III, 1963: 172 ) Cabe registrar que em 
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Estocolmo, na Suecia, Bonifacio foi admitido como membro da Real Academia de Ciencias 

de Estocolmo no dia 25 de outubro de 1797. (Falcao, III, 1963: 183) 

Ja na Dinamarca, na cidade de Kungsberg, Bonifacio visitou as usinas de ferro e de 

prata, bern como as minas desses metais. Por sua vez, em relavao a Noruega, sabemos que 

ali esteve, uma vez que recebeu autorizavao para ir da Suecia a Noruega. Contudo nao 

o btivemos inforrnayoes so bre as suas atividades cientfficas no local. 

Desta viagem pelos paises nordicos, Bonifacio escreveu a memoria Expose Succinte 

des Carcateres et des Proprietes de plusieurs nouveaux mineraux de Suede et de Norwege, 

avec quelques observations chimiques faites sur ces substances, publicada em frances ( 

Journal de Physique, de Chimie et de Histoire Naturelle. Ano 1800 ) e ingles ( A 

Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts- voL V- August 1801 ). 

A memoria consiste na descrivao das especies minerais pesquisadas pelo autor 

durante as suas viagens pela Suecia e Noruega, descrivao essa enviada a Monsieur Beyer, 

inspetor de minas em Scbneeberg. Ao todo forarn doze especies minerais, sendo que quatro 

delas eram minerais ate entao desconhecidos e as demais erarn oito variedades de minerais. 

Para tais pesquisas, como o proprio Andrada afirmou, foi de extrema importilncia a ajuda 

do Professor Abilgaard ( Peter Christian Abilgaard - 17 40-1801 ), que lhe auxiliou nas 

analises em Copenhaguem. A descrivao dos minerais foi feita seguindo a " sua propria 

maneira, assim como os resultados das analises que ja havia feito de alguns deles, junto 

com os outros, que no momento sao o objeto da minha ocupayao, e daqueles que o 

Professor Abilgaard havia se comprometido em fazer as analises em Copenhaguem ". ( 

Falcao, I, 1963: 87) 

Embora Bonifacio tenha anunciado que as descrivoes dos minerais erarn baseadas 

em seu proprio metodo, este diferia pouco dos metodos utilizados pelas escolas 

cristalograficas da epoca e por Werner, que descreveu os minerais com base em suas 

propriedades e caracteristicas extemas. 

Abraham Gottlob Werner tarnbem foi o grande responsavel pela classffica<;ao do 

reino mineral, uma vez que rejeitou a aplicavao ao reino mineral do sistema de classffica<;ao 

proposto por Lineu para o reino vegetal baseado no sistema sexual das plantas. 0 

mineralogista saxao afirmou que os minerais deveriarn ser classfficados de acordo com a 

sua composivao, urna vez que nela residia a caracteristica essencial de urn mineral. Os 
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minerais seriam classificados Ievando em conta as suas caracteristicas externas e sua 

composir,:ao quimica. ( Laudan, 1987: 81) 

No ano de 1774, Werner publicou uma obra intitulada Sobre as Caracteristicas 

Externas dos Minerais, onde apresentou uma tecnica para identificar os minerais por meio 

dos sentidos humanos. Entre essas caracteristicas estavam a forma do cristal, a superficie 

externa, o brilho externo, fratura, forma dos fragmentos, transparencia, trar,:os, cor, dureza, 

fleXIbilidade, adesao a lingua, e o som. Ele descreveu as caracteristicas individuais dos 

minerais de forma detalhada e subdividiu-as de uma forma que os maxirnizava pela 

utilidade da identificar,:ao mineraL Apenas para a cor vermelha, Werner distinguiu 13 

variedades diferentes. 

Werner estava convencido da importancia das caracteristicas externas nao apenas 

para a identificar,:ao dos minerais, mas tambem para o estudo da sua composir,:ao. Ele 

justificava que uma vez que a aparencia de urn mineral muda quando sua composir,:ao 

quimica e mudada, deve haver uma correlar,:ao entre a composir,:ao quimica e as 

caracteristicas externas. Por outro !ado, ele reconhecia que as caracteristicas externas nao 

podiam formar a base de urn sistema natural. Ele escreveu: 

One can indeed recognize in the external carachter of minerals the 
diferences of their compostion, provided both are previously 
determined, but the correlation between these two features cannot be 

discovered in them. ( Apud Ospovat, 1981: 257) 

Ele estava convencido, em definitivo, que os sistemas minerais deveriam ser baseados na 

composir,:ao quimica e nas propriedades e caracteristicas externas. 

Atraves do diagn6stico de combinay()es especificas de qualidades, baseado em 

caracteristicas externas, os tipos minerais poderiam ser reconhecidos rapidamente e por 

meios relativamente simples. Werner tornou-se muito famoso, e foi considerado como o 

supremo mestre de urn metodo de identificar,:ao incomparavel na mineralogia por algum 

tempo. Com seu trahalbo, ele estabeleceu uma perfeita versao do metodo hist6rico natural 

de identificar,:ao mineral, e, simultaneamente, urna metodologia para a mineralogia como 

uma disciplina, que comer,:ou a emergir como urna ciencia distinta da hist6ria natural. ( 

Laudan, 1987 ) 

Alem de Werner, o cristalografista frances Rome de I'Isle ( 1736-1790 ) tambem 
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dispos urn conjunto de caracteristicas externas como determinantes das especies minerais. 

Entre estas caracteristicas estavarn a forma crista!ina, dureza e o peso especifico. Contudo, 

o trabalho deste hornem de ciencia frances difere-se do saxao, pelo fato de aplicar o sistema 

de classificas;ao de Linneu ao reino mineral. 

Boni.fiicio ao descrever os minerais baseou-se em propriedades e caracteristicas 

extemas como a cor, peso especifico, forma dos fragmentos, textura, transparencia, brilho, 

a presens:a de " formas cristais ", a clivagem, e o local de ocorrencia, ou seja, as rnesmas 

uti!izadas por Werner e Rome de l'Isle em seus diferentes sistemas de classificas:ao dos 

minerais. 

Os quatro minerais descritos na Memoria51
, pela primeira vez, de acordo com as 

suas caracteristicas e propriedades externas forarn: 

Espodurnemo ( Li A1 [ Siz 06 ] ) 

Cor: branco esverdeado 

Peso especifico: 3,218 

Dureza: risca o vidro e e riscado pelo quartzo 

F ormas cristais: nl'io menciona 

Clivagem: s6lidos de clivagem romboidal 

Transparencia: pouco transparente 

T extura: larnelar 
Brilho: do tipo madreperola 

Local de ocorrencia: encontrado na formayao de ferro de da Ilha de UtO ( ao sul de 

Estocolmo) 

Petalita ( Li [ A1 S4 010 ] ) 

Cor: rosa 

Peso especifico: 2,620 

Dureza: risca o vidro 

Formas cristais: nl'io menciona 

Clivagem: nl'io menciona 

Transparencia: bordas pouco transparentes 

Textura: foliada 

Brilho: comurn e brilhante, com urn pouco de esplendor 

Local de ocorrencia: encontrado proximo a Ilha de Uto, Sala, e Fingruvan, proximo 

a Koppaberg, na Suecia. 

51 
A apresenta<;iio da descri<;iio dos minerais baseada em suas caracteristicas externas esta baseada no artigo de 

Martim Guntau. Contudo, este autor nao mencionou todas as caracteristicas, sendo completadas por mim. As 
caracteristicas externas sao tiradas da propria memoria de Jose Bonifltcio. Ver: Guntau ( 2000, 265-268 ). 
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Criolita ( N a3 AIF ) 

Cor: branca como a neve 

Peso especffico: 2,9698 

Dureza: risca a calcita, riscada pela fluorita 

Formas cristais: nlio menciona 

Clivagem: s6lidos de clivagem cubico 

Transparencia: nlio menciona 

Textura: espesso e bastante follieado 

Brillio: pouco brilliante 

Local de ocorrencia: Groenhlndia 

Escapolita ( urn grupo de minerais semelliante ao grupo de feldspatos da classe dos 

plagioclasios, constituindo uma serie de cristais mistos ) 

Cor: branco arnarelado ou branco acizentado 

Peso especffico: 3,680-3,708 

Dureza: risca o vidro 

Formas cristais: forma colunas quadrilateras quase retangulares 

Clivagem: so lidos de clivagem romboidal 

Transparencia: pouco transparente 

Textura: lamelar 

Brillio: pouco brilliante; Brillio externo: do tipo vitreo 

Local de ocorrencia: encontrado nas minas de ferro proximo a Arendal, na Noruega. 

As oito variedades de minerais descritas foram: Acanticonio ( variedade de epidoto 

), Salita ( mineral da serie dos piroxenios - silicato de ca!cio, magnesio e ferro ), Cocalita ( 

mineral de ferro da serie de piroxenios ), Ictioftalmo ( silicato de ca!cio e potassio contendo 

fluor; nome atual: Apofilita ), Indicolita ( variedade de turmalina, silicato de boro ), Afrizita 

( variedade negra, ferrea de turmalina; ja havia sido descrita em 1524 por J. Mathesius e 

conhecida sob o nome de SchOr! ), Wernerita ( denominada em homenagem ao mestre 

Abraham Gottlob Werner; essa denominayao hoje esta em desuso ou e usada como 

sinonimo para escapolita ), Alocroita ( variedade de granada entre andradita ( silicato de 

ferro e ca!cio) e grossularia ( silicato de aluminio e ca!cio; a denominayao alocroita esta em 

desuso ). 

Bonifacio nao se preocupou apenas com o conhecimento das caracteristicas externas 

dos minerais descobertos, mas tambem em fornecer dados sobre os testes analiticos, 

quimicos, realizados para o reconhecimento das amostras. Citaremos tres exemplos. 
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1" Acanticonio- "Em frio, e insoltivel nos acidos nitrico e su/furico ". 
2" Espodumenio- " 0 acido nitrico nfio dissolve o espodumenio, nem 

produz qualquer efervescencia. " 
3" Petalita "A Petalita e infusivel ao ma9arico, e nfio perde sua cor 

nem seu brilho; com o bOrax ela da um vidro branco e transparente, e 

com o sal microscomico uma especie de perola de um branco 

amarelado; em grfio ou p6 ela nfio faz nenhuma ejervescencia com o 

acido nitrico; e/a se dissolve um pouco com o tempo. " 
4" Criolita " No acido nitrico ou muriatico a criolita e insoltivel. 

Com grande concentra9fio de acido su/forico e fonemente 

efervescente, emitindo vapores gasosos que atacam o vidro." ( 

Falcao, I, 1963: 213) 

Com a descoberta dos quatro novos minerais e a sua descrir;ao- escapolita, criolita, 

espodumenio e Petalita -, Bonifacio passou a pertencer, em 1800, a urn grupo de 

mineralogistas reconhecidos, como por exemplo I. Born, A. G. Ekeberg, R J. Haiiy, A. G. 

Werner, por ter descoberto toda uma serie de novas especies, num periodo em que a 

mineralogia estava especialmente em ascensao. 0 reconhecimento do trabalho de Jose 

Bonifacio ocorreu no anode 1868, quando o mineralogista americano J. Dana, designou em 

sua homenagem como Andradita a granada de ferro e ca!cio ( Ca3 Fe2 ( Si04)3 ). ( Guntau, 

2000:269) 

11.3.5- 0 Diario da Viagem 

Outro documento bastante interessante relativo a viagem cientifica e o Diario de 

Observat;oes, e Notas Sobre as Minhas Leituras, Conversat;oes e Passeios, que Jose 

Bonifacio escreveu quando estava na Dinamarca. 

No primeiro dia ( 22 de outubro ), apresentou o metodo estabelecido para os 

estudos, que compreendia pela manhii, o ler e ver, e, a tarde, o conversar e perguntar. Ele 

somava o tedio dos estudos a conversar;ao com os sabios, com os homens de ciencia, o que 

!he pennitiria " iluminar " o espirito e alcanyar o conhecimento. Ademais, afirmou que os 

livros mais interessantes leria duas vezes e furia extratos ·a maneira de " Gibon ( Edward 

Gibbon- historiador ingles) e Forster, o filho ( Georg Foster) ". 

Ap6s se referir a sua chegada a Dinamarca e a sua recepr;ao por Joao Rademacker, 
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militar e diplomata portugues que desempenhava a fun9iio de representante de Portugal 

naquele pais, Bonifacio comentou sobre as leituras que realizou, sobretudo as do campo da 

Mineralogia. Neste primeiro dia, ele afirmou ter relido as obras de Ezmark, principalmente 

suas ideias sobre Orictognosia, e as noticias de Petersen sobre as praticas montanisticas na 

Suecia. E, entre as outras obras mineral6gicas que faziam parte das suas leituras diarias 

estavam: 

Li w:irios cademos do Magazin Encyclopedique, o terceiro volume da 

Mineralogia de Esthner, o tratado Uber Mineralogie, und das 
Mineralogische Studium; niio acabei Schelling, Ideen zu einer 

Philosophie der Natur, a mineralogia de Lineu ... ( Dolhnikoff, 
1998: 349) 

Aos livros de estudos mineral6gicos, adicionava as Mem6rias de Literatura Portuguesa, e 

os trabalhos de Edward Gibbon. 

Por sua vez, para melhorar os seus escritos, urna vez que reclamava que estes eram " 

secos ", devido ao " estudo dos nomencladores e sisternaticos que tern apagado a minha 

irnagina9ao ", Bonifacio se propunha a exercitar-se na arte de " debrouiller mes idees com 

clareza, d.ignidade e graya ". ( Dolhnikoff, 1998: 349-350 ) Para conseguir alcanyar o 

talento da narr~o e dos detalhes irnportantes, deveria ler e imitar Tito Livio, Cicero, 

Arist6teles, Tacito, autores da antiguidade classica, assirn como Voltaire, Gibbon, Buffon, 

Herder, auto res da Ilustrayao. 

Essa pratica de Jose Boni:fiicio, como aparece no seu Diario, de registrar o que ja 

havia lido, como aquilo que deveria ler, aparece tambem em manuscritos avulsos que estao 

presentes nas suas coleyoes situadas nos arquivos do IHGB e do Museu Paulista e que, 

portanto, permitem conhecer seu universo de formayiio intelectual. Por exemplo, no arquivo 

do Institute Hist6rico, hit urn manuscrito no qual Boni:fiicio fomeceu urna relayao de livros 

ingleses, franceses e portugueses, dos mais variados assuntos, que acreditarnos que alguns 

ele ja teria lido ( ou niio ), pois ao !ado da obra aparece urn comentario sobre ela, mostrando 

assim que estava a par da cultura do seu tempo: 

Le Botaniste cultivateur par Mr. du Mont de Couviet. Paris, I 805. ( 
excelente) 

0 Recens. ( te) das viagens de Vancouver ( Montr. April. 1799) 
Conta ver: Newton writtes gncco gevete des benevergung 2" Von 
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Rohde, I 789. 

Para a nova lir;iio de Mar do Dus par Bockman. May, I 799, n. o I 72. 

0 Deporico, asia minerario, par Le Colline Pisane. (sic) 

Voyages complete de toutes /es parties deL 'Attas mineralogique de Ia 

France par Mannet. I val. 4. I 799. 

Dictionnario elementar de farmacia par D. Manuel Fernandes. 4° 

parte. 2 val. I 799 (bam) 

Anna/es de chime. N. o 86. Vem novas do Egito sabre ciencias par 

Fourcroy. 
Manuel d' un cours de chymie par Bouillon La Grange. 2 Vol. Gr. 8 ( 

!2fr.) 1799. 

Auper crypto gamicae, par Joh. HeDwig. Lip. I 785. 

George Rudolphi Boehmer 2°. Commentatio Physico- Botanica de 

p/antarum emine. (sic) 

Histoire de Kentucke. 2° de John Fulson, traduit. Par Mr. Parraud 

Par (sic) I 786. I val. 

Essai sur Ia lithologie des envisors de (sic) Etienne (sic) 

Memoires d'Agricu/ture, pub/iii par /aa Societe Royale d'Agriculture 

de Paris. 

Dispertationes Batanice de Malva, (sic), Paris. 

Institutiorum politicarum e/ementa; Botanica A. P. Francechinis 

Barnabita. 

Theorie des machines afeu par Mr. de Mialland Vien (I 784 ). 

Essai sur l'histoire naturelle des roches, precede d'un expose 

systematique des terres, et des presses, par Mr. de Launay. Bruss. ( 

1766) 

Essai meteorologique de Mr. Coal do ( I 7 86). ( ... ) 

Description et usagej'un cabinet de physique experimenta/e par 

Sigaud de Ia Fond 2° ed. par Rouchard Par 2 val. I 784. (. .. ) 

Memo ires of the present state of science and scientifique institution in 

France by A. B. Granville. ( IHGB Doc. 60 L. 19 L ) 

Die Geschichte Tobi' s nach drey verschiedenem Origina/en & o von 

K. David Hgen I 800. Gr. 8v0 Jena ( !th, I 6 gr ) muito rica em 

filologia e critica - outra obra do mesmo A. tambem estimtivel e = 

Jerusalemisches Tempel = Archiv. ( Museu Paulista Doc. 211 ) 

Bacons von ever a Ia mneues organon. (Boa e deve continuar ). Fa/ta 

algumas notas; e imperfeita a parte historica do filosofia .. ( Museu 

Paulista Doc. 1523 ) 

Em outra relayao de livros, presente na coleyao do Museu Paulista, ele listou uma 

serie de livros cientificos, sobressaindo os do campo da mineralogia: 

Leh.rbuch der Mineralogie von Haug n. V. Kaosten tom. I. 8 vo. 1804. 

Com notas e observar;oes. 

Archiv der Agriculturchemir V. Hermbstadt. Jr. Th. 1804. 

Viaggio Geologico per diverse parti meridionale dell 'Italia in Lettere 

di Erm. Pini. 8vo. I 804. 

Lettere ... sulle Indie OrientaL Philadelph. 8vo. Par Pai. 1804. 
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Mineralogische Reisen durch Schottland von Jamison, &a. 4° (3th. 12 

p.) 
The Mineralogy of Derbyshire &a. par John Mawe. 8 vo. Londr. 

Black, Lectures on the elements of chemistry, 2 vol. 4° Londr. 1804. ( 

Museu Paulista Doc. 1503 ) 

Retornando a aruilise do Diario, o autor registrou que na tarde do prirneiro dia, 

conversou com Rademacker. Neste momento, os assuntos cientificos juntavam-se aos 

politicos. 0 diplomata contou a Jose Bonifiicio " duas anedotas " sobre o governo do 

Marques de Pombal, que " mostravam a trarna do projeto para a renilllcia da rainha, que 

sucedeu com a sua mae; e assentamos que foi ele quem deu o Ultimo golpe no espirito de 

liberdade nacional, e destruiu a opiniao publica a for9a do terrorismo etc.". Como 

conclusao das " anedotas ", Bonifacio afirrnou a existencia de urn processo de " 

embrutecimento das provincias " e o temor pelas " devassas de Pombal ". ( Dollmikoff, 

1998: 351) 

No segundo dia ( 23 de outubro ), iniciou relatando - em frances - que deveria ler 

detenninados autores e as suas respectivas obras. Entre esses estudiosos estava Leclerc e a 

sua Ars Critica, alem de outras obras filos6ficas e cientificas; as obras de Pierre Gassend~ " 

fil6sofo dos literatos e literato dos filosofos "; o Leibiniz literario; e, o Dicionano de Pierre 

Bayle. Em outra passagem argumentava que cumpria " reler o Journal des Savants, da 

Bibli6theque universelle et raisonee de Le clerc, et Ia Republique des lettres de Bayle. Ler 

sobre as ideias fisicas dos antigos mr. Frenet, Mendel, Abc des belles lettres." ( Idem. 

Ibidem, 355 ) Tambem afirmava a necessidade que sentia de estudar o grego e de 

recome9ar uma leitura aprofundada dos c!assicos Iatinos, deixando assim transparecer o 

valor que conferia a tradi9a0 c!assica. 

0 cruzamento das leituras de autores e das suas respectivas obras, tanto os da 

Ilustra9ao, quanto os da Tradi9ao c!assica, e uma caracteristica que percorre as paginas do 

diario do Andrada Ele nao separava os autores por suas epocas, lendo-os conjuntamente e 

fuzendo assim as suas respectivas sinteses. Portanto, associava as leituras dos "modernos ", 

como Bacon, Leibiniz, Fontenelle, Bayle, Montesquieu, entre outros, com os " antigos ", 

como Arist6teles, Seneca, Tacito, Virgilio, Plutarco, entre outros. 

Bonifiicio em uma parte do seu diario mostrou-se interessado no desenvolvimento 

do espirito critico, sobretudo sobre o estabelecimento do processo de constru9ao do 
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conhecimento humano. Considerou Aristoteles, o pai da critica, outorgando-lhe portanto o 

Iugar de fundador daquele espirito. A seguir, definiu o que era a critica tomando por base o 

que dizia Edward Gibbon: " a arte de julgar, 1 o o que disseram os escritores, 2° se disseram 

bern, 3° se disseram verdadeiramente, o critico pesa, combina, duvida, decide; posso 

acrescentar perscruta, e analisa aquilo que duvida, e n1io aquilo que quer ". ( Idem. Ibidem, 

354) 

A noite, neste segundo dia, afirmou ter conversado com o Enviado sobre " vanas 

materias de economia politica ", o que deixava claro que os assuntos cientificos 

caminhavam !ado a !ado aos assuntos politicos. Em primeiro Iugar, Jose Bonifacio definiu o 

direito de propriedade, afirmando que este n1io era fundado na natureza, mas sim de origem 

social, concordando assim com Rousseau, que afirmava que a propriedade e instituida com 

a propria sociedade. Em segundo Iugar, refletiu sobre a situa91io agricola de Portugal. Ele 

comentou que para que o agricultor tivesse boas condii(Oes de trabalho na sua terra, era 

necessario que o Estado criasse leis " criadoras e regulativas " para estimular o plantio de 

graos em Portugal. Ao explicar as origens e causas da decadencia agricola portuguesa 

situou-a no reinado de D. Joao I, 

em que o sistema de conquistas e descobrimentos navais comet;ou em 
Portugal. D. Manuel foi o rei que menos fez para Portugal neste 

gi!nero, talvez um que mais nos arruinou. Soube dele que o Alto 

Douro, ou o distrito dos vinhos de feitoria, exportava 50 mil pipas de 

vinho a 30 mil niis, porem que recebia tudo de fora para o sustento, 

braros para a /avoura - que o /avrador lucrava contente o terro do 

produto bruto - os trabalhadores vi!m da Galicia. ( Idem. Ibidem, 
354) 

Outras causas tambem foram apontadas como responsaveis pela decadencia da 

agricultura em Portugal: 

Entre outros embararos da agricultura, siio os morgados, que 

ajuntam e reUnem par heranfas e casamentos outros, impossibilitem 

os casamentos dos filhos segundos, e pelos alimentos que se /he 

devem dar os reti!m na indoli!ncia e vadiariio - tambem os bens de 

cape/as destrufdos e mal cultivados - as pensoes exorbitantes dos 
prazos e julgados siio outra causa etc., etc., etc. 

As vinhas novas ate o terceiro ano exigem avanryos dai ate o setimo 

ajudam s6 no granjeiro, e s6 no oitavo ana come~am a dar Iuera. ( 

Idem. Ibidem, 355) 

A analise das Instru9oes organizadas pelo Ministro Luiz Pinto de Souza nos leva a 
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afinnar que os tres enviados da Coroa portuguesa visitaram quase todos os locais sugeridos 

pelo ministro Luiz Pinto de Souza, com excec;ao das minas da Russia, Inglaterra e Espanha. 

Nao sabemos as razoes pelas quais nao estiveram presentes nestes paises. Essa viagem de 

aperfeic;oamento tecnico, sobretudo no campo da mineralogia e da minerac;ao, por diversos 

paises europeus da Europa Central e do Norte, fuzia parte da politica portuguesa que visava 

cooptar os estudiosos portugueses quer nascidos na metr6pole ou em qualquer parte de seu 

Imperio colonial com o intuito de ajudarem na modernizac;ao do Estado. Eles eram 

enviados para os principais centros cientificos europeus, levando em conta as areas de 

interesse do conhecimento cientifico, com o intuito de observar o estado das ciencias nesses 

paises e aperfeic;oando-se, para assim poderem levar para Portugal os ares da modernidade, 

com o intuito de superar a defusagem cultural do pais em relac;ao a Europa das Luzes. ( 

Novais, 1984: 106) Eram os ditos "estrangeirados ", ou seja, aqueles que tendo estado no 

exterior, ou em contato com estrangeiros, ou entao, aqueles que embora permanecendo em 

Portugal tiveram contatos com pessoas vindas de outros paises, assimilaram modos de ser e 

de pensar" estrangeiros ". (Falcon, !995: 45) Essa pnitica de adesao as ciencias modemas 

era buscada em diferentes Iugares, selecionando os conhecimentos que mais lhes 

interessavarn, urna vez que os centros cientificos nem sernpre eram os mesmos. No caso da 

viagem aqui analisada, privilegiou-se a Franc;a, Freiberg, Italia, e os paises n6rdicos. 

A dimensao cientifica vinha acoplada a dimensao politica. A viagem fazia parte do 

processo de burocratizac;ao do Estado portugues no periodo da viradeira. Neste momento, o 

Estado portugues buscou incentivar a forrnac;ao de funcionarios especializados com o 

intuito de ocupar cargos publicos estrategicos, sobretudo no campo da administrac;ao. Ap6s 

a reaiizac;ao desta viagem, Jose Bonifacio e Manuel Ferreira da Ciimara virao a ocupar 

irnportantes func;oes no campo administrativo em Portugal e na colonia, destacando-se a 

administrac;ao das minas, matas e bosques. 
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Capitulo III 

" Esclarecendo a sociedade portuguesa com as 

Luzes da Historia Natural ": 

a atua~ao do Filosofo Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva na Ilustra~ao Portuguesa 

( 1780-1819 ) 
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III.l- A Academia Real das Ciencias de Lisboa 

A viagem cientifica foi, sem duvida, de extrema importancia para o reconhecimento 

da trajet6ria de Jose Bonifacio como fil6sofo natural, nao s6 em Portugal, como nos meios 

cientificos e universitanos dos principais paises europeus. Contudo, seria o espac;:o da 

Academia Real das Ciencias de Lisboa que, como afirmou urn dos seus bi6grafos, " !he 

abriria os carninhos de uma carreira de fil6sofo e !he traria a gloria e muitas decepc;:oes, o 

puro gozo intelectual e todas as materias reservadas aos que excedem a carreira co mum ". ( 

Sousa, 1988: 66 ) 

A Academia foi criada por iniciativa de D. Joao Carlos de Braganc;:a, 2° Duque de 

Laroes, tio de D. Maria I, que havia ficado ausente da nac;:ao lusa no governo pombalino, e 

assim pode observar o estado da ciencia em outros paises europeus, como a Franc;:a, a 

Inglaterra, entre outros. Ao regressar, considerou de extrema importancia a necessidade de 

se criar uma Academia de Ciencias como havia naqueles paises - a Royal Society ( 1662 ), 

em Londres, e a Academie Royale des Sciences ( 1666 ), em Paris -para que se fomentasse 

a cultura-cientifica em Portugal. 52 0 plano de criac;:ao da Academia e os seus estatutos 

foram elaborados em conjunto pelo Duque de Laroes e pelo naturalista abade Jose Correia 

da Serra, 53 outro que estivera fora no govemo pombalino, e apresentado a D. Maria I, que 

deu parecer favonivel a 24 de dezembro de 1779. A Rainha tomar-se-ia, em 1783, a 

protetora da Academia. 

No Plano de Estatutos, os objetivos de fundac;:ao da Academia foram assim 

definidos: 

0 zelo e Amor da Patria, animado com o louvor e o Benepldcito de 

Sua Magestade, estabelece em Lisboa a imitat;iio de todas as Naroes 

cultas esta Academia de Ciencias, consagrada a gloria, e felicidade 
publica, para adiantamento da Instruriio Nacional, perfeiriio das 

Ciencias, e das Artes { entenda-se das tecnicas }. e aumento da 

indlistria Popular. (Ribeiro, 1872: 39 ) 

52 Alem da Academia francesa e inglesa, podemos citar a italiana - Academia dos Linces ( 1601 ) e a 

Academia del Cimento em Floren9'1 ( 1657 ) - e a alemii - Collegium Naturae Curiosum, em Schweinfurt ( 

1651 ), e o Collegium Curiosum sive Experimentale, em Altdorf ( 1672 ). Sobre as academias cientificas na 

Europa ver: Peixoto ( 1986 ). 
53 Ao Duque de LafOes e Correia da Serra, alguns autores afirmam que juntou-se o 6° Visconde de Barbacena, 

Luis Antonio Furtado de Castro, para a funda~o da Academia, tendo sido tambem o primeiro secretario da 
Academia. Ver: !ria ( 1986 ). 
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A Academia estava dividida em tres classes, duas de Ciencias ( 1. •: Ciencias da 

Observayao - Meteorologia, Qufmica, Anatomia, Botilnica e Hist6ria Natural e 2.": 

Ciencias do Oilculo - Aritmetica, Algebra, Geometria, Meciinica e Astronomia ) e uma de 

Belas-Letras, que deveria dedicar-se ao estudo dos varios rarnos da Literatura portuguesa. 

Cada uma das classes tinha oito s6cios efetivos, alem dos s6cios supranurnerarios, s6cios 

honorarios e s6cios correspondentes. Tinha uma observat6rio materruitico, urn laborat6rio 

quimico, e dois museus de hist6ria natural, ou seja, espayos voltados para pesquisas no 

campo da hist6ria natural baseadas na observayao e experimentayiio. 0 Abade Correia da 

Serra, no Discurso Preliminar com que se iniciarn as Memorias Econ6micas da Academia 

das Ciencias, para o adiantamento da agricultura, das artes, e da industria em Portugal e 

suas conquistas, afirmou a importancia de se incentivar a hist6ria natural para o 

desenvolvimento da nayao lusa: 

0 primeiro passo de uma nat;iio para aproveitar as suas vantagens e 
conhecer peifeitamente as terras que habita, o que em si encerram, o 

que de si produzem, o de que siio capazes. A Hist6ria Natural e a 

unica ciencia que tais fuzes pode dar; e sem um conhecimento solido 

nesta parte, tudo se ficara devendo aos acasos, que raras vezes bastam 

para fazer a fortuna e riqueza de um povo. ( ... ) A triste hist6ria do 

passado assas nos mostra a necessidade de estudarmos a hist6ria 
natural. ( ... ) Dar-nos a conhecer o que temos; ensinar-nos a 

aproveita-lo; esco/her na imensa variedade das produt;oes da 

natureza, espa/hados por outras terras, novas plantas, animais, e 

cu/turas ana/ogas aos c/imas, e terrenos que OS portugueses habitam; 

dd-/as a conhecer; e facilitar a sua introdurao, siio bens que devem 

resultar dos traba/hos patri6ticos da Academia, e meios de adiantar a 

publica prosperidade, que mui propriamente /he competem. ( Serra, 
1789: 3-4 e 8) 

A Academia publicava as Memorias, estimulando e promovendo a produyiio 

intelectual nos mais variados campos, como a mineralogia, agricultura, economia, assim 

como estudos que tratavarn de produtos naturals, como o algodao, a oliveira, a vinha, 

castanheiras, carvalhos, entre outros. Por meio das Mem6rias, foi realizado urn verdadeiro 

levantarnento da natureza do Reino e da colonia. Os seus autores refletiarn sobre os 

obstaculos que impediam a nayiio lusa de se igualar aos paises europeus alem-pirineus, e 

que remedios poderiam sugerir para superar essa defasagem economica e cientifico

cultural. 
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0 corpo academico era constituido por um grande nfunero de associados, de varias 

orienta<;oes e oficios, como reis, clc:\rigos, naturalistas, proprietarios de terras, ministros, 

professores e colonos de varias colonias ultramarinas, devendo assim a Academia ser 

compreendida nao de uma maneira uniforme e coesa, mas como uma agremia<;ao que 

resultou de uma serie de correntes ou estilos de pensamento. Contudo, um elemento !he era 

comum: o projeto de retirada de Portugal do estado de defusagem cultural-cientifico e 

economica em que se encontrava frente a Europa alem-Pirineus. 

Neste espa<;o, ganhou destaque o paduano Domenico Vandelli, que adotou o 

ecletisrno do reforrnismo Ilustrado, pelo qual se posicionou em favor de algumas ideias do 

mercantilismo, adotando tanto os principios fisiocniticos italianos e franceses, bern como os 

principios da economia classica inglesa. ( Novais, 1984: 108 ) Na Academia, Vandelli 

aparecia como o principal expoente do sub-grupo de vertente naturalista-utilitarista. 
54 

Ele e 

os elementos deste sub-grupo, composto por figuras de expressao junto aos mecanismos 

decis6rios do Estado portugues e que tinha uma forrna<;ao basica de Medicina, Quimica e 

Hist6ria Natural, esbo<;aram uma " visiio de mundo " que centrava no dominio da natureza 

a alternativa para o processo de retirada de Portugal da defusagem economica e cientifico

cultural frente a Europa das Luzes. De acordo com Oswaldo Munteal, Vandelli e os 

integrantes deste sub-grupo acreditavam que a reden<;ao economica do Reino viria pela 

utilidade das produ<;Oes naturais das colonias. Para isso, seria necessario que a natureza 

fosse cornpreendida dentro da classifica<;ao dos elementos contidos em seus tres reinos. 

Dessa forma, o economico 

se uniria ao pedag6gico promovendo a sintese de uma das principais 

dtidivas da natureza. a agricultura com a hist6ria natural. disciplina 

emancipadora do homem. As ciencias naturals teriam a follfiiO de 

secularizar a cultura /usa, dado que em fwu;iio do estudo da natureza 

jisica seria passive/ explicar como o mundo se organiza, o 

funcionamento das leis fisicas, quimicas e medicinals, e isto 

54 Sobre este sub-grupo de vertente utilitarista-naturalista ver a dissertayiio de: Munteal Filho. ( 1993 ). Para 
alem de Vandelli, urn dos s6cios fundadores da Academia, o sub-grupo era composto por outros italianos 
como Michele Franzini, Joiio Antonio Dalla Bella, Michel Ciera, Giovani Angelo Brunelli e Luigi Cicchi. 
Quanto aos naturalistas, quer do Reino, quer coloniais, que atuaram no supracitado sub-grupo estavam: Joao 
Antonio Monteiro, Jose Correa da Serra, Luis Ferrari de Mordau, Joiio de Loureiro, Baltazar da Silva Lisboa, 
Joaquim de Amorim Castro, Joaquim Velloso de Miranda, Jose Mariano da Conceiyiio Velloso, Jeronimo 
Joaquim de Figueiredo, Joiio da Silva Feij6, Jose da Costa Azevedo, Jose Pinheiro de Freitas Soares, Manuel 
Arrnda da Camara e Jose Bonil\icio de Andrada e Silva, como ultimo integrante da primeira gerayiio 
fundadora da Academia. 
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aproximaria as naturalistas lusos da ciencia moderna e das Luzes. ( 

Munteal Filho, 1993: 190) 

V andelli e os naturalistas que compunham o sub-grupo partilhavam do principio de 

que deveria ser realizado urn profundo inventario da natureza nas colonias, natureza esta 

que seria estudada nos estabelecimentos cientificos, como os Jardins Botiinicos, Museus de 

Hist6ria Natural, entre outros, por meio dos metodos de classificayao e disseca9ao. Por 

outro !ado, o conhecimento da natureza estava diretamente relacionado a politica fomentista 

do govemo mariano e joanino, urna vez que se acreditava que as produ9oes naturais da 

colonia ajudariam na recuperayao economica do Reino e valorizava-se a agricultura, 

baseada nas pniticas cientificas de orienta9ao pragmatica, que viam na natureza tropical 

urna fonte geradora de riqueza. A natureza colonial deveria ser cientificamente conhecida e 

explorada, pois ajudaria na industrializa9ao portuguesa. 

Nesse espayo de discussao cientifica e sociabilidade intelectual, o fi16sofo natural 

Jose Bonifacio publicou diversas Mem6rias cientificas. As chamadas Mem6rias cientificas 

que no seculo XVIII publicava-se eram disserta9oes detalhadas apresentadas a urna 

academia ou sociedade cientifica, constituidas de fil6sofos naturais, fossem eles medicos, 

botiinicos, zo6logos, quimicos, mineralogistas, entre outros, como intuito de apresentar as 

pesquisas realizadas no campo da bist6ria naturale objetivando difundir entre os habitantes 

os ditos " conhecimentos cientificos uteis ", aqueles que ajudariam a promover a 

agricultura, combateriam as doen<;:as, divulgariam a utilidades de determinados produtos, 

difundiria as utilidades das produ<;:oes naturais existentes no pais, entre outros, por meio de 

experiencias e da aplica<;:ao de conhecimentos cientificos na explorayao tecnol6gica de 

certos produtos naturais. Nas academias europeias, todas publicavam as suas mem6rias, 

como os Proceedings da Royal Society, inclusive como sistema de Referee. 

111.1.1 - " A natureza e uma fonte de conhecimento cientifico e de 

riquezas ": 0 conceito de ciencia e natureza nas Memorias cientificas de 

Jose Bonifacio 

Jose Bonifacio, por meio das suas mem6rias, colocou a ciencia como algo que 

pudesse ser uti! a sociedade do Imperio Colonial Portugues. Por ciencia uti! devemos 
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entender o conjunto de materias que possibilitariarn a soluyao ou a transformayao da 

realidade vivida ate entao. Ele acreditava que o papel da ciencia nao se restringia ao 

processo de conhecimento, transcendia-o pois tinha o poder de transformar a sociedade. Ele 

procurava tornar publico os conhecimentos que produzissem meios de combates as 
doenyas, possibilitassem a introduyao de novos cultivos, permitissem tornar certos produtos 

mais baratos, contribuissem para a preservayiio da natureza, entre outros. 

Em seus trabalhos cientificos, a ciencia tern como fun9iio social resolver problemas. 

A utilidade e a vertebra da sua concepyao de ciencia. A ciencia encontra-se a servi9o do 

homem, da sociedade. Para ele, a ciencia e pnitica, aplicada, deve ajudar a resolver os 

males que imperam na sua sociedade. A sua funyao era semear ideias uteis pela sua 

sociedade. Como dizia o proprio Bonifacio, " se das minhas ideias se quiser tirar proveito, 

folgarei infinito de ser uti!". ( Falcao, I, 1963: 48 ) 

A intensa difusiio de conhecimentos cientificos que ha na obra de Jose Bonifacio 

deve ser entendida como urn verdadeiro planejamento racional de ayoes vo1tadas para o 

futuro e projetos prospectivos baseados em analises historicas sistematizadas e atualizadas. 

As Memorias publicadas eram parte de urn planejamento estatal para superayao da crise, o 

que mostra a tomada de consciencia pelo autor da situayiio que Portugal se encontrava no 

momento, e, o que justifica a aruilise particularmente de cada uma das Memorias da fase 

portuguesa de Jose Bonifacio, observando como o economico, o politico e o cientifico sao 

indissociaveis. 

Em uma nota reafumou a necessidade da aplicayao do conhecimento cientifico em 

pro! da sociedade: 

Desde que eu comecei a pensar que as ciencias eram um emerita fUtil 
quando niio se aplicavam ao bem publico, nfio, pude deixar de 

espantar-me vendo o desleixo dos stibios e o pouco caso que faziam do 

bem publico. ( IHGB L. 192 doc. 36, folha 4 ) 

Essa preocupayao com a utilidade da ciencia, ou melhor, o conhecimento cientifico 

destinado para o uso e aperfeiyoamento da humanidade, mostra a presenya das ideias 

baconianas nas mem6rias escritas por Bonifacio. Portanto, o filosofo estudado mostrava-se 

amplamente conectado ao modemo pensamento cientifico, uma vez que buscava tornar o 

conhecimento cientifico em algo pratico e uti!. 
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Ao propor que a ciencia deve gerar utilidades a sociedade, contribuindo para 

solucionar os problemas que nela existam, acreditarnos que ele partilhava da utopia do 

pensarnento Ilustrado de que o conhecimento cientifico contribuia para o aperfeiyoarnento 

das sociedades, tornando-as melliores e perfeitas. ( Manuel & Manuel, 1979 ) 

As memorias academicas publicadas por Jose Bonifacio tinharn como objetivo 

difimdir entre os habitantes os ditos " conhecirnentos uteis ", aqueles que ajudariarn a 

promover a agricultura, combateriarn as doenyas e aperfeiyoariarn a sabedoria popular, por 

meio de experiencias e da aplica<;ao de conhecirnentos cientificos na explora<;ao 

tecnologica de certos produtos naturais. 

As memorias cientificas de Jose Bonifacio publicadas pela Academia Real das 

Ciencias de Lisboa forarn: 

Memoria sobre a necessidade e utilidades do plantio de novos bosques em Portugal, 
particularmente de pinhais nos areais de beira-mar; seu metodo de sementeira, costearnento 
e administra<;ao. In: Mem6rias Economicas da Academia Real das Ciencias de Lisboa. 

1805. 
Experiencias quimicas sobre a quina do Rio de Janeiro comparada com outras. In: 
Mem6rias de Matematica e Ffsica da Academia Real das Ciencias de Lisboa. T. III, parte 
II, 1814. 

Memoria sobre a nova Mina de ouro da outra banda do Tejo. Lida em 10 de maio de 1815. 
In: Historia e Memoria da Academia Real das Ciencias de Lisboa, T. V, parte I, 1817. 

Mem6ria sobre as pesquisas e lavra dos veios de chumbo de Chacim, Souto, Ventozello, e 
Villar de Rey na Provincia de Tras os Montes. In: Historia e Memoria da Academia Real 

das Ciencias de Lisboa, T. V, parte II, 1818. 

Discurso contendo a historia da Academia Real das Ciencias, desde 25 de junho de 1812 
ate 24 de junho de 1813. In: Memorias de Matematica e Fisica da Academia Real das 

Ciencias de Lisboa. T. III, parte II, 1814. 

Discurso contendo a historia da Academia Real das Ciencias, desde 25 de junho de 1812 
ate 24 dejunho de 1813. In: Historia e Memoria da Academia Real das Ciencias de Lisboa. 

T. IV, parte II, 1816. 

E1ogio Academico da Senhora D. Maria Primeira, recitado por Jose Bonilllcio de Andrada e 
Silva, em sessao publica da Academia Real das Ciencias de Lisboa, aos 20 de maryo de 
1817. Rio de Janeiro, na Tip. Imp. De Francisco de Paula Brito, 1839. 

Historia da Academia Real das Ciencias de Lisboa para o ano de 1818. In: Historia e 

Memorias da Academia Real das Ciencias de Lisboa, T. VI, parte I, 1819. 

Discurso Historico recitado na sessao de 24 de junho de 1819. In: Hist6ria e Memoria da 

Academia Real das Ciencias de Lisboa, T. VI, parte II, 1820. 
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A divulgaij:iiO das suas pesquisas cienti:ficas em Mem6rias, Anais, Revistas, 

Periodicos, Boletins, entre outros, mostra de forma clara no pensamento de Jose Bonifacio 

a presenya do ideal ilustrado de " esclarecimento " , a fun(j:iio " educadora " que os sabios e 

os letrados deveriam curnprir na sociedade. 

Em suas mem6rias cientificas, o principal objeto de estudo e a natureza. Para 

conhece-la, Bonifacio submetia-a a observa(j:iio e a experimenta(j:iio. A natureza era a sua 

grande aliada na luta contra o conhecimento revelado. Ele buscava encontrar no mundo 

natural os principios que regiam o mundo e procurava arrancar o seu segredo, submete-lo a 

luz do entendimento e penetra-lo com os poderes do espirito. A natureza seria o locus 

perfeito para o exercicio da sensibilidade e da raziio. 

Jose Bonifacio estudava todos os tres reinos do mundo natural - animal, vegetal e 

mineral -, atraves de suas caracteristicas intrinsecas, identificando, classi:ficando, ordenando 

e dando uma sistematizayiio taxionomica de cada especie natural. Ele partia da observa(j:iio 

detalhada dos fatos para estabelecer a classi:fica~j:iio, para encontrar assim na natureza as 

suas proprias leis, e seguia, como ja mencionamos, uma variedade de sistemas de 

classi:fica(j:iio, como os de Linen, Werner, Wahlerius, Lamarck, Brotero, entre outros. 

Em suas memorias, transparece urna perspectiva bastante otimista dos elementos do 

mundo natural. As produ~j:oes do mundo natural eram vistas como uma fonte de 

conhecimento, na medida em que deveriam ser conhecidas cienti:ficamente, mas tambem 

uma fonte de riquezas, na medida em que seriam capazes de gerar lucros para a coroa 

portuguesa fomentar a sua economia e industrializaij:iiO. Era, portanto, uma natureza 

encarada de forma quase divina, como produtora de riquezas e como ' mestra ' da propria 

vida. ( Kury & Munteal Filho, 1996: 116) 

Na Memoria sobre a cultura dos pauis. SID., S/L., memoria apresentada a 

Academia Real das Ciencias de Lisboa e que niio foi publicada, Bonifacio operou com urn 

conceito de natureza que seguia aquela presente na obra de autores como Georges Leclerc 

Buffon, John Woodward, Peter-Simon Pallas e Nalmont Bomare. 

Tomando como exemplo urn destes autores supracitados, Buffon em sua obra 

intitulada As Epocas da Natureza operou com urna defini(j:iio da palavra epocas como sendo 

as diferentes mudan~j:as por que havia passado a natureza da Terra ao Iongo dos tempos. 

Como o proprio Buffon disse, 
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A natureza tern passado par diferentes estados. A superficie do Terra 0~ C'<S!, ' 
tern tornado sucessivamente diferentes formas, OS ceus ti!m mudodo, e (' &, 'V )'..<'\ 

todas as coisas do universo fzsico estfio, como as do mundo do r-1 '14, 
espirito, em um movimento continuo de variar;oes sucessivas. ( ~)'~ '( 

Bu:ffon, 1997[1779]: 143) 

Por sua vez, a natureza foi definida como algo niio absolutamente uniforme, uma 

vez que admitia variacroes notaveis, sofria alteracroes progressivas. 0 estado presente da 

natureza era, segundo Buffon, totalmente diverso do que ela era no principio do mundo e 

do que foi se convertendo na sucessao dos tempos. 

Utilizando-se da referencia te6rica da obra de Buffon, Jose Bonifacio tambem 

partilhava a tese de que a Terra havia passado por diferentes estagios ate chegar ao atual. 

Grandes mudancras e alteracroes em epocas distantes caracterizaram a formacriio da 

constituicriio atual do planeta. Lugares que antes eram montes, dei:xaram de ser. Onde 

existiu mar, passou a ser terra. Rios, ribeiros e regatas que antes tinham uma determinada 

direcrao, passaram a possuir outra. Estas mudancras ou alteracroes foram provocadas, 

segundo Jose Bonifacio, por causas naturais diversas e diferentemente combinadas, entre as 

quais citou os diluvios, os terremotos, as chuvas, o derretimento da neve das altas 

montanhas, os ventos, entre outros. Todos estes elementos produziram " ora mudancras 

rapidas, ora mudancras irreversiveis; mas grandes na superficie do continente. Donde se ve 

que ele se acha sujeito a uma continua vicissitude, ora maior, ora menor, ora rapida, ora 

paulatina. As leis fisicas assim o demonstram, e os fatos observados por todos os 

naturalistasassimo confirmam ". ( BN Manus. I-47,33,27/ Cofre 50,1,7, folhas 1-5) 

Ainda que Jose Bonifacio tivesse uma postura perante a natureza dominantemente 

cientifica, preocupado com a observacrao descritiva e taxionomica, a presencra da 

religiosidade nas consideracroes cientificas da natureza tambem se faz presente. Em 

inlimeras passagens, Bonifiicio reiterou o fato da Providencia ter dado a Portugal uma 

natureza abundante, rica, que poderia transforrnar a nacriio !usa numa das mais opulentas da 

Europa. Entre essa passagens, podemos citar: 

Grar;as a Providi!ncia, foi para conosco nesta parte [ abundancia de 

plantas arenosas] mui liberal a Natureza. (Falcao, I, 1963: ) 
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Mas para aproveitarmos estes preciosos dons [Depositos e Distritos 

metaliferos ] da Providencia sao precisos ciencia, zelo e cabedais. ( 

MP Doc. 291., folha 6 ) 

A segunda afinnas:ao supracitada, permite observar que Jose Bonifacio afinnava 

que essa natureza, no caso os depositos e distritos metaliferos, era urn Dom oferecido pelo 

criador ao homem. Caberia a este ultimo debrus:ar-se perante o mundo natural por meio da 

ciencia, sobretudo a hist6ria natural, que serviria para a acurnulas:ao dos conhecimentos, ao 

mesmo tempo que estreitava os layos do homem com Deus. Essa concepyao de natureza 

presente nos textos do fil6sofo estudado, tambem estaria presente em outros autores lusos, 

como Domenico Vandelli. Assim, seguindo Pedro Calafute, o discurso desses estudiosos 

mostra o seu pertencimento a urn quadro cultural " profimdamente enraizado em Portugal, 

em Italia, e no resto da Europa setecentista " onde a religiao servia como catalizador do 

conhecimento cientifico. ( Calafate, 1994) 

111.2-" Quanto as luzes da quimica pode dar utilidades a sociedade ": Os 

estudos no campo da quimica realizados pelo Ilustrado Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva na Academia Real das Ciencias de Lisboa 

111.2.1 -A Memoria quimica sobre a quina do Rio de Janeiro ( 1814) 

Na Memoria quimica sobre a quina do Rio de Janeiro, publicada em 1814, Jose 

Boni:fiicio, juntarnente com Joao Croft, Bernardino Antonio Gomes e Sebastiao Francisco 

de Mendo Trigozo, averiguaram a possibilidade de se usar a quina com fins medicos. A 

pesquisa foi realizada em virtude de urn pedido da Secretaria de Estado dos Neg6cios da 

Guerra e da Marinha a Academia Real das Ciencias de Lisboa (Aviso de 22/05/1811 ), que 

havia recebido urna " pors:ao de casca amargosa, com o nome de quina, que do Rio de 

Janeiro havia sido mandada ao Fisico M6r do Exercito; para que achando-se que continha 

os principios, e virtudes das quinas oficiais, se fizesse uso dela, principalmente nos 

Hospitais Militares ". (Falcao, III, 1963: 404) 

As quinas, originarias do Peru, eram plantas conhecidas e usadas na pratica 
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terapeutica desde o seculo XVII. 0 primeiro estudo cientifico sobre a quina, L 'arbre du 

quinaquina ( 1740 ), foi feita pelo frances Ch. M. de La Condarnine, que realizou urna 

viagem pelo vice-reinado do Peru, no periodo de 1735 e 1745. 0 naturalista sueco Linneu 

classificou a especie como Cinchona Officina/is. 

Em Portugal, a introdu9ao dessa droga americana na terapeutica foi realizada de 

forma intensa no final do seculo XVIII. No Hospital da Universidade de Coimbra, ela 

dominou o panorama do receituario medico, como tambem esteve presente na maioria dos 

medicamentos preparados e compostos que incluiam drogas americanas. ( Pita, 1999: 224 ) 

No ano de 1799, o Frei Jose Mariano da Concei91io Veloso, publicou a sua Quinografia 

Portuguesa ou Coler;ao de Varias Mem6rias Sabre Vinte Duas Especies de Quinas 

Tendentes ao seu Descobrimento nos Vastos Dominios do Brasil. A partir de entao, a casca 

da quina tonar-se-ia urn precioso ol:!jeto tanto de interesse do comercio colonial portugues, 

urna vez que reconhecidos os seus beneficios, estes gerariam demandas que a poderiam 

converter em urna importante fonte de renda; como de interesse cientifico, urna vez que 

seria urn meio eficaz nas terapeuticas, sobretudo contra as febres. 

A pesquisa foi realizada no laborat6rio quimico da Casa da Moeda, do qual 

Bonifacio era diretor. 0 laborat6rio carecia dos reagentes necessarios ao pleno 

desenvolvimento da pesquisa, o que somente foi conseguido gra<;as a Alexandre Antonio 

Vandelli, filho de Domenico Vandelli e genro de Bonifacio. 

A memoria consiste na descri9ao detalhada de todas as etapas da experiencia 

realizada. 0 leitor parece estar dentro do Laborat6rio onde a investiga<;ao estava sendo 

realizada, assistindo a urn grande " teatro experimental ", no qual os quatro estudiosos eram 

os atores principais da pe<;a de experimenta<;ao cientifica realizada com urn determinado 

produto do mundo da natureza: a quina. Nessa pe<;a, ao leitor estava reservado o papel de 

testemunha do experimento, pois seria ele quem averiguaria a veracidade do experimento e 

lhe daria credibilidade. ( Shapin, 1988: 275 ) 

0 metodo de investiga<;ao da experiencia baseou-se na arnilise comparativa das 

quatro por<;oes de quinas ( quina do Rio de Janeiro, quina alaranjada de laborat6rio, quina 

vermelha oficial, quina arnarela oficial ), metodo este baseado nas pesquisadas realizadas 

por Nicolas Louis Vauquelin ( 1763-1829 ). 

0 trabalho dos estudiosos foi urn pouco dificultado em virtude da amostra da casca 
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vinda do Rio de Janeiro nao ter sido acompanhada da sua descri9ao botfurica, nero do seu 

nome cientifico, sabendo-se apenas que vinha daquela cidade. 0 mesmo acontecia em 

rela9ao as outras quinas que estavam no Laborat6rio da Casa da Moeda. Eles lembravam, 

entao, da irnportilncia que a 

Analogia Botanica ajudava ao conhecimento das virtudes das plantas; 

e quanto por este /ado se faria uti/ a sua descrir;fio: sem tratarmos da 

facilidade de se pedirem novas remessas, e de se falar uma linguagem 

inteligivel a todos. 0 que havemos dito em gera/, deve-se aplicar as 
Quinas, em cujas especies hd uma total cotifusao, que so danda as 

mfios a Botanica e a Quimica, e que se podera desenredar o caos da 

sua nomenclatura. ( Falcao, III, 1963: 407 ) 

Como solu9iio para os problemas de chegada de produtos vindo do ultramar acornpanhados 

sem as suas respectivas descri9oes, bern como os seus extravios, propunham que o govemo 

escolhesse a Academia Real das Ciencias de Lisboa para ser o locus central de entrega 

daquelas remessas. E, sem duvida, a Academia foi urn dos os estabelecirnentos cientificos 

portugueses que recebiam e aclirnatavam as produ9Des naturais das colonias ( rernessas de 

anirnais, vegetais e minerais ), e, tinham a fun9ao de prepara-las, classifica-las e analisa-las. 

Ou seja, a Academia fazia parte do conjunto desses estabelecimentos cientificos que 

organizavam e estudavam cientificamente as remessas de produtos naturais vindas do 

mundo colonial. Eles tinham a fun9iio de transformar os estudos e os produtos das viagens 

dos Ilustrados-naturalistas em retomos irnediatos para a Coroa. ( Munteal Filho, 1997; 

Novais, 1995 ) 

Logo a seguir, foram analisadas as caracteristicas das quinas ( forma, superficie 

exterior, superficie interior, fratura transversal, sabor ), submeteram-se todas a infus5es 

aquosas, e logo depois, foram filtradas as infus5es e se realizou com cada urna delas 

experiencias com os reagentes. Nesta parte, os estudiosos nao esperavam resultados exatos 

para as ana!ises de produtos do Reino Vegetal com reagentes, urna vez que " naquela parte 

da quirnica em que os nossos conhecimentos estao mais adiantados, qual e o Reino Mineral, 

os reagentes indicam com exatidiio a qualidade dos principios cornponentes dos corpos que 

se submetem ao seu exame, como bern seve na analise das aguas minerais ". (Falcao, III, 

1963: 411 ) Este caso adequava-se perfeitamente a Jose Bonifacio que era dedicado aos 

estudos de mineralogia. 
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Ap6s estes procedimentos, foram realizadas as evapora9oes das in:fus5es das quinas, 

por meio de agua e rucooL onde consideraram como sendo dois os produtos das 

evapora9oes: a parte soluvel no rucool, que denominaram resino-extrativa, e, a parte soluvel 

na agua, que denominaram extrativo-mucilaginosa. 

0 passo seguinte da experiencia que o leitor-testemunha vai acompanhando 

atentamente e conferindo veracidade e validade foi a dissolu9ao alc6olica da materia 

resino-extrativa e a dissolu9ao em agua da substancia extrativo-mucilaginosa. Nesta parte, 

os fil6sofos discordaram da posi9ao de Mr. Vauquelin que afumava que a substiincia 

supracitada se dissolvia completamente na agua quente, urna vez que se observou o 

contrario: que ela dissolvia-se no rucool. E, a seguir, comentaram: 

Esta substdncia resino-extrativa nlio e um principio sui generis como 

pensava Vauquelin; mas sim um composto de diversos principios, 

parte dos quais se podem julgar essenciais 'a sua formar,:iio; e a outra 

parte a/heios de/a, e unicamente ali existentes por seniio ter aindo 

obtido esta materia com toda a sua pureza. A resina, uma porr,:iio de 
extrativo, e cinchonino, ainda pouco oxidados, e o tanino com a/gum 

acido siio das primeiros; a pequena porr,:iio que aparece de mucilagem 

e de cal, e o acido ou acidos que a acompanham siio do segundo. 

Mr. Vauquelin que como temos dito reputa o resino-extrativo um 

principia simples; qfirma que a sua dissolur,:iio niio precipita a cola; 

ignoramos se isto assim acontece quando e/e estti em toda a sua 

pureza; mas e certo, que procedendo como nt5s procedemos, niio 

somente precipita a cola as quinas que a tinham precipitado na sua 

infusiio a frio; mas ate a quina N. II, que entiio a niio precipitava, o faz 

agora emj/ocos pardos avermelhados. (Falcao, III, 1963: 419-
420) 

0 passo final da experiencia consistiu na reuniiio das inforrna9fies, que tinham 

conseguido por meio das observa9oes e das experiencias realizadas, com a quina do Rio de 

Janeiro. Chegaram a conclusao, que a especie de quina vinda do Rio de Janeiro era " urna 

verdadeira quina, pertencente a classe daquelas cuja in:fuslio a frio, segundo Vauquellin, 

precipitava a cola', e nao Tan", nem o emetico"' ". Os principios que a compunham eram 

" os sais neutros, a resina, o extrativo, o tanino, o cinchonino, a mucilagem, e a parte 

colorante ", principios estes que tambem foram encontrados nas outras quinas. 

Os estudiosos nao conseguiram definir de forma consolidada em quais dos 

' cola de peixe. 
•• p6 de cascade carvalho, contendo tanino. 

*** emetico ou tartaro em6tico, chamado ainda na memOria de tartarato de potassa antimoniaL 
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principios citados residia uma " virtude febrifuga e Antiperiodica das Quinas ". Apenas 

registraram que elas poderiam ser usadas nos estabelecimentos medicos, sobretudo por 

meio da decocc;:lio ( extratos obtidos em agua fervente ) e da infuslio alc6olica ( extratos a 

frio em agua e alcool ), contribuindo para o bern estar da populac;:lio. 

No final da memoria, citaram a referencia ao uso com sucesso das quinas pelo Sr. 

Jose Maria Soares em hospitais militares, como tratamento contra a epidemia que grassava 

em Lisboa, e que assim corroborava com as experiencias realizadas. Esse fato levou os 

estudiosos a registrarem a importiincia das experiencias quimicas para os tratamentos 

medicos ao afirmarem: " ( ... ) Quanto a Medicina pode esperar das luzes da quimica ". ( 

Falcao, III, 1963: 426) 

Quanto a nomenclatura quimica, pode-se observar a utilizac;:lio dos nomes dos sais 

sem traduc;:lio do frances, como tartarite, sufate, acetate, oxalate. Nesta memoria, a 

nomenclatura moderna formulada por Lavoisier ja estava sendo melhor apropriada pelos 

portugueses, como por exemplo sulfato de ferro, sulfato de cobre, acetato de chumbo, acido 

nitrico, entre outros. Contudo, ainda continuavam a usar" tartarato de potassa antimonial" 

em vez de emetico ou tartaro emetico. 

No mesmo ano de 1811, em dezembro, Alexandre Antonio Vandelli realizou 

tambem no Laboratorio Quimico da Casada Moeda de Lisboa, a pedido do seu diretor, 

Jose Bonifacio, que tambem era seu sogro, a analise de duas cascas amargosas do Para, que 

havia recebido o Delegado do Fisico-Mor do Exercito para o uso dos Hospitais Militares. 0 

objetivo da pesquisa era verificar a qualidade das cascas, assim como realizar a descric;:lio 

das suas propriedades. Para tal, ele comparou-as com as quinas do Rio de Janeiro, e com as 

quinas oficiais verrnelha e amarela. No final da investigac;:lio, chegou a concluslio de que 

ambas as cascas do Para eram verdadeiras quinas, segundo a classificac;:lio de Vauquelin, 

sendo que uma delas, a que ele chamou de casca N.0 2, apenas alterava a cola. ( Vandelli, 

1818: 438) 

Esta nlio havia sido a primeira vez que urn s6cio da Academia Real das Ciencias de 

Lisboa realizava experiencias com as quinas. Bernardino Antonio Gomes55 que tambem 

participou da supracitada experiencia, publicou o Ensaio sabre o Cinchonino, e sabre a sua 

injluencia na virtude da quina e d'outras cascas. Neste trabalho, o autor introduziu 

55 Sobre o trabalho de Bernardino Antonio Gomes ver: Jerosch ( 1991 ). 
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aperfeiyoamentos nos metodos de isolamento da cinchonina, considerando-se quem pela 

primeira vez na historia da quimica havia conseguido isolar urn alcaloide sob a forma de 

base pura Gomes verificou a baixa solubilidade da cinchonina em agua e a grande 

facilidade com que esta se solubilizava por adi9ao de acidos inorgfuricos diluidos. Observou 

igualmente a precipitayao da cinchonina pela adiyao de alcalis a essas so luy<ies. Bernardino 

considerou que o principio febrifugo das quinas estava no cinchonine, principio este que 

nao era encontrado na quina do Rio de Janeiro, discordando assirn da pesquisa dos seus 

colegas. 

Para ver quanta esta conjectura tinha de verdadeira, come<;ei a fazer 

experiencias quimicas sabre todas as quinas espanho/as que pude 

alcanrar, e sabre as tres quinas e outras tres cascas do Brasil acima 

mencionadas; e achei que todas as quinas espanholas das nossas 

boticas, uma das do Brasil, que tinha achodo febrifuga, e as cascas de 

Goiazes, de CamamU, e da Portlandia continham cinchonino, e que 

nfio havia este principia nas duas outras quinas do Rio de Janeiro, isto 

e, na cascas da C. macrocarpa, e da C. pubescens, que tinha achado 

pouco ou nado febrifugas. 

De tudo isto ou de serem febrifugas todas as quinas, e tres sortes mais 

de cascas que tem cinchonino, e de serem pouco ou nada merecedoras 

daquele titulo duas verdadeiras espe<;ies de quinas que o nfio tem, 

parece-me poder-se concluir que 0 cinchonino e 0 principia, que faz 

eminentemente febrifuga a quina, e outros vegetais que o contem. ( 

Gomes, 1812: 452) 

Essa controversia acerca da presenya do cinchonine na quina do Rio de Janeiro 

levou a Academia de Ciencias de Lisboa a pedir a Bernardino que elaborasse urna especie 

de relatorio que contivesse os principais pontos de divergencia entre a sua memoria e a 

memoria elaborada pela comissao presidida por Bonifiicio. Finalmente, no dia 18 de janeiro 

de 1813, Bernardino enviou a Jose Bonifiicio, secretario da Academia Real, urna carta 

comentando sobre o ensaio que escrevera acerca da produyao da quina. 

Nesta carta, Bernardino prop6s esclarecer os " lugares da mem6ria sobre a quina do 

Rio de Janeiro, em que principalmente dissintia dos seus cons6cios membros da mesma 

analise ". Uma dessas partes, e que nos parece ser a principal, foi quando Bernardino 

afirmou que os seus consocios supunham que havia urn so principio das quinas que se 

precipitava pela " galha ", o que contudo era facil de mostrar que havia do is. 0 primeiro era 

o cinchonine; e, o segundo, urn principio extrativo oxigenado, que niio se dissolvia em agua 

fria, mas em alcool, e precipitado com a " infusao das galhas, tornava-se indissoluvel pelo 
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alcool ". Dessa forma, as observayoes dos precipitados com as infus5es a quente da quina 

do Rio de Janeiro, deviam-se nao a presenya do cinchonino, mas a urn outro principio, 

que parece ser o extrativo, e que, quando oxigenado, combinando-se 

com principios do infusiio de galhas, niio e peifeitamente dissoltivel 

em agua, sou de opiniiio que o que os meus cons6cios tomaram por 

cinchonino, e extrativo ou outro principia, que se ox ida nos processos 
quimicos, mas que nem tem antes.nem toma depots a caracteristica do 
cinchonino. Daqui ve que nas infosoes frias da quina do Rio os meus 

cons6cios niio obtiveram precipitado quando /he misturaram infosiio 

de galhas, e pelo contrario o observaram nas dissoiu91Jes do extrato 

das quinas, infusiJes e nos cozimentos. E sabido que nas infusiJes de 

quina em agua fria niio M extrativo oxigenado, porem que o M no 

extrato daque/as infosoes e nos cozimentos. 

Pelo que tenho exposto ou estou em grande ilusiio ou tenho bastante 

raziio para dissentir nesta parte dos meus cons6cios. (BN. Manus. 

II-34,24, 13, folhas 3-4 ) 

Bernardino aconselhou no final da sua carta, que se deveria propor em uma sessao 

da Academia, que os seus comentarios fossem " colocados em notas nos lugares 

controversos da memoria sobre a analise da quina, ou imprimir-se-ia depois desta as 

experiencias e fundamentos da minha diversa opiniiio, prefiro este Ultimo expediente, e se 

agradasse a Academia, podia servir de memoria esta e a mesma precedente carta ". (Idem 

Ibidem, folha 6 ) Algo que nao foi realizado. 

Quanto ao cinchonino, urn dos principios das quinas que se precipitava pela galha 

segundo Benardino, Jose Bonifacio e os seus colegas lan9aram uma serie de 

questionamentos quanto a existencia de tal principio: 

Existirci pais este principia, que como dissemos supomos ser o 

cinchonino, de tal modo combinada que a sua afinidade de agrega9iio 

seja maior que a de atra(!iio, vindo esta a veneer aquela pela eleva(!iio 

da temperatura? Ou niio sera este Principia simples como se pensava, 

mas sim um composto produzido do novo jogo de afinidades que tern 

Iugar durante a decoc(!iio? Ou final mente sera so a maior oxida9iio 

deste Principia que o torna precipitave/ por estes reagentes? Esta 

questiio exigiria uma longa serie de experiencias alheias do nosso 

principal objeto; por isso somos obrigados a deixa-la por ora de 

parte. (Falcao, III, 1963: 415) 

Para incendiar ainda mais o ambiente portugues sobre a discussao da existencia do 

principio febrifugo das quinas, Thome Rodrigues Sobral, do Laboratorio de Quimica da 
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Universidade de Coimbra, publicou no Jornal de Coimbra, no ano de 1816, a Memoria 

sabre o principia febrifugo das quinas, onde reviu os trabalhos de Fourcroy, Vauquelin, 

Cadet, Sequin, Ducan e Bernardino Gomes. ( Ferraz, 1998) Na citada disserta9ao, chegou 

a conclusiio diversa daque1es fil6sofos, afirmando que a virtude febrifuga das quinas nlio se 

encontrava em somente urn dos seus principios, mas era uma 

propriedade nova, e resultante da umao quzm1ca natural dos 

diferentes principios que as compoem, do que um principia sui generis 
distinto de outros principios, existindo nelas em mais ou menos grande 

quantidade: uma propriedade que niio compete exc/usivamente a 

a/gum dos principios componentes das quinas, ou das outras 

substdncias, que !he si'io andlogas na virtude febrifoga; mas que 

result a da unii'io ou de todas eles, ou d 'alguns so mente de baixo de 

proporroes definidas pela natureza para produzir um composto que 

goze da propriedade que nos oferece a melhor quina. ( Apud Costa, 
1991: 393) 

Tal argumenta9iio incendiou o inicio do seculo dezenove portugues, discussiio essa 

que girava em tomo do principio febrifugo das quinas e co1ocava frente a frente dois 

centros de produ9ao do conhecimento cientffico em Portugal: a Academia Real das 

Ciencias de Lisboa e o Laborat6rio de Quimica da Universidade de Coimbra. A questao 

niio era em tentar saber se havia urn principio eficaz contra as febres, o que ja era a muito 

aceito. 0 que se buscava saber erase o principio existia intrinsicamente na planta ou se era 

formado no momento em que se dava inicio ao processo de fabric~ao do remedio. 

III.2.2 - 0 Parecer sobre o metodo de desinfectar as cartas vindas de 

paises estrangeiros ( 1815 ) 

Urn outro trabalho de Jose Bonifacio no campo da quimica foi o Parecer sabre o 

metoda de desinfectar as cartas vindas de paises estrangeiros. A rea!iza9ao de tal pesquisa 

ocorreu em fim9iio do Aviso de 19 de setembro de 1811 expedido pela Secretaria de Estado 

dos Neg6cios da Guerra e da Marinha, em que o monarca portugues enviou a Academia 

Real das Ciencias a informa9ao de que a Junta de Saude Publica apresentou a Real 

Presen9a sobre o metodo de desinfectar as cartas vindas de paises estrangeiros " 
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contagiados ou suspeitos de peste, ou de febre amarela ", para que a Academia desse o seu 

voto sobre o metodo que deveria ser seguido a este respeito. 

Como consequencia de tal investiga.;ao a ser executada, a Academia nomeou uma 

Comissao de tres dos seus s6cios para exarninar a materia, e apresentar depois o seu voto. 

Os tres academicos foram: Jose Bonifacio de Andrada e Silva, Luiz de Siqueira Oliva ( que 

nao teve a homa de assinar o parecer, uma vez que havia falecido dias antes ) e Bernardino 

Antonio Gomes. 

Cabe ressaltar que o parecer nao foi publicado porque a Comissao nomeada 

composta pelos tres s6cios nao julgou necessiui.o fuzer uma disserta.;ao "miuda e cientifica, 

para expender e corroborar o seu voto ". Contudo, asseguravam a S. A. R. que aquele era o 

resultado de" maduros e longos exarnes baseados em principios e experiencias ". 0 parecer 

final foi dado pela Secretaria da Academia Real das Ciencias de Lisboa no dia 08 de julho 

de 1815. 

A pesquisa sobre o metodo de desinfectar as cartas vindas de fora esta inserida nurn 

debate cientifico iniciado em 1813 por Charles Stuart, ministro da Coroa Britil.nica em 

Lisboa, que reclamou a substitui.;ao do metodo desinfectante em vigor por novas tecnicas 

que materializassem o poder da nova quimica, dispensando assim a abertura das cartas. 0 

metodo desinfectante que vinha sendo aplicado a correspondencia seguia as disposi.;oes do 

Regimento do Porto de Belem e pelo denominado Regimento da Peste, ambos publicados 

em 1695, e, que envolviam o indesejavel pre-requisito de abertura e desdobramento das 

cartas. ( Duarte & Dias, 2000: 115-116 ) 

Neste parecer, a comissao analisou dois pontos: 1 o se era necessiui.o abrir as cartas 

vindas de paises estrangeiros e passa-las por vinagre para serem desinfectadas; 2° As cartas 

poderiam ser desinfectadas sem serem abertas por meio de alguma fumiga.;ao 

anticontagiosa, e qual deveria ser ela. 

Sobre o primeiro ponto, a Comissao nao negou a utilidade da antiga pratica dos 

Lazaretos, que se serviam de vinagre como desinfectante das cartas, e, seguiam nesse caso, 

as ideias de Morveau (Guyton de Morveau- 1737-1816) que aprovava o uso do vinagre. 

Contudo, os estudiosos argurnentaram que a quimica rnodema, ou seja, aquela que seguia 

os principios de Lavoisier, havia descoberto acidos mais poderosos e ativos, e, portanto, 

nao havia motivo para continuarem a usar exclusivamente o vinagre. Eles consideraram que 
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o vinagre ao ser passado nas cartas, tinha o inconveniente de ir progressivamente perdendo 

a sua virtude, reduzindo-se a " urn fleugma inativo e sem prestimo ". Sobre o uso da 

quimica dos antigos contra os contagios afinnaram que 

em todos eles se usavam ou se produziam licidos vegetais ou minerais, 

e ainda o metodo ordinario de fuzer grandes fogueiras, niio podia ser 
iitil, se niio porque formava uma grande por¢o de acido carbOnico, 
que tendo urn born anti-septico se espalhava pela atmosfera. 0 mesmo 
se collie do antigo uso de queirnar o enxofre, de que ja se fuz men¢o 

no livro de Job, e ern outros autores gregos e romanos. ( IHGB L. 

192 Doc. 72: folha 1 ) 

Havendo, entiio, acidos mais poderosos que o vinagre que penetravam as cartas em 

furnigac;:oes sem que elas fossem abertas, niio havia motivo algum para abri-las, nem 

molhli-las em vinagre. Em func;:iio disso, julgaram pois que niio era preciso, nem 

conveniente tal metodo. Esse metodo, segundo os pareceristas, 

nao se praticava em Malta, nem em Leome, onde as cartas nao se 

abrern, niio se golpeiam, nern se passam pelo vinagre, e s6 sao 
perfumadas ern caixa fumigatoria. Em Marselha, modernamente 
tambem niio se abrern as cartas, mas s6 se expurgam pela fumiga¢o 

do gas oximuriatico.( Idem. Ibidem: folha 2 ) 

Antes de passarmos diretamente para o segundo ponto, cabe destacar a ideia de 

contagio presente no inicio do seculo XIX. 0 conceito basico de contagio era o de 

transmissiio de uma doenc;:a a partir de estimulos provenientes do mundo extemo e do 

contato de uma pessoa doente com a outra. Admitia-se o contagio pelo contato direto, pelo 

ar e atraves de objetos materiais ( roupas, m6veis, cartas, etc. ) que servissem de 

intermediarios. A noc;:iio de contagio associava a doenc;:a ao contato e ao sentido do tato e do 

olfato. Niio se imaginava ate este momento que pudesse haver transmissiio de 

enfermidades, por exemplo, pela agua ou por urn agente microbiol6gico. Somente com o 

aparecimento do conceito de transmissiio foi que a propagac;:iio das epidemias se deslocou 

dos imprecisos sentidos do olfato e do tato para o da visiio. ( Czresnia, 1997: 59 ) 

As praticas de desinfecc;:iio e de furnigamento, como por exemplo, a de desinfectar 

as cartas vindas de paises estrangeiros que pudessem estar contagiadas por virus das pestes, 

estavam relacionadas a ideia do contagio. 0 receptor ao abrir a carta que !he havia sido 

enderec;:ada, antes de abri-la, deveria ter o cuidado prirneiro em desinfecta-la, neutralizando 

com urn antiseptico o possivel miasma. Essa era uma tipica atitude da concepc;:iio de que as 
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enfermidades eram adquiridas via os sentidos, e nao tinham uma correspondencia no corpo, 

nao eram identificadas como lesao ern urn orgao. ( Idem. Ibidem) 

Quanto ao 2° ponto da Memoria, ou seja, averiguar a possibilidade de desinfectar as 

cartas sern serern abertas por rneio de alguma furniga91io anti-contagiosa, e qual deveria ser 

ela, fato que ja havia ficado ern parte respondido, a comissao acrescentou algumas 

observa9oes. 

A prirneira dizia respeito ao fato de que os gases sulfuroso, rnuriatico, e 

oxirnuriatico quando atravessavam as cartas fechadas, alteravam as letras, sobretudo 

quando elas eram expostas por algurn tempo ern aparelho proprio aos seus vapores. Ora, se 

isso sucedia corn cartas fechadas, as rnesmas ao serern golpeadas produziriarn gases, o que 

nao deveria ser feito, como para rnaior seguran9a propuseram os integrantes da Comissao. 

Qualquer pois que fosse o gas dentre os supracitados a ser usado, como todos eram 

desinfectantes e penetrantes, ficava claro, que qualquer urn deles era proprio para o firn, 

sern ser preciso romper o sigilo das cartas, nern rnolhar o papel. 

Ern segundo Iugar, argurnentaram que as cartas nao eram suscetiveis de conservar 

ern vigor os " miasmas putridos contagiosos ", e caso os conservassern, rnuito pequeno 

deveria ser o ntirnero destas particulas, e a sua for9a, podendo pois ser destruida por 

qualquer gas acido. Ern fun91io dessa averigua91io, concluiram os socios que cornpunharn a 

Comissao, nao ter sido fato decisivo e contestado, a " peste do levante ou febre amarela " 

ter sido propagada por rneio das cartas. 

Cabe rnencionar que essa preocupa91io ern descobrir rneios que pudessern cornbater 

os efeitos nocivos dos miasmas era uma preocupa91io recorrente no secuio XVIII. A teoria 

dos miasmas explicava nao apenas as enferrnidades dos pantanos, mas tambern as doen9a8 

produzidas por cheiros de coisas estragadas e putridas. A rnalignidade do ar provinha de 

ernana9oes putridas. ( Kury, 1990 ) No final do setecentos, as ideias sobre miasmas e sobre 

a transmissao de enfermidades pelo ar deixaram de ser apenas hip6teses. A ideia de que o 

ar poderia conter substancias rnaleficas ganhou bastante apoio neste rnornento. Corne9ou

se, entao, a descobrir novas substancias capazes de irnpedir a putrefu91io e que deviarn ser 

tambern capazes de destruir os miasmas. Entre os estudiosos dos charnados anti-septicos 

estava Louis Bernard e Guyton de Morveau, este ultimo cornpanheiro de pesquisas de 

Lavoisier, que estudou acidos rninerais ern forma gasosa, e recornendava o acido rnuriatico 
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oxigenado como meio de destruir os vapores nocivos. 

Entre os gases anti-septicos o mais poderoso, segundo os membros da comissao, era 

o " gas oximuriatico ", por ser considerado o mais comburente, e alem disso o mais 

expansivo e el.listico, podendo em brevfssimo tempo encher grandes espayos, so bretudo 

quando agia seco e concentrado. Como os" miasmas da peste e da febre amarela" eram 

substiincias combustiveis, deveriam ser destruidas pelo " gas oximuirllitico ". 0 mesmo 

comprovava a pnitica, que para se evitar a difusao de qualquer molestia contagiosa, deveria 

mandar queimar todas as coisas, e materias infectadas. Esses fatos levaram os membros da 

Comissao a se interrogarem sobre o uso efetivo do vinagre como urn anti-septico e a 

preferir o " gas oximuriatico ", principio ativo da quimica moderna: 

Se o vlnagre que e um ticido fraco e pouco atlvo em compara9iio deste 

gtis, deslnfecta as materias contagiados que por e/e se passam; como 

niio sera desinfectante o gt:is oximurititico, que e sabre maneira ativo e 
comburente, e que destr6i radica/mente os sabores, as cores, e os 
cheiros mais lnfectos e virulentos? Como niio sera e/e capaz de 

deslnfectar as cartas, se tanta virtude tern contra as febres padres e 

malignas, contra as Epizootias, contra as desinterias ma/ignas, e ate 

destruindo as qualidodes do cicuta e do 6pio? Que este gtis se um 

grande remedlo para a febre amare/a, conta dos experienclas feltas 

por Laborde em Philadelphia, e pelos medicos espanh6is. i: verdade 

que niio hti experiencla direta sobre a peste do Levante, mas o Dr. 
Mac Gregor no Egito usou com prove ito dos vapores do gtis murilitlco 

contra a peste: ora se o ticido murititico simples foi tao proveitoso, 

como o nfio serti o gcis oximurititico ttio enirgico e antiseptic a? Como 
resistirQo os miasmas da pest~ que talvez obrem sabre a economia 
animal como os fermente, a 09ii0 comburente, e depois neutralizante 

deste poderoso gtis? Por isso, o celebre Klaproth no seu novo 

Diciontirio de Quimica afirma que o ticido oximuirititico e o mais 

poderoso melo para o contagia da peste, e outras quaisquer molestias 

contagiosas. A/em disso, se conforme as experiencias de Bomarini e 

outros. basta para destruir os miasmas da peste, expor as materias 

infectas ii corrente do ar atmosferico por a/gum tempo, de certo a 

exposi9iio e contato do gtis oximurititico que obra instantaneamente 

com suma energia, deverti ser muito mais convenlente. ( IHGB L. 

192 Doc. 72, 1815: folha 2) 

Os membros da Comissao concluiram que o gas oximuriatico era o mais poderoso 

desinfectante conhecido, concordando assim como Morveau. Por isso, eles julgaram que 

todos os casos em que houvesse certeza de peste ou febre amarela violenta, sempre deveria 

ser usado este gas em preferencia a qualquer outro, ainda mesmo para a desinfecyao das 

cartas. Para os casos menos arriscados, julgaram que as fumigay<ies propostas pelo Dr. 

Bernardino Antonio Gomes resolveriam o problema, havendo porem a precauyao de 
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golpear as cartas pelos !ados, para que mellior e mais depressa pudessem ser penetradas por 

aqueles vapores, sem alterar a escrita. 

Cabe registrar que neste parecer os nomes dos acidos em forma de gases seguia a 

nova nomenclatura quimica estabelecida por Lavoisier. Eles usaram gas sulfuroso, gas 

muriatico e oximuriatico. A terminologia muriatico foi estabelecida no Metodo de 

Nomenclatura Quimica ( 1787 ), obra coletiva elaborada por Lavoisier, Berthollet, 

Morveau e Fourcroy, a que ja nos referimos, para substituir o acido de sal marino ou 

tambem chamado espfrito de sal. 0 acido muriatico passou depois a ser chamado acido 

cloridrico. Por sua vez, o acido oximuriatico equivalia a nomenclatura antiga do acido 

marino deflogisticado. ( Bensaude-Vincent & Stengers, 1996:128-131) 

111.3 - As Memorias Historicas apresentadas pelo Secretario da Academia 

Real, o Dr. Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

Jose Bonifacio de Andrada e Silva, em fun<;ao do cargo de Secretario da Academia 

exercido no periodo de 1812 a 1819, foi escolliido para ser o " historiador das tarefus 

patri6ticas e literarias " da Academia Real. Ao todo foram quatro Discursos Historicos que 

contavam a hist6ria da Academia Real das Ciencias de Lisboa e urn Elogio Historico a 

Rainha D. Maria I. 

As Mem6rias Hist6ricas, neste caso fulando especificamente dos Discursos 

Hist6ricos que contavam a hist6ria da Academia, podem ser lidas em urn primeiro 

momento segundo urna 6tica de serem urn mero relat6rio anual das atividades da 

Academia, urna vez que Jose Bonifacio era o seu secretario geral. Contudo, elas sao mais 

do que descri<;oes das atividades anuais da institui<;ao, urna vez que ali o autor ao propor 

fuzer urna hist6ria da instituiyao nos permite observar a sua concep<;ao de hist6ria, a forma 

como construia o conhecimento hist6rico e a no<;ao de tempo que privilegiava para narrar 

os fatos historicos. 

No primeiro discurso, o autor logo nos paragrafus iniciais apresentou a forma de 

narrativa que caracterizaria as suas mem6rias, afirmando que os ouvintes nao esperassem 

dele " frases pomposas, nem rasgos de Eloquencia ", urna vez que o tipo de hist6ria que ele 

pretendia narrar, a " Hist6ria Literliria " exigia apenas " veracidade e llianeza ". T ambem 
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afinnava que a narrativa dos " trabalhos cientificos e filantr6picos " pouco interessava as 
almas frias e egofstas, que necessitavam de " catastrofes e sucessos espantosos para se 

cornoverem ". Mas, ele nao se propunha a tal objetivo, uma vez que os seus colegas 

academicos nao pertenciam a esse grupo de pessoas acima caracterizadas, e, em segundo 

Iugar, porque 

Feliz a Corporaqiio, cuja Hist6ria e simples, e singe/a: e ainda mais 

feliz a Naqtio, cuja Hist6ria enfastia a homens de tao rija tempera! ( 

Falcao, I, 1963: 134) 

Essa concepyao de escrita da hist6ria que buscava distanciar-se de frases pomposas, 

recheadas de hiperboles e metaforas, e se preocupava apenas com a verdade e a 

simplicidade, aparecia novamente em uma de suas notas, que afinnava que a hist6ria " 

deveria ser de estilo claro, direto, e vigoroso, ornado sem excesso, e nao despido baixo ou 

torcido, e pungente ". ( IHGB Doc. 82 L. 191 ) 

Contudo, no final do primeiro dfscurso hist6rico, pediu desculpas a plateia, uma vez 

que considerou o dfscurso " Iongo em demasia; e o pior e que me saiu arido e mirrado, sem 

alma e sem calor; mas valha-me o zelo e boa vontade, se me faltaram os talentos ". ( 

Falcao, I, 1963: 152) 

Lembremos que esse tipo de narrativa da escrita da hist6ria, a " hist6ria literaria ", 

no final do seculo XVIII, ja estava sofrendo uma forte critica A classificavao da escrita da 

hist6ria como uma subdivisao da literatura ja estava tornando-se inconcebivel. ( Bann, 1994 

) A hist6ria estava deixando de ser urn genero literario, e uma disciplina propedeutica, ou 

seja, introdut6ria a dfsciplinas como a medicina, direito, entre outros. Contudo, o secretario 

da Academia ainda pretendia seguir nesse momento de transivao aquele tipo de narrativa 

hist6rica. 

As Mem6rias hist6ricas apresentavam todas a rnesma estrutura, sendo compostas 

basicamente por tres partes. A prirneira descrevia o que ele chamou de " Hist6ria dos 

Trabalhos e Transavoes Academicas ", ou seja, as atividades desenvolvidas pela academia 

ao Iongo de urn determinado ano. A segunda parte consistia em apresentar as Mem6rias e 

obras lidas pelos s6cios. E, finalmente, a terceira, pretendia apresentar os novos s6cios que 

foram aceitos pela instituie(lio, assirn como aqueles que haviam morrido durante o decorrido 

ano. 
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A primeira parte era constituida da descris:ao dos trabalhos institucionais realizados 

pela Academia. Dois ganharam destaque: a atuas:ao da Instituis:ao Vacinica da Academia e 

os trabalhos academicos acerca dos pesos e medidas. 

A Instituis:ao Vacinica foi criada com o intuito de servir como meio de combate as 

bexigas que estavam arrasando as populas:oes das provincias de Portugal. Essa Instituis:ao 

reunia a utilidade da ciencia com a filantropia, estando os socios academicos que deJa 

participavam empenhados em propagar o " bern hmnano " entre os portugueses, 

trabalhando em pro! do " bern da Humanidade e da Nas:ao ". Estava, portanto, reservado a 

Academia, segundo Bonifacio, " o dar mais esta prova a Nas:ao e ao mundo, de que as 

Letras e as Ciencias, se iluminam o entendimento, ameigao igualmente o coras:ao ", ( 

Falcao, I, 1963: 135 ) deixando assim transparecer a unilio do sentimento com a razlio em 

seu pensamento. ( Starobinski, 1988: 66 ) Por outro !ado, recorria-se ao argumento da 

juns:ao dos principios da religiao com os da razlio para ressaltar os trabalhos da Instituis:lio, 

ao afinnar que " estava-nos reservado dar urn exemplo ao Mundo, que para serem entre nos 

veneradas e servidas a Caridade Crista e a Patria, nlio se precisam ordens nem recompensas 

". (Falcao, I, 1963: 136) 

Uma outra atividade da Academia bern destacada pelo orador foram os trabalhos 

academicos acerca dos pesos e medidas. Essa atividade foi resultado de urn pedido do 

govemo portugues por meio do Aviso de 05 de dezembro de 1812, que mandava a 

Academia nomear alguns dos seus socios em uma comissao com o objetivo de fazer urn 

plano que uniformizasse os pesos e medidas para o born funcionamento do comercio e da 

agricultura. De acordo com o relato de Bonifiicio, foi preferido o sistema metro-decimal ou 

Decima-milionesima parte do quarto do meridiano, por ser o " mais s61ido e mais proprio 

das luzes cientificas do Seculo ", seguindo assim o sistema adotado pelos franceses. 

Bonifacio argumentou que a ados:ao do sistema metrico-decimal de base francesa 

talvez pudesse ofender o "pundonor nacional ", contudo afirmou que o "uti! eo verdadeiro 

nlio tern patria, pertence a todas as nas:oes, pertence ao Universo inteiro ". E, continuou 

afirmando que, 

Seria capricho pueri/ niio adotar o que hO de bom entre os inimigos, 

so porque e/es dizem que e seu. Que seria do Republica dos Letras, se 

os 6dios e guerras dos Nar;:oes houvessem de invadir os dominios 

pacijicos da verdode, e dos ciencias Uteis? ( Falcao, I, 1963: 13 7 ) 
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0 autor recorreu a antiguidade, mostrando assim a sua erudi<;ao, para esclarecer que 

a medida do meridiano terrestre sempre foi desde os primeiros tempos da historia a base da 

metrologia antiga, commn aos povos da Babilonia, Egito, Grecia e Roma. Esse sistema 

tambem teria sido usado na constru91io da " grande pirfunide do Egito, e o Sarcofago de 

por:fido ". Portanto, o sistema metrico escolhido pela maior parte da comissao era uma 

propriedade universal, nao apenas " exclusiva dos nossos inimigos, mas uma heran9a 

preciosa, a que toda a Europa tern igual direito ". (Idem. Ibidem, 137) 

0 sistema escolhido tambem nao seria adotado sem serem feitas antes as 

transforrna¢es necessarias para que o mesmo pudesse ser aplicado a sociedade portuguesa. 

A " terminologia barbara e complicada dos franceses " tinba que ser descartada, sobretudo 

porque poderia causar confusi'les a popula91io, mantendo-se todas as denomina9oes das 

medidas portuguesas, que sem muitas corre9oes pudessem ser adotadas. 

0 parecer da comissao da Academia foi encaminbado por meio do seu vice

presidente ao govemo em 04 de fevereiro de 1813, sendo que no dia 23 do mesmo mes 

recebeu nova ordem, para que a comissao continuasse os trabalhos, para que logo 

entregassem os pianos que havia proposto. E, de maneira bastante otimista, afirmou: 

Em breve tempo gozara Portugal do incompardvel beneficia de ter um 

sistema de pesos e medtdas. jimdado em base natural e firme; e cujas 

divisoes uniformes e ji1cets se derivem de um s6 principia fundamental. 

Se atentarmos ao numero prodigioso de medidas desvairadas, que 

entre nos lui; se refletirmos na sua divisiio arbitrdria e inc6moda para 

o calculo; e nas muitas e didrias dificuldades de as comparar e reduztr 

a um s6 padriio, quem duvidara, que S. A. R. nos deu a maior provo do 

seu amor e sabedoria? Que de embara9os, que de fraudes niio 

resultavam da incerteza e multiplicidade dos nossos Pesos e Medidas, 

tanto para o tr4fico da vida comum, como para as transa96es 

mercantis! ( Idem. Ibidem, 365 ) 

A segunda parte dos discursos hist6ricos se constituiam na apresenta<;1io das 

memorias lidas nas sessoes da Academia. Isso porque as memorias cientificas deveriam ser 

" tiradas do esquecimento ", uma vez que continbam " muitas ideias, e observa¢es uteis, 

que mereciam a luz publica ". ( Idem. Ibidem, 139 ) Essa afirma9ao nos permite relacionar 

o pensamento de Jose Bonifacio aquele expresso pela tradi9ao classica, sobretudo pelos 

gregos, que consideravam a memoria como o antidoto do esquecimento. ( Le Goff, 1984: 

21 ) 0 nosso autor listou as memorias cientificas lidas anualmente em seus discursos 
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hist6ricos transfonnava-as em uma fonte de imortalidade, que jamais deveriam ser 

esquecidas pela Academia e pela sociedade portuguesa Uma vez que ali estaria expresso o 

esfor~o dos letrados portugueses em praticar uma ciencia que seguia os principios da raziio 

e baseava-se na experimentas;ao e na observa~ao, tra~os que caracterizavam o pensamento 

cientifico moderno. 

Por exemplo, no Discurso hist6rico de 24 de junho de 1813, relacionou as mem6rias 

lidas desde 25 de junho de 1812 ate a ultima sessao anteriormente realizada, cada uma ern 

sua Classe correspondente, seguindo a ordem cronol6gica: 

Comerando pela 1• Classe. das Ciencias Naturais e suas vastas e 

importantes aplicaroes: 

( ... ) 0 Sr. Caetano Arnaud, Piemontes, nos enviou uma breve 

menu5ria, acompanhada de uma porriio de Casulos de Seda: na 

qual dava parte a Academia de ter obtido em um so ana duos 

colheitas de casulos na Vila de Chacim; niio obstante ser ali o 

clima muito mais frio, do que nos Provincias do Sui. Examinado 

um pano de Borboletas, que estavam a depor a semente aos 15 de 

Agosto de 1811; viu, que alguma dela comerara a nascer: entiio 

se lembrou de experimentar, se esta nova criariio poderia vingar; e 

tomando gomos tenros de Amoreiras broncos, rosas da real 

viveiro, chegou-os aos Bichinhas, que imediatamente se agarraram 

a eles, e se foram sustentando. Cheio de gosto observou igualmente 

que ao 6~ ou 7° dia acamaram muito bem na primeira muda, em 

que gastaram 2 ate 8 dias, saindo mui siios e robustos daquele 

est ada de sonolencia; e com a mesma facilidade fizeram as outras 

tres mudas, e subiram robustos ao bosque, onde formaram dentro 

de 7 ou 8 dias peifeitos e belos casulos, sem morrer um so bicha. 

Que utilidades pois niio podem vir a Portugal deste novo 
descobrimento: podendo nos em vez de uma, que so tem lttilia e 
Franra, ter duas colheitas por ano; sobretudo na Extremadura, 
Alentejo, e Algarve, e aim/a nas terras abrigadas tlas outras 
Provincias do Norte? 
( ... ) Passando agora as Memorias que pertencem a II. • Classe, 

das Ciencias Matenu5ticas: 

0 Sr. Anastasio Joaquim Rodrigues leu uma Memoria Apologetica 

e Ilustrativa dos Principios Matematicos do Cel. Jose Anastasio da 

Cunha: onde com muita exariio e Critica fez realrar o grande 

merecimento desta obra original, que os redatores de Edimburgo 

niio tinham querido, ou sabido, avaliar devidamente. 

( ... ) Cumpre tratar fino/mente das Obras, que pertencem a III. • 
Classe, de Historia e Literatura com seus diferentes ramos e 

aplicar,:oes: 

0 Sr. Francisco Manoel Trigoso leu uma Carta de Pedro Vaz de 

Caminha, criado do Senhar Rei D. Manoel, escrita ao mesmo 

Senhor; em que /he narra o descobrimento da Terra de Santa Cruz, 

hoje Brasil. Esta Carta e extremamente curiosa, e importante; niio 

s6 parser seu Autor testemunha ocular, mas igualmente parser um 

testemunho da lhoneza e simplicidade de maneiras daqueles liureos 
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tempos da monarquia Portuguesa. ( Falcao, I, 1963: 320-
grifos nossos ) 

Essa segunda parte das mem6rias e bastante interessante porque pennite observar OS 

temas cientf:ficos tratados pelas academicos. A variedade de estudos cientf:ficos no campo 

da quimica, matematica, mineralogia, meteorologia, literatura, botanica, agricultura, 

musica, entre outros, mostra urna aceleras:ao da vida cultural e cientf:fica portuguesa nesta 

segunda metade do seculo XVIII. Era preciso correr atriis do tempo perdido que colocou 

Portugal em urna posi9ao de defasagem economica e cultural-cientf:fica frente a Europa 

alem-Pirineus. E, os s6cios da Academia Real das Ciencias compreenderam muito bern essa 

tarefa e se propuseram a espalhar pela nas:ao !usa as " luzes " das ciencias naturais, e suas " 

vastas aplica9oes a Agricultura, a T ecnologia, e a Economia, em cujo estudo tanto se 

esmeram as Na9oes cultas da Europa, mas que ainda estao pouco corrente entre nos ". 

Estava entao aberta, segundo o Secretiirio da Academia, urn novo caminho para a sociedade 

portuguesa, " largo e real ", por onde devem caminhar 

os engenhos portugueses, que quiserem co/her novas loiros debaixo 
das bandeiras de Minerva. A Academia lhes estci dando o exemplo; e 
mais esta vez os convida, para que entrem em seu gremio, e ajudem 

comfon;as reunidas. (Falcao, I, 1963: 380) 

Em outra passagem reiterou o esforyo da instituis:ao e dos seus associados para 

fomentar e estimular as ciencias em pro! do progresso da nas:ao portuguesa: 

A Academia procura desveladamente fomentar as Ciencias, e 
estimular o patriotismo nacional ( ... ) Niio desanimemos ponim: 

cumpre esperar, que os portugueses, que tiio heroicamente se tern 
distinguida na carreira de Marte, folgaram tambem de co/her 

brevemente os louros de Minerva. (Falcao, I, 1963: 151 ) 

Uma outra atividade da institui9ao que mereceu destaque foi a Comissao de Hist6ria 

e Antiguidade, composta por tres membros, criada com o intuito de " publicar os 

documentos espalhados pelos diversos cart6rios e arquivos do Reino ". De acordo com 

Bonifacio, a hist6ria era urn campo ainda muito atrasado entre os portugueses, faltando 

ainda " urna coleyao completa das antigas Cartas e Diplomas, que sao a fonte da Hist6ria, e 

por cuja falta muitas de nossas cronicas sao tao mirradas e incompletas ". (Falcao, I, 1963: 
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366 ) Entao, esse era o momento em que a Academia deveria publicar os docurnentos 

manuscritos que encontravarn-se nos arquivos e cart6rios do Reino, algo que paises como a 

Franya, a Italia, a Alemanha, a Inglaterra, entre outros, ja vinharn fazendo a algurn tempo, e 

que Portugal deveria " emular os estrangeiros nesta parte ". 

Bonifacio considerou que sem os documentos e manuscritos nunca seria possivel 

fazer uma " hist6ria verdadeira e completa ", e tarnbem nao permitiria observar os " 

progressos que tern feito Portugal nas Letras e na Civilizayao ". Por outro !ado, entre os 

docurnentos e manuscritos a serem recolhidos era importante tarnbem nao apenas os que 

dissessem algo respeito das ayoes e acontecimentos politicos e civis dos portugueses, mas 

tarnbem aqueles biognificos, que permitissem " pintar 0 carater particular dos grandes 

homens de cada seculo ", assim como os que relatassem a hist6ria das nay()es estrangeiras, 

a hist6ria das invenyoes e descobrimentos do espirito humano, entre outros. 

Essas consideray()es de Bonifacio sobre docurnentos e tipica da dos Ilustrados do 

seculo XVIII. Isso porque os homens da Ilustrayao buscararn romper com urn tipo de 

escrita da hist6ria tipica dos antiquarios. Estes preocupavarn-se com a questao de que 

qualquer objeto que conseguissem do passado era urn objeto autentico. Eles estavarn 

preocupados com a autenticidade do passado. A posse de fragrnentos, que lhes perrnitisse 

ter acesso a algum detalhe do passado, podendo ser o objeto mais insigni:ficante possivel, 

como urn vaso, uma estatua, desde que fosse urn objeto autentico. Contudo, como afirmou 

Momigliano, os antiquarios estavarn preocupados com o passado, mas niio com a hist6ria. 

Eles produzirarn rnapas, catalogos, listas, contudo niio se preocupavarn com a ordem 

cron6logica, uma vez que a narrativa hist6rica depende do fator temporal. ( Momigliano, 

1990) 

Os fil6sofos Ilustrados montararn toda uma critica em relayao a postura dos 

antiquarios frente a hist6ria. Primeiro, porque viarn a erudiyao como algo que impedia a 

liberdade de pensarnento. Em segundo Iugar, porque consideravarn os antiquarios como 

macacos de imitar;iio, ou s(ja, os antiquarios apenas copiavarn a antiguidade, e niio faziam 

uma reflexao sobre ela. 

Bonifacio, assim como os Ilustrados europeus, estavarn preocupados em construir a 

partir dos docurnentos uma reflexao hist6rica que se aproximasse o mais possivel da 

verdade. Para tal, era necessario o desprezo pela ficyao, pelas fabulas hist6ricas, 
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considerados produtos de pura invenyao, assirn como o afastamento da hist6ria da teologia. 

Sendo, entao, a verdade a alma da hist6ria, ela deveria ser libertada da mentira, e deveria 

ser construida a partir de fontes fidedignas. Dai, a importancia dada pelo autor a 

documentayao, pois dela poderia ser extraida a verdade hist6rica, aproxirnando-se assirn de 

autores como Bayle, que se preocupou com a demonstrayao do erro, da irnprocedencia, da 

incoerencia, e da falta de fundamento de determinadas afirmayoes, contribuindo para que se 

recusassem afirmayoes que nao tivessem fundamento em dados empiricos. 

Bonifacio fez criticas a uma determinada concepyao de hist6ria endossada por 

alguns pensadores de que a hist6ria era, entre todos os conhecirnentos, o de menor valia, 

urna vez que consideravam que os " homens sempre foram, e serao, irnbecis, ou viciosos, e 

enganados ou enganadores ". Ainda que fosse assirn, afirmou o Andrada, " quem nao 

querera saber as causas por que o tern sido? ". Dessa forma, convinha tambem saber o que 

os homens tinham feito neste mundo de util e de born: 

Corrvem saber os progressos do espirito humano; as vicissitudes por 

onde passaram as ciencias e as artes que nos felicitam, ou de/eitam; e 

a sorte das Nar;oes e dos estados. Cumpre ver o crime detestado, e as 
vezes punido; a virtude estimada, e as vezes premiado: cumpre enfim 

ver os homens sem mtiscara, e sem hipocrisia, comparecerem em 

proprio vulto, com as faltas e fraquezas que cobria a sagacidode do 

ambi9iio, perante o tribunal terrivel da verdode. 0 Homem de Letras, 

que munido de todos os subsidios, e alumiado pela critica, empreender 

co/her palmas nesta carreira, lui de saber julgar, e ava/iar os homens, 

tais quais foram; fui de mapejar, para dizer assim, seus vicios e 

virtudes, e entrega ro quadro ao tribunal do Raziio, para que o possa 

estajulgarsemodioesemlisonja .. (Falcao, I, 1963:368) 

Da citayao acirna, podemos ver a sua relayao com os principais autores Ilusttados do 

seculo XVIII. Ele aproxirnava-se, por urn lado, de autores como Voltaire, Condorcet, entre 

outros, que se preocuparam com o terna dos progressos do espirito hurnano, progressos 

estes que teriam como Ultimo estagio a civilizayao. Por outro lado, aproxirnava-se de 

Rousseau, quando afirmava que queria estudar os homens sem mascara e sem hipocrisia, ou 

seja, queria estudar o homem Ionge da sua existencia de fachada, das aparencias, o que 

irnpedia o seu verdadeiro reconhecirnento e abafando a verdade que residia no intirno de 

cada urn. 0 julgamento dos atos dos homens seria submetido ao tribunal da razao, 
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instrumental que permitiria o alcance da verdadeira realiza~iio do conhecimento do homem 

moral. 

A terceira parte consistia na apresenta~iio dos nornes dos novos s6cios que 

ingressaram na Academia, assim como daqueles que morreram, na divulga~iio das obras 

que a " livraria " da institui9iio recebeu durante o ano, e dos objetos que ao Museu de 

Hist6ria Natural da Academia foram oferecidos. As rela96es dos objetos remetidos a este 

Ultimo espa90 siio muito interessantes porque permitem observar o papel reservado ao 

Museu, dentro do projeto do sub-grupo de naturalistas liderados por Domenico Vandelli, 

como o Iugar de reprodu~o do" Teatro da Natureza", ou seja, o esp~o de reprodu~iio dos 

produtos dos tres reinos da natureza existentes no espa90 colonial. 

Por exemplo, no Discurso hist6rico do ano de 1818, Bonifacio relatou as ofertas que 

ele proprio fez ao Museu, amostras de minerais, frutos dos seus trabalhos de minera~iio 

realizadas no funbito do cargo que exercia de Intendente Geral das Minas e Metais do 

Reino: 

0 Secrettirio da Academia ofereceu alguns pedat;os de minerais de 

antimonio gris lameloso, e de blenda negra, tirados de um veio 

mettilico que fica ao nascente da galeria velha dos Romanos na serra 

de Santa Justa, distrito de Valongo, e vtirias amostras de ferro 

portugues, urn do j01jado em barra, outra em chapa larga estendida 

ao malho, sem ter ainda passado pelo cilindro. Tambem apresentou 

urn cinzel, e um fusil de at;o de j01ja, feito na Real Ftibrica da Foz 

d'Alge, frutos das primeiras experiencias que se fizeram neste ano 

naquele estabelecimento. ( ... ) Cumpre acrescentar tambem por jim, 

que compramos tambem uma bela colet;iio de conchas e petrificados. 

com alguns minerais lapideos, e mettilicos, raros e excelentes. Manta o 

numero das conchas de vtirias regioes, todas bem, conservadas, ou 

preparada, a mais de 1700. (Falcao, I, 1963: 438) 

Por sua vez, no Discurso Hist6rico para os anos de 1814 e 1815, relatou o Secretario 

que o Museu fora enriquecido com " varias produ~oes do Brasil " e de " muitos minerais de 

Portugal ", como o ferro, o chumbo, o antimonio, o ouro, entre outros, acompanhados por 

amostras dos seus metais ja fundidos e apurados. E, a seguir, afumou a importilncia que a 

~iio portuguesa poderia tirar dessas riquezas contidas no seu sub-solo, reafumando assim 

o pragmatismo tipico do pensamento dos homens das luzes, e, portanto, modemo: 

Se avivariio cada vez mais e mais nossos desejos patri6ticos de ver 
aproveitadas um dia, como cremos, as imensas riquezas subte"ineas, 
que ainda encerram nossos montes, niio obstante a vastissima 
minerar;iio, que em Portugal tiveram Cartaginezes, Romanos e 
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Arabes: riquezas que tinham sabido aproveitar os grandes Reis, que 

fondariio nossa Monarquia: entre os quais merece especial meru;:iio o 

imortal D. Diniz, que com a lavra e apurariio de novas minas, encheu 

seus cofres de ouro, e deu novo impulso a nossa indUstria, povoa9iio e 

agricultura. (Falcao, I, 1963: 377-378) 

Jose Bonifacio tambem foi urn colecionador ao Iongo de sua vida As suas coleyi}es 

constituiam-se sobretudo de minerais, pois era urn mineralogista de profissiio. Alem dos 

minerais, seguindo o documento de doa9iio ao Museu Real do Rio de Janeiro feita pelo seu 

irmiio Martim Francisco Ribeiro de Andrada quando da morte de Bonifacio em 1838, a 

cole9iio tambem possuia " modelos de maquinas apropriadas aos diferentes ramos de 

industria, como de estampas iluminadas de quadrUpedes e passaros; e igualmente algumas 

medalhas antigas, e restos de ouro e prata ". ( Loc.: Arq. MN Doc. 75 Pasta 2) 

No seculo XVIII, as cole9iies, e nesse caso esta inserida a de Jose Bonificio, 

almejavam urn profimdo rigor cienti:fico, sendo entiio classi:ficados os seus objetos a partir 

da divisiio basica dos tres reinos da natureza: o vegetal, o animal e o mineral. Ademais, as 

col~iies deveriam fimdamentar a pesquisa cienti:fica, que caracterizar-se-ia pela associa9iio 

entre o epistemico eo utilitario. ( Pomian, 1990) 

Bonifacio elaborou tambem catalogo de minerais. Estes caracterizam-se pela 

descri9iio dos minerals, objetivando a pesquisa cienti:fica. No Museu Paulista, encontramos 

dois catalogos manuscritos feitos pelo Andrada, ate entao nunca citados nem comentados. 

0 primeiro caracteriza-se pela apresenta9iio dos minerais e as suas respectivas descri9iies. 

Estas ao que parecem sao baseadas na caracteristicas externas dos minerais, sobretudo no 

segundo mineral descrito ( peso, cristaliza9iio e cor ), seguindo assim o metodo praticado 

por Werner. Algumas dessas descriyi}es estiio em alemiio e outras em portugues, contudo a 

grafia niio e das melhores e, portanto, di:ficulta a nossa leitura 

Catcilogo 

I - Quarz mil nieiform. Arahkies gem. Schivefolkies und kristallis. 

Kalkspart aus den. Rammelsberg. 

2 - Spato pesado estritamente foliado ( Geradichaaliuger Scheverspat 

) cristalizado em pequenas tcibuas delgadinhas acumulados, cor de 

ocra desfeno descorada. 

3 - Spato pesado ( geradschaaliger schwerspat) crist.; em tcibuas com 

as bordas ou aretes estreitas cortados em 4 pan de cada !ado com 

spato parte, ou braunspat; e em pequenos griios salinas com piritas de 

cobre. 
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4- Spato pesado cristalizado em co/una a 6 pans, dais /ados opostos 

chatas e largos com aretes cortados, wirios corados com ocra de ferro 

de Sperg transparentes. 

5- outro idem com as colunas desiguais reunidas harizontalmente pela 

base, formando uma co/una quase uniforme irregular as colunas 

principiam a acuminar-se em ponta exaedra truncada profo:ndamente. 

6- Spato pesado, duas cristaliza<;oes, uma em tabuas chatas 

quadrangular, cujos angulos agudos siio cortados e formam colunas a 

4 pans acuminados. A outra em tabuas de 4 pans cujas aretas siio 

cortados, superpostas, palha dans les bates banco de perola grisa

lacteo. 

7- 3 peda<;os de spato calcdreo em gaena 2 em. Colunas exaedra e 

regular urn bracno-tirante grisdceo, a outro branco cor de cera, o 
terceiro em tabua exaedraa, e em algumas colunas. 

8- Spato calcdreo cristaliza<;iio distintas em piramides exaedras, 
dentes de parco, cujas pontas sai as vezes coupees irregularmente, 

com outros mui miudo, cor puxado a a espato perolado de Andres. 

9- outra piramide exaedra, cujos pans sai alternadamente mais largas 

na base, e em cima, com pontas triedras de Andreas berg ... ( Loc.: 
MPDoc. 269) 

No outro catatogo, tambem com nome de mmeraJS em alemao e portugues, 

Bonifacio fomeceu o nome do mineral e o niimero de amostras que deveria ter sido 

coletado em pesquisas de campo. 

P6rfiro- pedar;os 26. 

Granito- ped 27. 

(. .. ) 
Hornblende Schuepes- ped 6 
Wake-4 
Hornblende schepes- I 0 

Balsate-22 

Serpentina bruta, talco, scatites, e as besto- 26 

Nephrite de oxenkopf- I 

Pedras calcarea- 12 

Yenite-8 

Felspato- 9 

Hornstein - 10 
Pochstein- I2 

Jaspe-2+2 

Quartzo denso 10 ... ( Loc.: MP Doc. 532) 

Retornando a aruilise dos Discursos Hist6ricos, nestes a no~ao de tempo e 
essencialmente cronol6gica. Isso porque o conteudo essencial das mem6rias e a narrativa 

das atividades da Academia, a apresenta~ao das mem6rias lidas pelos seus s6cios e 

admissiio de novos associados ao Iongo de urn determinado ano. A delimita~ao temporal 

aparece no proprio titulo do Discurso hist6rico. Por exemplo, no primeiro, Discurso 
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Hist6rico Contendo a Hist6ria da Academia Real das Ciencias, Desde 25 de junho de 1812 

ate 24 de junho de 1813. Portanto, a no9ao de tempo e essenciahnente cronologica, uma 

vez que o autor se propunha a narrar os principais atividades e acontecimentos ocorridos 

anualmente na Academia. 

Esses Discursos tambem tinham por objetivo servrr como urn material para a 

historia das letras e ciencias em Portugal, na medida em que ele buscava registrar os 

grandes feitos da Academia para propagar as " luzes " na sociedade portuguesa, assim 

como manter viva na memoria dos portugueses as memorias cientificas lidas pelos 

academicos da instituiyao em suas sess5es, representando urn momento de acelerayao da 

vida cultural e cientifica portuguesa. Eles constituir-se-iam como uma importante fonte 

para aqueles que fossem fazer uma historia das ciencias e letras em Portugal, na medida em 

que ja encontrariarn ali os fatos coligidos e dispostos cronologicamente, e da forma como 

realmente ocorreram. Portanto, a Academia Real das Ciencias de Lisboa, por meio das suas 

mem6rias, constituir-se-ia em urn " Iugar de memoria " ( Nora, 1984 ) da ciencia em 

Portugal 

A Academia e urn " Iugar de memoria " da ciencia em Portugal na medida em que 

representou o esfor9o de homens dedicados ao estudo das ciencias em fundar uma 

institui9ao similar aquela que havia em outros paises, como Inglaterra e Franya; representou 

tambem o esforyo de esclarecimento da sociedade portuguesa, na medida em que se propi)s 

a espalhar, pela sociedade !usa, as luzes da Historia Natural; representou tambem o local de 

preparayao e execu9ao da politica que visava a explorayao do mundo natural das colonias. 

E, para tal objetivo, contaram com a atua9ao dos Ilustrados portugueses como tambem com 

os Ilustrados naturais do Brasil. Ali, portanto, estaria registrada nas Mern6rias que a 

institui9ao publicava, a memoria da ciencia em Portugal no periodo entre o final do seculo 

XVIII e inicio do seculo XIX. 

Contudo, nao podemos considerar as Memorias como urn genero de narrativa em 

que o autor desejasse estar isento ou imparcial. Bonifacio era s6cio e secretario da 

Academia, ou melhor, ele narrou fatos em que ele proprio interviu ou fatos em que ele 

havia estado em condiy(jes de conhecer circunstanciadarnente. Os seus discursos narram 

fatos que ele mesmo presenciou ou nos quais tomou parte, e, como toda memoria, ele foi 

seletivo. 
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Jose Bonifacio tratou de relatar em seus discursos nao s6 as atividades anuais da 

Academia, mas tambem temas recorrentes nas obras dos principais fil6sofos Ilustrados 

europeus, como o da grandeza e decadencia das sociedades hwnanas. Este tema foi tratado 

com rela~ao ao "aumento ou decadencia das Letras em uma determinada na~ao ", onde o 

Secretario da Academia defendeu a seguinte a tese: " a decadencia riipida das letras no 

imperio de Roma, desde o brilhante seculo de Augusto, ate o seu renascimento no seculo 

XVI por diante ". ( Falcao, I, 1963: 354 ) 

Para defender a supracitada tese, Boni:fiicio iniciou argumentando que o seculo de 

Augusto se constituiu como a " idade de ouro " da literatura romana, quando apareceram os 

Lucrecios, Horiicios e Virgilios. Neste momento, segundo o autor, os escritores 

trabalhavam mais estetica que cientificamente, uma vez que a Filosofia ainda nao havia 

descoberto todas as leis da critica e do metodo, ademais porque os homens de letras nao se 

dedicavam a apenas uma ciencia, nem formavam no Imperio romano uma classe separada e 

independente. Contudo, esse momento de " civiliza~ao e prosperidade " nas letras entrou 

em decadencia a partir do governo dos Antoninos. 

A seguir, apresentou as causas da" grandeza e decadencia dos Romanos ", tema que 

constituiu-se tambem como uma preocupa~ao do pensador frances Montesquieu, que 

escreveu as suas Considerar;oes Sabre as Causas da Grandeza dos Romanos e sua 

Decadencia ( 1734 ), assim como do historiador ingles do seculo XVIII Edward Gibbon 

que escreveu o livro Historia do Declinio e Queda do Imperio Romano. Ao contrario destes 

dois historiadores citados, que visitaram Roma e conheceram as suas ruinas, Bonifacio nao 

realizou tal viagem. ( Haskell, 1996 ) Contudo, suas afirma~oes sobre tal tema, mostram o 

conhecimento do autor sobre esse periodo da hist6ria da humanidade, ao considerar que: 

Se tal era o esplendor a que tinham chegado entlio as Letras; que 

pasmo nos nlio dew causar a nipida decadencia e abatimento, em que 

ciaram, logo depois dos Antoninos por diante! ( ... ) As causas da 

grandeza e decadencia do imperio Romano estiio manifestos e patentes 

nas ptiginas da sua Hist6ria para quem sabe ler e rejletir. F/oresceu 

Roma porque seu povo amava a liberdade e a Patria; porque o 

animava a energia rude, mas forte e varonil de seus antigos costumes, 

e a gloria dos triunfos; que ajudadas pela politic a do Senado, e pela 

ambiqiio dos Patricios fizeram de um pequeno bando de fogidios e 

foragidos uma Naqlio imensa, e sem exemplo nos Fastos do Universo. 

Comeqou porem a decair, logo que afracou o amor da Patria, e o 

entusiasmo da belo e do sublime. Nem podia ser de outro modo; 

porque a mudanqa da condiqlio politica dos Cidadiios, o despotismo 
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dos Imperadores, a anarquia e tumultos do exercito, a imoralidade 

necessaria dos costumes, e o luxo desenfreado, fruto de riquezas sem 

canto, roubadas e amontuadas par continuas gue"as, destruidas em 

brevissimo tempo todas as sementes do bern, e desareigaram do seu 

espirito do seu espirito e corartio todas as qua/idades generosas, de 
que se honra a nossa especie. Espalhou-se pelo corpo moral do 

Imperio urn torpor mental, que sufocou toda a vitalidade, que poderia 

combater contra os males da opressiio, e encontrar com denodo a 

cohorte imensa do vicios e dos crimes. Em poucos seculos ficou 

reduzido o desgrarado Ocidente, ate enttio mui cu/to e nobre, a 
despresive/ condirtio de semi-barbara, ignorante, fa/so, qfeminado e 

vi/; sem possuir sequer a energia d'alma, e a mascu/a independencia 

dos povos do Norte, par quem foi ttio fact/mente conquistado. 

A mudanra da Capital do Imperio, a divistio deste, as contendas e 

combates renhidos do paganismo, forioso contra a nova religitio 
exclusiva do imperio, as heresias sem canto, as disputas teo/6gicas, 

que geravam 6dios e derramavam sangue, absorviam os cuidados, e as 

facu/dades inte/ectuais da pouca gente, capaz ainda de fer e meditar. 

As irruproes sucessivas e aturadas dos Bdrbaros do Norte vieram 

enttio acelerar mais e mais a ruina do imperio e das Ciencias. 
Condensaram-se as trevas da ignorancia: e com as devastaroes de 

cidades e campos, com o continuo tinir das espadas receberam as 

Letras 0 ultimo golpe; e apagaram-se quase de todos OS vestigios da 

instrurtio, que haviam escapado ao dilitvio do sem numero de males, 

que abismavam o Imperio de Roma. Ntio houve desde enttio mats forra 

contra a opresstio, mais atividade mental; mo"eu toda a curiosidade 

honesta: niio se via por toda a parte seniio indolencia e covardia; e s6 

levantavam cabera a hipocrisia e baixesa nos vencidos, a venalidade e 

o chamado direito da fort;a nos vencedores; a pobreza esqualida de 

um /ado, e do outro o despejo de um luxo grosseiro e desregrado. ( 

Falcao, I, 1963: 355-357) 

De acordo como autor, " novos germes de regenerayiio e de ventura " comeyariam 

entao a surgir no Ocidente para acabar com esse periodo de " barbarie e decadencia " e dar 

inicio a urna nova " idade hist6rica ". Esta teve o seu inicio com os povos da Escandirnivia 

e da Germfuria, que formaram novas monarquias na Ita!ia, Galia e Espanha, dando reinicio 

ao estudo das letras, e" abrigaram e cultivaram os poucos restos, e sementes dispersas das 

boas Artes e Ciencias, que por acaso ainda existiam entre o Clero, e no fundo de alguns 

Claustros ". (Idem. Ibidem, 357) Em espayos, como os mosteiros e as catedrais, nasceram 

algumas escolas, que ensinavam basicamente as doutrinas que compunham o Trivia ( 

Gramatica, Dialetica e Ret6rica ). Mas, foi com a criayao das Universidades que o " 

patrimonio das Letras " foi aumentado, urna vez que ali criaram-se diversas Cadeiras, como 

a de Jurisprudencia Canonica e Romana, teologia e Medicina, entre outras. Nestes espayos 

universitarios, que segundo o autor, os " espiritos generosos " aperfeiyoaram e 
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generalizaram o vidro, inventaram a p6lvora, apareceram novas e numerosas artes, que " 

hoje em dia tanto felicitam as nac;:oes ". ( Idem. Ibidem, 358 ) 

A tornada de Constantinopla ( 1498 ) fortaleceu ainda mais esse momento devido a 

fuga de alguns sabios para 0 Ocidente trazendo consigo OS Codices Gregos que logo foram 

traduzidos, espalhando assim pela Italia o estudo da lingua e literatura gregas. De acordo 

com Bonifacio, a publicac;:ao dessas obras junto com as latinas " fizeram raiar os primeiros 

assomos da critica e do born gosto ". (Idem. Ibidem, 358) 

0 estudo e leitura dos gregos e romanos, ou seja, a recuperac;:ao dos autores da 

tradic;:ao c!assica, concretizou esse " novo mundo de ciencia e civilizayao ", que podia ser 

comparado aos " seculos brilhantes de Pericles e de Augusto ". A criac;:ao da imprensa, 

segundo o autor, estimulou ainda mais essa" idade hist6rica ", pois" a inteligencia e critica 

das Obras Poeticas, Hist6ricas, e Filos6ficas dos Gregos e Romanos foram os objetos da 

geral adrnirayao, e da ciosa ambic;:ao dos literatos ". (Idem. Ibidem, 359) 

A difusao das obras dos autores classicos, sobretudo as dos fisicos, dos geometras e 

dos astronomos, facilitaram o " estudo da natureza e da experiencia " pelos homens de 

letras. Entre estes homens que, de acordo com Bonifacio, foram " criados com o Ieite de 

Platiio, Arist6teles, Xenofontes, Euclides e Arquimedes ", estavam Giordano Bruno, 

Cardano, Campanela, Galileu Galilei, Torricelli, entre outros na Italia, urn Vives na 

Espanha, Lord V erulam na Inglaterra, Erasmo de Rotherdam na Germfulia, e muitos outros 

que se dedicaram ao estudo das ciencias. 

E, finalmente, contribuiram para esse momento as academias de ciencias que 

surgiram por toda a Europa, com a Academia dos Linceus em Roma, a Academia del 

Cimento em Florenc;:a, a Sociedade Real de Londres, entre outras, que permitiram a quebra 

de todos os grilhOes, e os prestigios do escravidiio dos Mestres, que 
ainda continuavam a reinar despoticamente nas Escolas. Abriu-se a 

estrada real dos ciencias; descobriu-se o verdadeiro metodo de 

estudor e indogar a verdode; e as Academias e Sociedades Litertirias 

foram, e siio aindo hoje, as prat;:as fortes e murados, onde se criam e 

adestram nas cii!ncias e nas artes valorosos espiritos, que se viio 
estendendo e propaganda; e tern produzido abundontes frutos, com 

que acodem em tempo as necessidades dos Estados e dos Nat;:i:ies. ( 

Idem. Ibidem, 360 ) 
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Ap6s descrever a hist6ria das ciencias e letras no Ocidente, passou a comentar essa 

mesma hist6ria em Portugal, desde os primeiros tempos da monarquia portuguesa ate o 

seculo XVIII. 

0 desenvolvimento das ciencias e letras em Portugal, segundo Jose Bonifacio, teve 

inicio ap6s a expulsao dos povos Mrbaros, como os " Alanos, Suevos, Vfuldalos, e Godos 

" que foram para a Espanha, e assim pode aparecer na terras lusitanas urn " Paulo Ar6sio, 

Historiador e Te6logo ". Contudo, com a invasao dos Sarracenos, desapareceram os 

primeiros sinas de progresso, perdurando " trezentos anos de escravidao, e tudo foi barbarie 

e atrocidade ". (Idem. Ibidem, 361 ) 

A" bondade divina ",segundo Bonifacio, contribuiu para a formac;:ao da monarquia 

portuguesa no seculo XII, que ajudou a estimular as artes e ciencias. A expulsao das " 

garras de Caste !a e de Leiio " contribuiu ainda mais para esse processo, urna vez que a " 

nossa lingua ate entao urna algaravia galega ", passa a se tornar urn idioma nacional. 

0 primeiro grande monarca que Bonifacio considerou que realmente teve urn " 

grande amor as Letras " foi D. Diniz. Ele criou urna Universidade em Lisboa no ano de 

1288, trazendo para ela vanos professores estrangeiros e mandando promulgar os seus 

Estatutos no anode 1309. Sobre o govemo de D. Diniz, assim comentou: 

Diniz povoa e cultiva nossos campos, cava nossas minas; e com as 
novas tesouros. que criara, fazjlorescer Portugal nas Artes e Ciencias 

que entiio havia: pule e enriquece a lingua compondo Versos e Trovas, 

que emparelham, seniio excedem, as dos Poetas Provenr;ais, segundo e 
fama. Se a Universidade que fondou, se os estudos que tanto 

patrocinaram, fossem mais cuidodos e favorecidos pelos seus 

sucessores; decerto veria o mundo erquer-se, como por milagre, neste 

canto da Europa dentre o estrepito das armas uma Naqiio poderosa e 

culta, que desde entiio assombraria o Mundo com a sua Civilizaqiio, 

como depois o fzzera com o brado de suas Conquistas e Col6nias. ( 

Idem. Ibidem, 362) 

Os " progressos " portugueses nas letras e ciencias continuaram a ser realizados nos 

sucessivos govemos dos monarcas lusos, destacando-se sobretudo a astronomia e a nautica, 

o que levou Bonifitcio a considerar que Nenhuma Nar;iio do mundo em tiio estreitos limites 

enriquecera tanto as Letras, nem as honrara mais, que a nossa. ( Idem. Ibidem, 363 ) 

0 periodo da Uniao Iberica, quando Portugal ficou submisso a Espanha, deu inicio a 

urn momento de decadencia porque " fugiram espavoridas as Artes e as Ciencias " 
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Contudo, com a Restaur~o do Reino, sobretudo no govemo de D. Joao V, foi quando 

come9ou a ocorrer urn renascimento cientifico e literario. Esse processo foi acelerado no 

periodo de D. Jose I, com o seu ministro Pombal, que expulsou os Jesuitas e reformou os 

estudos. Por sua vez, no govemo de D. Maria I, foi fundada a Academia Real das Ciencias, 

que perrnitia assim a Portugal espalhar pelo mundo "as luzes e civi!iza9ao ". 

Levando em conta a escrita da hist6ria apresentada nos panigrafos acima presente 

na Memoria de Jose Bonifacio, podemos inserir o seu pensamento no clima de opiniao da 

Ilustra9ao do secuio XVIII, pois tinha como objeto de estudo as letras, as ciencias, e 

principalmente, a civiliza91lo. Este era o tema central para o reconbecimento da questao que 

mobilizava os Ilustrados em rela9ao a hist6ria, o conhecimento da evolu9ao geral da 

sociedade. 0 desprezo e a rejeiyao pela barbarie unia os fil6sofos e os levava a considerar 

os homens letrados e os " espiritos cultos " como promotores do progresso e da civiliza9ao. 

Em suas disserta9oes hist6ricas, operou como paradigrna das" quatro idades ",que 

adquiriu relevancia nas formula9oes dos pensadores Ilustrados, como por exemplo 

Montesquieu e Voltaire. (Haddock, 1989: 113) 

Ao descrever a hist6ria das Academias de Ciencias e Boas Letras, afumou ter sido 

quatro os periodos mais notaveis para o desenvolvimento das ciencias. Tudo foi iniciado na 

Grecia antiga, ber9o da civiliza9iio ocidental, seguido por urn periodo, marcado pela 

barbarie, em que " as seitas e rixas filos6ficas " nao perrnitiram urn desenvolvimento das 

Academias e ainda se ignorava o "verdadeiro metodo de indagar a verdade ". 0 terceiro 

periodo teve o seu inicio com a invasao dos Mrbaros, que segundo Bonifacio, " parecia que 

se iam apagar todas as Letras e as Ciencias ", mas fundaram-se diversas universidades, 

como a de Paris, Oxford, Pavia., etc. Por sua vez, o quarto periodo, o da Revolu9iio 

Cientifica, foi aquele que deu o impulso para o desenvolvimento das Academias, gr~as a 
Bacon, Kepler, Newton, Galileu, entre outros, que ajudaram a fundar esses 

estabelecirnentos cientificos. E, terrninou, aiirmando a importancia das Academias 

Cientificas para o desenvolvimento das ciencias na Europa e em todo o mundo: 

Quem tirou quase do nada e apeifeifoou as Matematicas, a Fisica, 

Quimica, Hist6ria Natural, Tecnologia e Economia? As Academias 

com seus trabalhos e Programas. Quem ratiftcou a teoria do lua, quem 

aperfeifoou os cron6metros, e por meio deles achou as longitudes? 

Quem me diu e pesou o sol, e os planet as? Quem achou os fen6menos e 

a teo ria do magnetismo, e do eletricidode? Quem ensinou a conhecer 
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com exaqtio as correntes dos mares, e dos ventos? As Academias, 

Senhores. Do seu seio tern saido mil benfeitores da humanidade. Dele 

sairiio igualmente os viajantes, que tern esquadrinhado o globo, e 

tambem os que tern ousado navegar os ares. ( Falcao, I, 1963: 468 

) 

Quante a Academia Real das Ciencias de Lisboa, comentou que ela comeyou mais 

tarde que as outras academias europeias, contudo ja comevava a dar grandes " servivos ao 

Estado e a Patria ". E, recorria a Divina Providencia, ou melhor, it " Bondade do Supremo 

Ente Criador e Conservador do Universe, de quem a raziio e as ciencias sao uma emanavao 

" ( Idem Ibidem, 469 ), a ajuda para que o estabelecimento continuasse a progredir. 

Bonifacio reconhecia a importiincia das academias cientificas como instiincias de 

sociabilidade intelectual e de discussiio cientifica. Esses espayos lhe possibilitava manter 

contatos com os mais renomados filosofos europeus, trocar com eles informavoes sobre os 

mais diferentes ramos da ciencia, e permitia observar as novidades da epoca e a situavao 

das ciencias em suas diferentes areas. Para ele, os fins das academias cientificas 

constituiam-se em 

Difundir conhecimentos; animar, e facilitar os esforqos dos sabios, e 

aplicados; subministrar-lhes fatos, e noqoes de que precisam. ( Idem. 
Ibidem, 13 9 ) 

E, acrescentava: 

Indagar a verdode, espallul-la pelas classes que niio podem 

consagrar-se intei'ramente ao culto das ciencias. sustentar os a/tares 

da raziio, a/umiado pela nossa Santa Religitio que professamos, faze

/a arbitra do opiniiio publica, e a conselheira dos tronos, e 0 dever 

sagrado dos corporaqoes cientificas. ( Idem Ibidem, 381 ) 

Na citaviio acima, aparece uma caracteristica central do pensarnento Ilustrado 

portugues e que teria presenva nos textos escritos pelo filosofo: a intima relavao entre luzes 

e religiao. Os principios das Luzes estavam intrinsicamente associados aos da religiiio 

catolica. Os " altares da raziio " eram iluminados pela " Santa Religiiio " catolica Assim, 

pode-se afumar que os principios da Ilustravao e os principios da tradivao crista 

caminhavarn lado a lado no pensarnento de Bonifiicio. 56 

56 Sobre essas relayiio das " luzes " com os valores da tradi<;iio no pesnamento de Jose Bonifi\cio ver: 
Cavalcante ( 2000 ). 
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Bonifacio acreditava que as sociedades cientificas erarn instilncias de extrema 

importilncia para o progresso do conhecimento cientifico, terna que ele tratou em algumas 

passagens de suas Mem6rias hist6ricas: 

Para existir um Newton~ preexistiriio muitos engenhos de menor 
ordem: pois bern como niio lui sa/tos no mundo jisico, assim no 

intelectual e litertirio. Que seria dos Sabios dos seculos XVII, e XVIII! 

sem as fadigas e trabalhos preliminares dos Eruditos, e Poligrafos dos 

Secu/osXVI exnl? (Falcao, I, 1963: 139) 

Em outra passagem afumou que Cumpre esperar que vira tempo, em que tenhamos 

os nossos Gibbons, e os nossos Humes. (Falcao, I, 1963: 368) 

As Academias cientificas foram espayos importantes de produ,.ao, transmissao e 

institucionaliza~ao das ciencias modernas. Esses espa~os impunham-se, acirna de tudo, 

objetivos cientificos: aquilo que as universidades niio conseguiam realizar, deveria ser 

efetuado pelo trabalho das academias. As prioridades iam para as ciencias da natureza, 

embora abordava-se igualmente questoes ligadas a lingua, literatura e hist6ria. A questao 

fimdamental que estava na base das academias era a utilitas, a aplica~o pratica das 

ciencias. (Rossi, 2001: 367-385; ImHof, 1995: 100-106) 

A leitura das mem6rias hist6ricas de Jose Bonifacio nos faz refletir sobre como o 

terna do progresso das letras e ciencias presente em suas disserta9oes se aproxirnavam em 

muito daquelas de Ilustrados como Voltaire e Condorccet, autores que estavam preocupado 

com o " renascimento e os progressos do espirito hurnano ". A hist6ria do espirito era 

entendida como a categoria que recobria a totalidade do acontecimento intemo e das 

mudan~as experimentadas pela hurnanidade. Era preciso considerar a religiao, a arte, as 

ciencias e a filosofia para que se pudesse reconstituir urn quadro total de todas as fases 

atravessadas pelo espirito para chegar ao ponto atual. Contudo, tal prop6sito de reconstituir 

a hist6ria deste " espirito " relacionava-se a urna ideia presente em suas formula~oes: a 

cren9a no progresso da hurnanidade. 

Essa forma de escrever a hist6ria tern como ponto fimdamental a mudan~a operada 

nesse momento na imagem que se tinha da hist6ria da hurnanidade. A hist6ria guiada pela 

Providencia, em que Deus realiza seus objetivos sem que o saibamos, os fi16sofos 

Ilustrados do seculo XVIII opuseram urna hist6ria, como afinnou Starobinski, " feita de 
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vicissitudes, desenvolvendo-se em corsi e ricorsi ( Vico ), em que se altemam os 

momentos de grandeza e de decadencia, as fases de civiliza91io e de volta a Barbarie ". ( 

Starobinski, 1994: 235 ) Instala-se novamente a imagem de uma historia finalizada e cuja 

finalidade e colocada niio mais pela vontade de Deus., mas pela vontade dos homens. Essa 

nova historia sera denominada pelos teoricos do progresso, por volta de 1789, como urn " 

principio de aperfei9oamento ". 

A outra Mern6ria historica de Jose Bonificio foi o Elogio Academico da Senhora D. 

Maria I, lido na sessiio publica da Academia de 20 de mar9o de 1817, e que so foi impresso 

postumamente a pedido do seu irrniio Martim Francisco Ribeiro de Andrada, no ano de 

1839. A apresentayao dos chamados Elogios Funebres de reis, rainhas, naturalistas, entre 

outros, era uma pratica recorrente nas principais academias cientificas europeias. Como 

exemplo, o Elogio Flinebre do celebre naturalista Buffon escrito por Condorcet, secretario 

da Academia de Ciencias de Paris. ( Kury, 2001: 133 ) 

Nesta memoria, o secretario da Academia teve como objetivo fazer o Elogio da " 

muito Alta, e mui Poderosa " Rainha de Portugal a Sra. D. Maria I, de " imortal memoria". 

0 autor registrou os grandes feitos e obras da Rainha Mae, por meio da apresentayao deste 

Elogio. A Academia, de acordo com Bonificio, que tanto devia a D. Maria I, tinha por 

obriga9ao por meio dos seus s6cios !he render uma homenagem como esta Seria, entao, 

uma fulta de gratidiio se a corpora91io niio lembrasse no primeiro ano de fulecimento de 

figura tao importante e rnajestosa, uma vez que se constituia em dever dos sabios, por meio 

dos seus escritos, "honrar a virtude; rasgar a nuvem do tempo que tudo ousa envolver em 

amortecido esquecimento; e encomendar a imortalidade o nome daqueles, que enobrecem 

nossa especie ". ( Falcao, I, 1963: 37 ) Em outras palavras, os trabalhos dos sabios 

deveriam perpetuar a memoria dos homens. 

Cabe atentar que essa tentativa de imortalizar a Rainha D. Maria I, por meio das 

suas obras e feitos, nos remete a tradi9iio classica, sobretudo a Herodoto e Tucidides. As 

obras destes autores classicos tinham como terna central os grandes feitos e obras de que 

eram capazes os homens, ou seja, os mortais, para que niio caissem no esquecimento. 0 

conceito classico da historia estava intimarnente ligado a questiio da imortalidade. ( Arendt, 

1988 ) Era a historia que mostrava que os mortais, por meio de feitos e palavras, se 

tornavam dignos de imortalidade e podiam perrnanecer entre as coisas que possuiam vida 
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eterna. Bonifacio operava ainda com o antigo conceito de historia, ao tentar manter viva na 

memoria dos portugueses, por meio do seu Elogio, a experiencia de vida da Rainha D. 

Maria I como Mae e Govemanta, experiencia esta que serviria como urn exemplo a ser 

seguido e que orientaria a conduta humana. A sua concepyii.o de historia ainda estava presa 

a ideia da historia como uma mestra da vida. Portanto, Bonifacio conciliava ou articulava 

os principios da Ilustra9ii.O do seculo XVIII como vimos apresentando, aos da tradi9ii.o 

classica, deixando assim transparecer o ecletismo do seu pensamento, caracteristica esta 

central do pensamento Ilustrado portugues. 

Os filosofos da Ilustraylio opuseram a essa historia como mestra da vida uma 

historia em que o passado nii.o lan9aria mais luzes sobre o presente. As a«;oes preteritas nii.o 

poderiam mais orientar as ayiies futuras. De uma forma melhor, os Ilustrados buscaram 

romper com a tradi«;lio. Agora, uma nova rela9ii.o entre passado, presente e futuro e 

estabelecida 0 que passa a se apresentar repleto de infinitas possibilidades e o espayo de " 

expectativas " com o qual se confunde o futuro. ( Kosselleck, 1985 ) Segundo a 

historiadora Berenice Cavalcante, a abertura desse espa«;o e esta mudan«;a radical de 

concep«;ii.o foram obra da revolu«;ii.o francesa, pois dela se originou a cren9a de que os 

homens podem controlar a historia e, vale dizer, construir o futuro. ( Cavalcante, 1991 ) 

Se Jose Bonifacio ainda se mantinha preso ao antigo conceito de historia, por outro 

lado, o " Elogio historico e academico ", como o definiu o proprio autor, nii.o era urn 

panegirico a moda dos antigos. Tambem nii.o buscou louvar a Rainha como que denominou 

de " ficy6es e hiperboles ", pois se era glorioso imortalizar as virtudes, por outro lado, se 

constituia em urn " pecado contra Deus e os homens elogiar os mortos de perfei«;oes 

fantasticas ", uma vez que o verdadeiro louvor distanciava-se da " mentira e calUnia ". ( 

Falcao, I, 1963: 42) Essa preocupa9ii.o do elogiador academico com a verdade dos fatos era 

o trayo que o distanciava do Panegirista, e tambem era uma marca do pensamento Ilustrado 

oitocentista. Entretanto, considerou Bonifacio, isso nii.o o impedia de dar " realce e nobreza 

" aos fatos, uma vez que 

bern como aos pintores de miniatura e licito dar colorido mais 
brilhante iis fei>oes, sem destruir a semelhanfYa do retrato: deve dar 

ao esqueleto hist6rico a alma, e sangue com as belezas do estilo, e 
forra da filosojia; e sobretudo tudo deve pintar o cartiter moral e 
individual do seu her6i; pois do cartiter e que brotam as virtudes, e 
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nobres qua/idades, que brilham na carreira da vida. ( Falcao, I, 
1963:42) 

D. Maria subiu ao trono portugues, em fun<;iio da morte de seu pa~ o Rei D. Jose I e 

da ausencia de urn herdeiro homem. Em fevereiro de 1777 tomou posse do Reino a Augusta 

Matrona, e, em maio, foi aclamada Rainha e Senhora de Portugal. A ascensao ao trono 

portugues levou Bonifacio a considerar que a " Divina Providencia " vinha sempre 

intervindo na hist6ria da IJa9ao portuguesa para favorece-la, deixando assirn transparecer o 

argumento em rela~ao a tradi~ao crista. Esse fato podia ser comprovado por meio da 

abertura da nossa hist6ria, onde veremos nela que pretendenda 
dominar-nos D. Joiio rei de Caste/a, por faltar a varonia do Sr. Rei de 
Fernanda, aparece logo o primeiro Joiio, para gloria e /iberdade 
nossa; quando o cativeiro de Espanha pesava mais sobre os nossos 
ombros, que vergavam, surge o quatro Joiio; ambos luzeiros da 
virtude, e altos feitos; quando fino/mente em nossos tempos a falta de 
sucessiio varonil podia fazer recear, que miios fomininas niio 
pudessem com vigor e energia sustentar as redeas do governo, e 
salvar-nos de guerras e anarquia, entiio nos dO. o Ceu uma matrona 
stibia e forte, que nada tem que invejar aos grandes Reis donde 
descende. Entiio para nos qjudar ainda mais, niio consente que Maria 
suba ao trona, seniio em anos ja maduros, e cheia das luzes da Raziio 

e da experiencia (Falcao, I, 1963: 54) 

Ao subir ao trono, D. Maria " cbarnou a patria os desgra~ados ", ou seja, todos 

aque1es que sairam de Portugal em fun~ao das politicas reformistas do govemo D. Jose I, e 

do seu ministro, o Marques de Pombal. Entre aqueles exilados politicos estavam, 

sobretudo, os nobres da corte e os padres da ordem dos jesuitas, que com a inaugura~ao da 

chamada " viradeira " retomaram todos a Portugal. 

Jose Bonifacio destacou a Rainha como uma monarca cheia de virtudes, que 

deixava os portugueses bastante orgulhosos. Por exemplo, citou como uma das suas 

virtudes saber " ouvir com paciencia, despachar com prontidao ", dever de todos os 

soberanos, e que a Rainha executava de maneira esplendorosa. Em fun~ao de ser urn 

exemplo de soberana a ser seguida pelas suas virtudes, afirmou o secretario, que nao se 

podia 
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Desejar me/hor ventura a um Reina para ser bern aventurado, que 

obedecer a uma Mile, e servir a uma Senhora, que conhecendo o 

merito e servi9os tenho sempre a vontade apare/hada para os 

remunerar. Sim, a 6tima Maria buscou sempre conhecer as 
benemeritos, e soube sempre honrli-/os. A intriga e a adula,ao, que 

enx:ova/ham tuda o que tocam, com as harpias da Flibu/a, perderam 

para com e/a o seu poderio. Mas e/a fo/gava nilo so de premiar, mas 

tambtim de /ouvar; e ser louvado por uma tilo virtuoso Soberana, e 

certo o maior ga/ardilo, que podem receber neste mundo homens 

honrados. (Falcao, I, 1963: 24) 

E, continuou: 

Sabia niio s6 ser compassiva e magntinima~ mas tambem ser amiga; 

mas cumular de beneficios a amizade, beneficios que eram outros 

tantos premios, e incitamentos a virtude, e nilo so penhores da 

agradecimento. Oh santa amizade, Dom do Ceu, honra da 

humanidade, quanta tis rara sabre os tronos; mas no cora9ilo da nossa 

otima Rainha tiveste sempre urn as i/o e urn santu6rio! ( Falcao, I, 

1963: 24) 

A seguir, Bonifacio passou a descrever as ~oes da Rainha no " governo civil e 

politico ", e, logo em seguida, as as:oes realizadas para desenvolver a " agricultura, as 

fiibricas e industria, comercio e navegas:ao ". Contudo, ganha relevancia para o trabalho o 

esfors:o da Rainha para fomentar as ciencias em Portugal. 

Urn campo de grande incentivo da Rainha Mae, segundo Jose Bonifiicio, foi o da " 

educas:ao cientifica e moral ". Sabendo que a avalias:ao de urn Estado passava tambem pelo 

estado das " ciencias e dos costumes ", Bonifacio recuperou os exemplos classicos de 

Socrates e Platao para demonstrar que eles definiam melhor do que qualquer outro o " 

estado da Grecia antiga ". E, portanto, descreveu as ay()es da Rainha na " cultura das 

ciencias ", cultura esta que era uti! e necessaria em todo o mundo, e , mais ainda, em 

Portugal. 

Bonifiicio relatou que ainda que no Reinado de D. Jose I o incentivo as ciencias 

tivesse sido imenso, sobretudo com a reforma da Universidade de Coimbra, as ciencias nao 

tinham se estabelecido efetivamente em Portugal, pois continuava 

a dominar os Lemures da Fi/osojia Arabigo-Peripatetico; aindo com 

seus sojismas, e argi«:ias ofoscava e sopeava a raziio - Horrendum 
Stridens jiamnisque armata chimaera. - Quanta gente entre nos nem 
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sequer suspeitava o que e, e pode ser o entendimento humanof 
Sentiam, mas poucos sabiam rejletir; e pouquissimos conheciam o 
verdadeiro e o Util. Niio posso negar que no anterior reinado se 
tinham lan9ado as primeiras linhas para se estabelecerem as ciencias 

exatas e flsicas na universidode; mas niio tinham estas deitado aindo 
raizes profundas no solo portugues. Davam-se nossos doutos e 
aplicados quase exclusivamente as uma pouca de jllologia latina, e 
quando muito a Ret6rica e poettca; mas nfio sabiam ainda avaliar 

perfeitamente a soberania das ctencias naturals e matemtiticas. ( 

Falcao, I, 1963: 84) 

A Rainha D. Maria I estava, segundo Bonifacio, reservado o Iugar de promover e 

elevar as ciencias ao seu maximo esplendor em Portugal. Ela refon;ou as a<;:oes reformistas 

na Universidade que ja haviam sido iniciadas no govemo josefino, incentivou a cria<;:ao de 

premios anuais em todas as faculdades, criou novas cadeiras, assirn como academias 

cientificas, destacando a propria Academia Real das Ciencias de Lisboa. E, adernais, 

incentivou o estudo e a pratica da Zoologia, Botanica, Mineralogia, entre outras areas da 

historia natural, que estavam " desgra<;:adas no Reino pela ignor§ncia e descuido dos tempos 

", por meio do envio de jovens bachareis aos dominios portugueses da Africa e da America, 

ou entao, pela " Europa culta ", como o proprio Bonifacio realizou, para que depois que 

voltassem ao Reino aplicassem a " luzes " da modernidade em Portugal. Em resurno, D. 

Maria deu urn grande incentivo a educayao cientifica em Portugal, fato que refletia urna 

caracteristica da epoca, na qual as " Luzes " eram compreendidas como condi<;:ao para a 

felicidade geral, sinonirno mesmo de civiiliza<;:ao. 

Apos descrever todas as a<;:oes da " irnortal rainha ", Bonifacio chegou a conclusao 

de que ela niio havia rnorrido, pois s6 morrem aqueles cuja a " sepultura niio s6 cerra as 

cinzas, mas a memoria ". A morte so teria levado o seu corpo fisico, pois ela continuava 

viva na mern6ria dos portugueses por meio do " exemplo imortal de suas virtudes e 

preclaros feitos ". (Falcao, I, 1963: 56) As suas ayoes continuavam a servir como exemplo 

a ser seguido por todos aqueles que desejavam ser urn monarca virtuoso. Bonifacio 

terminou agradecendo ao ceu o ter dado aos portugueses, urn " tesouro de bondade, de 

sabedoria, e de prudencia ". ( Falcao, I, 1963: 56 ) 

0 Discurso historico realizado na sessiio de 24 de junho de 1819 teve urn tom de 

despedida, pois Bonifacio deixava o " antigo Portugal ", que lhe havia adotado como filho, 

para o " novo Portugal", onde havia nascido. Portanto, passados trinta e seis anos da sua 
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chegada ao Reino, Bonifacio voltava aos seus "patrios lares da montanhosa, mas amena 

Provincia de Sao Paulo". (Falcao, I, 1963: 445 ) 

Essa referencia ao Brasil como sendo urn " novo Portugal " permite afumar que 

aquela regiao nao era mais vista pelo autor como uma mera extensao do Reino, mas como a 

sede do ' novo ' Imperio lusitano a partir do momento da transferencia da Corte no ano de 

1808. 0 Brasil tornara-se a nova sede da Coroa portuguesa. 

Neste Discurso, ele tentou " deslembrar-se " das almas degeneradas que procuraram 

as vezes atrapalhar o seu patriotismo e bons desejos, e descreveu a sua propria historia 

durante o tempo em que esteve no Reino, construindo a sua propria" mem6ria ". 

Ele a iniciou pelos seus estudos juridicos e filosoficos na Universidade de Coimbra, 

e, logo ap6s a sua formatura, relatou a sua entrada para Academia Real das Ciencias de 

Lisboa, dando inicio a sua carreira nas letras. No ano de 1790, teve que se ausentar da 

Academia, em fim~ de ter sido ordenado pela Rainha D. Maria I para W9ar pela Europa 

com o intuito de aprofimdar os sesu conhecimentos nos ramos da quimica, mineralogia e 

montanistica. E, nessa viagem, relatou ter honrado, entre as ~es e sabios da Europa, " o 

nome de Academico, e Portugues ". Essa viagem filosofica foi considerada por ele de 

extrema importancia para a sua formas:ao pois 

Os doutos encerrados na ptitria, com o favor dos livros podem de 
a/gum modo conhecer a natureza e os homens: mas e este 
conhecimento mais de gabinete que real. Para indogarem a verdode, e 
adquirirem a instrw;iio plena e fondada, os grandes homens da 
antiguidade Tholes, Pittigoras, Solon, Dem6crito, e Platiio, viajaram 

longinquos climas, e naqoes estranhas: o mesmo fizeram os nossos 
bons autores de quinhentos. ( ... ) A alma do viajante observador 
dilata-se, e extasia-se a cada passo, que cki pelo Universo. Outras leis, 

outros costumes, outros ceus, outras linguas, outra indUstria e 

prociuqoes excitam de continuo a sua atenqiio, e fecundam-lhe o 
espirito com mil ideias novas e atrevidas. Se algumas trouxe eu das 

minhas largas e diuturnas excursoes, a v6s as devo em parte, flustres 

academicos. (Falcao, I, 1963: 446 ) 

0 retorno a Portugal coincidiu com a sua nomeas:ao no anode 1801 para o cargo 

de Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, o que acabou por afasta-lo da corporayao 

por alguns anos. A este cargo se juntariam outros, o que mostrava a valorizas:ao deste 

Ilustrado colonial pelos homens dirigentes lusos e a sua participas:ao de forma ativa na 

Ilustras:ao portuguesa. A sua volta a Academia ocorreu no anode 1809. Emjunho de 1812, 
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passou a ser vice-secretario da institui91io, e, com a morte do primeiro secretario, assumiu 

tal posto, que em muito lhe ajudou a " Providencia ", deixando assirn entrever mais uma 

vez a crenya da providencia divina nas ay5es humanas. 

Este discurso proferido ap6s a vinda da Familia Real para o Brasil permite observar 

a identificayiio do autor com a ideia de urn grande Imperio portugues, centralizado na 

America. Estadistas como D. Rodrigo tinham como missiio precipua a fund~iio de urn 

novo imperio que teria como sede o Rio de Janeiro e que deveria irnpor-se sobre as demais 

capitanias. ( Dias, 1986 ) E para este trabalho contaram com a colaborayiio e o empenho 

dos Ilustrados coloniais, ganando destaque dentre eles Jose Bonifacio. Imbuido de ideias 

reformadoras, mas sempre no intuito de orientar a Coroa e niio romper com ela. ( Maxwell, 

1999) 

A vincula91io do letrado com a ideia de urn Imperio centrado nos tr6picos e 

registrada neste discurso de 1819, no qual Jose Bonifacio deixou clara a sua op91io politica 

pelo projeto de D. Rodrigo. Primeiramente, ele afirmou jamais ter " desonrado o nome de 

Portugues e academico ", mostrando urn sentirnento de nacionalidade que apontava para 

uma" ~1io luso-brasleira ". 

Em urn segundo momento, quando o autor buscou explicitar a referencia a 

emancip~iio do Brasil ap6s o ano de 1808, entendendo-a como realidade concreta e 

consequente da sua conversiio em sede do Imperio. Jose Boni.fiicio reconheceu a condiyiio 

de " emancip~iio " da colonia em relayiio ao sistema de dominayiio colonial. Essa condiyiio 

s6 poderia ter sido adquirida a partir da mornento da transferencia da Corte e sua instala91io 

no Rio de Janeiro, a abertura dos portos e a elevayiio do Brasil a Reino Unido de Portugal e 

Algarves. Assim, comentou o naturalista: 

Canso/a-me igualmente a /embraru;a de que da vossa parte pagareis a 

obrigariio em que estti toda o Portugal para com a sua filha 

emancipada, que precisa p6r em casa, repartinda com ela das vossas 

luzes, conselhas, e instruroes. (Falcao, I, 1963: 472) 

Na ci~ao acima, o autor pontuava as obrigayoes que os portugueses do Reino 

deveriam ter em relayiio a sua " filha emancipada ", ou seja, levar as luzes para o Brasil. Ao 

agir dessa maneira, propunha diferentes atnouiyoes a si proprio e aqueles originarios da 
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metr6pole, deixando transparecer uma contradis:ao no seu discurso, uma vez que se afumou 

o tempo todo como sendo urn portugues. 

Cabe tarubem registrar que essa ideia de emancipas:ao nao implicava separas:ao da 

metr6pole, mas estreita uniiio com Portugal. Esse modelo de emancipll91iO sem implicas:ao 

de ruptura mantinha os Ias:os de compromisso entre as duas partes constitutivas da 

Monarquia portuguesa e, ao mesmo tempo, autodeterminas:ao na gestao dos interesses do 

Brasil. A antiga colonia, como afirmou Lyra, " mantinha os las:os de amizade e de " afeto 

natural" para com a" rniie patria ". (Lyra, 1994: 143 ) 

A seguir, Jose Bonifacio afirmou as potencialidades do Brasil para o 

desenvolvimento do ' novo ' Imperio Lusitano centralizado nos tr6picos, deixando claro a 

ops:ao pele projeto politico de D. Rodrigo: 

E que pais, esse Senhores, para uma nova civilizariio e para novo 

assento das cii!ncias! Que terra para urn grande e vasto imperio' 

Banhadas suas costas em tridngulo pelas ondas do Atldntico; com um 

sem numero de rios caudais, e de ribeiras empoladas, que o retalham 

em todos os sentidos, niio hd parte alguma do sertiio, que niio 

participe mais ou menos do proveito que o mar /he pode dar para o 

trato mercantil, e para o estabelecimento das grandes pescarias. A 

grande cordilheira que o corta de norte a sui, o divide por ambas as 
vastas fraldas e pendores em do is mundos diferentes, capazes de criar 

todas as produroes da terra inteira. Seu assento central quase no meio 

da globo, defronte e ii porta com a Africa, que deve senhorear, com a 

Asia ii direita, e com a Europa ii esquerda, qual outra regiiio se /he 
pode igualar? Riqufssimo nos tres reinos da natureza, com o andar 

dos tempos nenhum outro pais podera correr pare/has com a nova 

Lusitdnia.. (Falcao, I, 1963: 144- grifos nossos) 

0 ano de 1808, sem duvida, representou uma profunda mudans:a no quadro de 

dominas:ao colonial portugues. 0 Rio de Janeiro se tornou efetivamente a nova sede da 

metr6pole portuguesa. Com isso, as antigas relayoes entre Brasil e Portugal foram 

invertidas. 0 primeiro tornava-se a sede da monarquia portuguesa, enquanto o segundo 

perdia a funs:ao de p6lo dinamizador do sistema e passava a depender cada vez mais do 

primeiro, na medida em que aqui seria o local de edificas:ao do "grande e vasto Imperio ". 

Como afirmou Souza ( 1999: 57 ), "Portugal tornou-se colonia do Brasil". 

Na parte final do discurso, o fil6sofo comentou sobre o que o Brasil deveria 

necessitar para ser o centro do ' novo ' Imperio, assim como utilizou a expressiio " 

Monarquia Brasilica " em vez de Imperio Lusitano utilizado por Souza Coutinho, sugerindo 
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assim uma certa " naturaliza9iio " da Corte na nova sede da Monarquia, ja que ali se fixou e 

pretendia niio sair mais: 

Fomentar e nfio empecer: basta-/he a seguranra pessoal e a liberdade 
s6bria da imprensa, de que ja goza; e uma nova educartio fisica e 

moral: o mais pertence a natureza e ao tempo. Estas e outras mil 
ben9iios jti vai recebendo, e receberci cada vez mais este recente 
Imperio, pais teve a ventura de haver sido jitndado pela Sabedoria e 

Magnimidade do nosso incomparavel Soberano, cujo nome sopor isso 

remota posteridade; pais ajitndartio da Monarquia Brasilicafard uma 

epoca na Hist6ria Futura do Universo. ( Falcao, I, 1963: 472-

473) 

Jose Bonifacio, entiio, despedia-se da na9iio portuguesa com a consciencia de ter 

contribuido para o processo de esclarecimento e difusiio das ciencias pela sociedade 1usa, 

deixando assim registrado o seu nome na hist6ria e na memoria da na9iio portuguesa. 

III.4 - 0 curso Docimastico na Casa da Moeda e a Cadeira de MetaJurgia 

na Universidade de Coimbra 

Alem do espa90 institucional da Academia Real das Ciencias de Lisboa, Jose 

Bonifacio tambem desenvolveu atividades de pesquisa no campo da Hist6ria Natural em 

outras institui9oes portuguesas. No anode 1801, por Decreto de doze de novembro, Jose 

Bonifacio foi autorizado a abrir urn curso Docimastico na Casa da Moeda, tendo como 

ajudantes Manuel Jacinto Nogueira da Gama e Joiio Antonio Monteiro. 

Nas aulas a serem dadas na Casada Moeda, Jose Bonifacio deveria ensinar aos seus 

alunos niio apenas o que dizia respeito a " arte de ensaiador de moeda ", mas tambem a 

Docimasia57 dos rnetais, principalmente ouro e prata. 0 objetivo do Principe Regente com a 

cria9iio do curso era aperfei9oar a arte dos ensaios na Casa da Moeda, elevando-a ao grau 

57 Bouillet, em seu Dictiononaire des Sciences, definiu assim a Docimasia: " Quando se descobre uma miua 

no seio da terra, cumpre, antes de empreender a sua explora¢o, conhecer niio s6 o metal que ali mais abunda 

e a caracteriza, mas tarnbem saber em que estado de combiua¢o se encontra, quais silo os corpos estranbos 

que a acompanbam e alteram; e finalmente adquirir a certeza de que os produtos da mina hiio de compensar as 

despesas da explora¢o. E este o fun essencial dos ensaios docimasticos, ou da docimasia. Assim esta arte e 
uma parte da quimica, e para exercitar siio necessarios estudos praticos de quimica miueral. Aos trabalhos de 

Bergmann e de Berthier e devida a precisiio que hoje caracteriza os ensaios docimasticos ". ( Ribeiro, 1872 ) 
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de desenvolvimento a que chegaram em outros paises, que, neste particular, por meio dos 

conhecimentos quimicos e metalfu-gicos tinham feito notaveis progressos. 58 

Os documentos sobre a atua9iio de Jose Bonifiicio neste curso de Docimasia 

encontram-se no Arquivo da Casa da Moeda de Lisboa, o que dificultou em muito a analise 

para este trabalho. Em suas cole96es, presentes em arquivos nas cidades do Rio de Janeiro e 

de Sao Paulo, nao foi encontrada nenhuma fonte documental sobre tal atividade. 

Pela Carta Regia de 21 de janeiro de 1801, o Principe Regente D. Joao determinou 

que a cadeira de Agricultura da Universidade de Coimbra fosse separada da cadeira de 

Bot§nica do curso de Filosofia. Esta ultima voltava a ser incorporada com a Zoologia e a 

Mineralogia na cadeira de Hist6ria Natural. Por esta mesrna Carta Regia, D. Joao criou a 

Cadeira de Metalurgia, que deveria ser ensinada no quarto ano da Faculdade de Filosofia, 

juntamente com a de Agricultura 

Para Lente da Cadeira de Metalurgia foi nomeado o fil6sofo Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva pela Carta Regia de 15 de abril de 1801. A justificava para tal fato 

encontrava-se no fato dele ter viajado" como pensionario meu [D. Joao) por espa90 de 

dez anos com conhecido aproveitamento, por paises em que esta ciencia [ Metalurgia ) 

principalmente se cultiva, observado a natureza em grande, e estudado todas as praticas que 

!he sao relativas ". Na mesma Carta, D. Joao !he nomeava quinto lente da Faculdade de 

Filosofia, !he conferia gratuitarnente o grau de doutor na mesrna Faculdade e, alem do 

ordenado de quinhentos mil reis proprio do quinto lente proprietario, receberia a quantia de 

trezentos mil reis a cada ano pelos " penosos trabalhos das viagens que fez continuadas 

pelo Iongo espa90 dos referidos anos a fim de se habilitar para o meu Real Servi9o ". ( Ata 

de 15/05/1801, 1978: 264) 

Nao encontramos nenhum regulamento ou prograrna da Cadeira de Metalurgia em 

suas cole90es de manuscritos nos arquivos e bibliotecas pesquisados. Por sua vez, pelo que 

esta registrado nas atas das reunioes da Congrega9iio da Faculdade de Filosofia, a sua 

participa9ao foi bern pequena. Em uma das que esteve presente, a reuniiio de 25/0511808, 

foi urn dos que propos a ado9ao do Traite Elementaire de Mineralogie de Alexandre 

Brogniart para ser o compendio de Mineralogia. (Idem. Ibidem, 321 ) 

58 Sobre os trabalhos na Casa da Moeda de Lisboa consultar: Ferraz ( 1998 ). 
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Jose Bonifacio tambem foi encarregado de elaborar as Instru9(ies para urna 

Expediyao Filos6fica da Universidade de Coimbra. 0 Principe Regente encarregou o Dr. 

Luiz Antonio da Costa Barradas para realizar urna viagem pela Capitania de Pernambuco. 

Nesta empresa, o Dr. Barradas deveria remeter para a Universidade, mais precisamente 

para o Gabinete de Hist6ria Natural e do Jardim Botilnico, as colevoes que recolhesse de 

produtos e plantas com as suas descri9oes competentes. 0 responsavel pelas Instruyoes 

dessa Viagem Filos6fica foi o Dr. Jose Bonifacio, que as elaborou em 10 de dezembro de 

1806. 

Recordemos que o envio de expediyoes filos6ficas para os dominios ultramarinos, 

sobretudo para o Brasil, fazia parte das iniciativas do governo mariano no sentido de 

promover urn maior conhecimento sobre as produyoes naturais coloniais. Os naturalistas 

responsaveis por estas viagens, deveriam ir ao local estipulado, recolher as especies 

naturais que encontrassem, e, depois, envia-las ao estabelecimentos cientificos lisboetas, 

onde seriam experimentadas, aclimatadas e tornadas uteis ao Reino portugues. Neste caso, 

as institui96es cientificas que deveriam receber as remessas dos produtos da viagem do Dr. 

Barradas seriam o Gabinete de Hist6ria Natural e o Horto Botilnico, ambos da Universidade 

de Coimbra, espa9os por excelencia de pesqnisa e classificavao dos produtos do mundo 

natural 

Seguindo as Instru9(ies, Jose Bonifacio definia como objetivo da viagem a " 

reduyao, descrivao e remessa dos produtos dos tres Reinos da Natureza ", ( Loc.: BN 

Manus. 5,4, 11, folha 1 ) que fossem notaveis pela sua novidade ou raridade ou pelos seus 

usos e aplicayoes. Tendo como base essa meta, cinco foram as obriga96es que Dr. Barradas 

deveria curnprir. 

A primeira obrigayao consistia em fazer a descrivao dos produtos conhecidos que 

encontrasse, seguuindo urn sistema de classificaviio conhecido e aprovado. No campo da 

Botilnica, poderia utilizar o sistema de Linneu, a nova ediyao do Species Plantarum de 

Wildenoss e dos Genero Plantarum de Linneu e Jussieu. Quanto a Zoologia, poderia servir

se do sistema de classificayao de Latreile e de Demeril. Alem destes livros, sugeriu tambem 

urn Dicionilrio de Hist6ria Natural publicado em 24 volumes pela Sociedade de Homens de 

Letras, as obras de Piso, Marcgraff e Aublet sobre a Hist6ria Natural do Brasil e da Guiana 

Francesa. Quanto a mineralogia, poderia basear-se nos sistemas de Brochant e Haiiy. 
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A segunda obrigayao a ser realizada seria a descriyao dos produtos que parecessem 

novos, raros ou mal descritos e determinados. Para tal dever, no ambito da Zoologia e da 

Botiinica, deveria seguir o sistema de classificayao de Linneu e da sua escola. Quanto a 

Mineralogia, deveria seguir o metodo da escola Wenneriana. 

A terceira obrigayao consistia na indagayao dos usos e aplicayoes dos produtos que 

fossem coletados. Os usos deveriam ser quanto a Medicina, a Agricultura, a Agricultura 

Domestica, Civil e Naval, as fabricas e manufaturas, as artes e oficios, e, a Metalurgia 

A quarta obriga9ao consistia em preparar e " arrecadar " os produtos com perfei9ao, 

de forma que nao se deteriorassem. 

E, finalmente, a quinta obriga91io consistia em ter o cuidado de nao remeter produto 

algum que nao estivesse bern conservado, classificado e perfeito. 

Jose Bonifacio aconselhou ainda que para a busca e recolhimento dos produtos que 

deveriam ser descritos, classificados e enviados, o Dr. Barradas deveria saber os nomes 

vulgares da Capitania de Pemarnbuco, sendo-lhe uteis os catiilogos dos Produtos das 

Capitanias do Brasil. 

Alem de ter elaborado as Instru9oes, o Lente de Metalurgia mostrou todo o seu 

conhecimento sobre os produtos do mundo natural da colonia americana ao elaborar urna 

lista imensa com nomes de peixes, aves, mamiferos, anfibios, madeiras, frutos, raizes, entre 

outros, que o Dr. Barradas deveria tentar coletar e enviar ao Gabinete de Hist6ria Natural e 

ao Horto Botiinico.
59 

Durante o tempo em que esteve na Universidade, Bonifacio p6de observar como 

estava o funcionamento da instituiyao. E, as suas observayoes, nao diagnosticaram urn born 

desenvolvimento das ciencias naquele espa9o institucional. Tendo estudado e conhecido as 

principals escolas de Minas da epoca, como Freiberg e Paris, pOde observar a defasagem 

que havia entre aquelas e a" reformada Universidade de Coimbra ", sobretudo no campo 

das ciencias naturais. Em notas pessoais e cartas a importantes " homens da viradeira ", 

como D. Rodrigo de Souza Coutinho, expressou toda a sua insatisfayao em relayao ao 

ensino praticado pelo corpo docente conimbricense e a administrayao universitiiria. 

Em urna carta a D. Rodrigo de Souza Coutinho, relatou ter estado dois dias em 

Coimbra para arrurnar alguns pertences particulares, e conversar com o " sistematico Vice-

59 A lista com a rela""o dos produtos a serem investigados e coletados esta transcrita na parte dos Anexos. 
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Reitor " com o intuito de " destinar e preparar o local, e fazer os arrrnirios, bancas e 

pequeno laborat6rio para o uso das li9oes e opera9oes Metalfugicas; cujos riscos e dire9ao 

ja em maio do ano passado dei ao Reitor-Reformador, e depois em outubro o meu 

substituto ao Vice-Reitor; mas ate agora tudo em vao, pois nada se fez; talvez por nao 

serem coisas de a + b infinitarnente ou infinitesimarnente interessantes ". Afirmou ainda, 

pelo que de novo viu e ouviu da Universidade e da sua administrar,:ao, que n1io estava tao 

esperan9oso quanto ao sucesso da nova Cadeira de Metalurgia, urna vez que larnentou 

a pouca ou nenhuma utilidade que vira ao Estado da nova Cadeira 

isolada, de que S. A. R. se dignou nomear-me lente, quando mesmo eu 

possa bastar e lutar s6 com tanto trabalho, intrigas, e embararos 

recrescentes. A Universidade, Exmo. Sr., nope em que esta, e em que 
deve continuar, se niio houver uma reforma radical niio s6 no niimero 
e ensino das cadeiras, mas sobretudo no seu regime moral, economico 

e politico sera sempre uma Universidade da Lei Velha, cheia de 

amantes de formultirios e cerim6nias farisdicas - e uma mUmia 

embalsamada, que apesar dos aromas, s6 serve em presem;a de 

lembrar da morte, como entre os Egipicios. Tale a opiniiio que tenho. 

( Loc.: AN. Fundo: Negocios de Portugal. Conjunto 
Documental: Secretaria de Estado do Ministeno do Reino. 
Caixa 710, Pacote 03, folha 1 ). 

Passados quatro meses, em urna nova carta a D. Rodrigo, Bonifacio exp6s 

detalhadamente as razoes que considerava ser a causa da pouca ou nenhurna utilidade que a 

nova cadeira de Metalurgia poderia ter, como da mesma forma pouco poderia ajudar a 

formar alunos que pudessem vir a servir com proveito quando fossem empregados nos 

novos estabelecimentos e administra9ao das minas e fabricas minerais. Isso porque 

Documento N. o 03. 

1" quando multo terei anualmente urn ate dais discipulos, que 

frequentem a minha aula, vista a falta geral de entusiasmo da 
mocidade escolastica para uma tal ciencia em si pouco amena, e mui 

dificultuosa; e pela falta igualmente de arrumariio e empregos lite is 

para os bachareis em jilosojia, que julgam ter direito aos mesmos 

cargos honrosos e lucrativos das outras faculdades. 

2" Esta nova Cadeira exige alunos ja com todos os conhecimentos 

teoreticos e prciticos de mineralogia e geologia, que se niio ensinam de 

modo a/gum na Universidade, e de Fisica e Foronomia, que poucos ou 
quase nenhum tem; 

3° Que uti/idade real pode vir a Instruriio publica de urn Curso tal de 

Metalurgia? de que s6 a primeira parte da Montanistica requer todo 

um ano de liqoes intermeadas de excursoes e traba/hos praticos nas 
minas e fondiqoes: pois que encerra a busca e trabalho dos metais e 

minerals uteis nos seus jazigos pr6prios dentro das montanhas, a 
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arquitetura subterrdnea, a tecnica de cada um dos trabalhos de lavra, 

e da natureza, esco/ha e uso das ferramentas e instrumentos, a 

mecdnica e hidrtiulica subterrtineas, e a reparat;iio dos minerais 
extraidas pelo sorteamento, moendas, lavagens, queima, etc. Tudo isto 

se niio pode fazer em Coimbra, onde niio hd minas, nem oficinas; nem 

os estudantes estiio pelo Estatuto obrigadas a semelhantes excursaes e 

trabalhos, nem tern dinheiro para as fazer. 

A outra parte, ou Metalurgia propria nas suas duas subdivisoes de 

Docimasia, e Arte fusaria com todos os seus pertences da criariio de 
mliquinas, /evadas d'dgua, arudes, edificios, etc., tambem requer urn 

ana por inteiro, e as vezes mats; como se costuma praticar 
constantemente nas Academias e Gindsios Montanisticos da Europa. 

Ora descontadas os dias santos, prestitos, quintas feiras, e as ferias 

pequenas e grandes, fica reduzido o ano /etivo na Universidade 

quando muito a quatro meses efetivos; e neste curta esparo de tempo e 

impassive! ensinar coisa que valha. Verdade e, que nas Universidades 

so se procura dar as primeiras linhas de conhecimentos cientificos 

cujo complemento no resto da Europa fica a novos estabelecimentos 

onde se tratam de novo a fondo as mesmas materias, e se ensina a sua 

pratica. ( Loc.: AN. Fundo: Neg6cios de Portugal. Conjunto 

Documental: Secretaria de Estado do Ministerio do Reino. 

Caixa 679, Pacote 02, folha 1 ) 

Ademais, Bonifacio considerou o fato de ter que atender mais aos trabalhos das 

minas e fundis:oes de Figueira dos Vinhos, e da abertura de novas minas de carvao de 

pedra, ao rnesmo tempo em que tinha que exercer as suas funs:oes de lente. Alem destas 

funs:oes, juntava a dires:ao e lavra da mina de Buarcos, e o Curso Docimilstico no 

Laborat6rio da Casa da Moeda, e, todas as obrigay(jes da administras:ao e Intendencia Geral 

das Minas e Bosques dos distritos montanisticos do Reino " sem alguma contemplas:ao das 

lis:oes da Universidade ". Em funs:ao do exposto, pedia a D. Rodrigo 

que urn ou dois anos de espera na Universidade pouco ou nenhum 

prejuizo pode causar ao ensino publico da mesma, ficando as coisas 

por mais este tempo no seu antigo estado. Nem e novo na 
Universidade, que a abertura de novas cadeiras se retarde por alguns 

anos: vimos um destes exemplos na nova Cadeira de Direito Pdtrio, 

cujo /ente Jose Joaquim Vieira Godinha, haje desembargador do 

Paro. esteve muitos anos demorado em Lisboa, a.ntes de ir para 
Coimbra. Demais a nova Cadeira de Diplomdtica, foi, sem ser ali 

aberta, transferida para a Torre do tombo. ( Idem. Ibidem, folha 

2) 

Em uma nota pessoal criticou os lentes da Universidade de Coimbra, em especial 

urn tal Br., que suspeito que seja Felix de Avelar Brotero, primeiro lente da Cadeira de 

Botii.nica e Agricultura, que havia estudado na Frans:a com Buffone Daubenton: 
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Niio me admiro, que estes satrapas da Universidade atrevidos e 

pedantes queiram arruinar de tudo, sem poderem apresentar causas e 

( sic ). Siio portugueses, e demais um consultos romanos. Pobres 

lesmas, eu me compadero da sua ignordncia, e rio da sua to/a barofia. 

E se niio, diga-me, meu amigo, que vi ram esses gafanhotos? Onde e 

como estudaram - nem sequer sabem da literatura da Europa seniio o 

que /eem se e que tern, em alguns poucos livros velhos franceses, para 

as suas novas produriJes niio lhes chegar e da sua jurisprudencia 

mesmo as unhas ignoram o que a vinte anos se tem escrito niio s6 
Alemanha- mas torno a dizer, siio Portugueses, e sito /hes basta. 

Qua.nto ao Br. Este homem niio viu seniio a Franra, e da Franra bern 
pouco, e tudo o que aprendeufoi o nome de plantas, que quando muito 

podem servir de honras alegretes de Principe, ou hortas de fidalgos. 

Conhecimentos iiteis, jisicos, tecnol6gicos, ou econ6micos, niio os 

trouxe; e dos morais e literarios, niio se ocupou disto. ( Loc.: 
IHGB. L. 192 Pasta 37) 

Em outra nota, tomando como base uma ~ao de Goethe, teceu comentarios 

sobre os lentes que conseguiam a aposentadoria, mas continuavam a lecionar, impedindo a 

renova.,:ao das ideias cientificas e do quadro academico: 

Os lentes ve/hos ficam estacionados, e niio ensinam seniio coisas 

ve/has, sem nova critica e inuteis; por isso devem ser }ubi/ados com 

honra, e empregados em outros lugares, em que possam aproveitar o 

que sabem, ( Loc.: IHGB L. 192 Pasta 4 5 ) 

Para alem destas queixas, Bonifiicio teve sempre urn reduzido niunero de alunos, 

cerca de 5 ( cinco ) por ano, e as verbas para a compra de equipamentos para a realiza.,:ao 

das aulas pniticas e pesquisas foram sempre bastante rninguadas. T ambem nao tinha o 

Museu cientf:fico da Universidade urn boa coleyao rnineralogica, que como ele proprio 

afirmou, " servisse e valesse coisa alguma ". 

Portanto, pelo que podemos observar nos docurnentos da epoca, parece que 

Bonifacio nao foi feliz no seu empreendimento de tentar criar e institucionalizar a Cadeira 

de Metalurgia na Universidade de Coimbra. Os empecilhos postos pela propria 

Universidade, assim como aqueles relativos a ausencia de verbas e apoio governarnental, 

foram fatores irnportantes para a falta de sucesso de tal empresa. Mesmo assim entendemos 

a atitude de criar a Cadeira de Metalurgia como urn esfor.,:o das autoridades portuguesas em 

tentar colocar a Universidade em pe de igualdade com aquelas alem-Pirineus, uma vez que 

arregimentou para esse fun Mr. D' Andrada, filisofu que havia viajado pelas nayiies " 
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Ilustradas " da Europa, e adquirido os principais conhecimentos metalfugicos da epoca. 

Jose Bonifacio foi jubilado da Cadeira de Metalurgia no dia 29 de julho de 1813 e, por 

decreto de 12 de outubro de 1822, foi desligado da Universidade, tres anos ap6s o seu 

regresso para o Brasil. 

Pode ter sido ap6s o insucesso da Cadeira de Metalurgia, apenas uma rnera hip6tese, 

que Jose Bonifacio redigiu urn manuscrito no qual elencou uma serie de fatores que 

impediam o desenvolvirnento das ciencias naturais em Portugal. Entre estas causas 

estavam: a falta de museus, gabinetes de fisica e laboratorios; a ausencia do estudo das 

ciencias naturais no plano de educ~ii.o dos jovens; a falta de sociedades economicas e 

patrioticas para espalhar as luzes; o pessirno estado das ciencias naturais na Universidade 

de Coirnbra; a nii.o-extrayii.o, ou rna mineraviio dos metais; e, o pequeno nillnero de 

irnprensas e de governadores hlibeis para abrir estampas. ( Dolhnikoff, 1998:340-341 ) 

Todos esses fatores, na visiio do autor, contribuiam para a nii.o prosperidade das ciencias 

naturais em Portugal, irnpedindo-o assirn de superar a situayii.o de defasagem cultural

cientifica no qual se encontrava frente aos paises alem-pirineus. 
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Capitulo IV 

" Associando OS estudos cientificos a administra~ao 

publica das minas e bosques ":A associa~ao do perfil de 

Filosofo Natural e homem publico na trajetoria do 

Ilustrado Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

!53 



IV.l- Introdu~iio 

A grande atua~o que o fil6sfo natural Jose Bonifacio vinha tendo no fu:nbito da 

Academia Real das Ciencias de Lisboa, despertou a aten91io de alguns de seus membros, 

como D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da Marinha e Ultramar, que admirava o 

trabalho do Andrada e viu nele o homem indicado para a realiza91io de seus projetos. Assim 

e que ele foi chamado para criar a cadeira de Metalurgia da Universidade de Coimbra, 

participando ativamente da Ilustra91io portuguesa. Juntamente com este cargo, assurniu 

outros na vida pUblica portuguesa, como o de Intendente Geral das Minas e Metais do 

Reino, membro do Tribunal das Minas, Adrninistrador das Antigas Minas de Carvao de 

Buarcos, entre outros. 
60 

A partir deste momento, os seus estudos cientificos passaram a ter que dividir o 

tempo com os cargos estatais, sobretudo aqueles relativos a esfera administrativa 

portuguesa. Em outras palavras, o perfil de fil6sofo natural e o de homem publico passaram 

a caminhar !ado a !ado na hist6ria de vida do personagem, niio podendo ser dissociados. 

Nao sao duas carreiras diferentes ou sucessivas, mas durante toda a sua vida em Portugal, 

ele levou simuitaneamente urna vida de funcionilrio do Reino e urna vida de naturalista. Ele 

e urn tipico representante dos la9os estreitos que se criam durante o reformismo Ilustrado 

portugues mariano e joanino entre os sabios e o governo, como ja assinalarnos. 

Essa coopta91io dos naturalistas61 pelo Estado, sobretudo no final do seculo XVIII, 

permite observar a valoriza9ao daqueles que detinham o conhecimento cientifico e tecnico, 

60 Alem dos ja supracitados cargos estatais que exerceu, Jose Bonifacio tambem foi agraciado com outras 
funl'(ies pelo governo portugues. Por Alvara de 13 de julho de 1807, o Principe Regente D. Joao fez· !he merce 
do cargo de Superintendente do Rio Mondego e Obras PUblicas da Cidade de Coimbra, que havia vagado em 

fun9iio da promo9iio do Doutor Jose de Magalhiies Castelo Branco a Desernbargador da Casa da Suplica9iio. 
Tambem recebeu carta de Merce do Principe Regente datada do dia oito de agosto de 1806 concedendo-lhe o 
cargo de Desembargador da Rela9iio do Porto. Esses cargos estatais supracitados oferecidos ao personagem 
estndado nao nos foi possivel analisar. Isso porque em fun9iio do volume de informal'(ies que ja esta de 
consideravel tamanho para uma disserta9iio de Mestrado. Por exemplo, quanto ao cargo de Superintendente 
das obras do rio Mondego, encontra-se na Cole9iio Jose Bonifacio da Biblioteca Nacional uma vasta 
correspondencia trocada pelo Superintendente e os seus ajudantes para a realiza9iio de tais obras. Contudo, foi 
impossivel analisa-las pela grande quantidade do con junto documental encontrado, ficando tal pesquisa para o 

Doutorado. 
61 Varios foram os naturalistas cooptados para exercerem fun9iies estatais. Entre eles, cito Domenico Vandeli 
que foi nomeado deputado da Junta do Comercio; Alexandre Antonio Vandeli, filho do primeiro, exerceu as 
funl'(ies de ajudante do Intendente Geral das Minas e Metais do Reino; Thome Rodrigues Sobral foi eleito 
deputado as Cortes pela Beira e nomeado para a Comissao de Artes e Manufuturas, entre outros. Sobre tal 
assunto ver ( Matos, 1988 ). 
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sobretudo para dar o seu parecer sobre os mais variados assuntos 

econ6micos/administrativos. Em sintese, isso demonstra o reconhecimento do poder da 

ciencia pelo Estado. 

No periodo da "viradeira ", ocorreu uma forte identificayao entre ciencia e politica, 

ou melhor, entre aqueles que produziam o conhecimento cientifico e os que eram capazes 

de arregimentar apoio e recursos financeiros necessarios ao desenvolvimento das ciencias. 

0 Estado burocnitico portugues arregimentou os naturalistas da Academia Real das 

Ciencias de Lisboa com o intuito de acumular varias tarefas, entre as quais podemos 

destacar o rnapeamento, diagn6stico, conhecimento e orienta9ao de politicas direcionadas 

ao levantamento das riquezas naturais, ou melhor, das " produ9oes naturais " do territ6rio 

portugues e de todo o seu Imperio ultramarino. Esse fato permite observar o quanto a 

Academia por meio das sua~ propostas de caciter cientifico estava extremamente conectada 

ao Estado portugues. ( Munteal Filho, 2001: 48-49 ) 

Como exemplo esta o caso de arregirnenta9ao do naturalista Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva pelo ministro da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinbo, para 

ocupar urna serie de cargos publicos estatais no campo da esfera adrninistrativa. D. Rodrigo 

nao pouparia esfor90s em gastar os recursos necessarios para a pesquisa das produyoes 

naturais do Reino de Portugal, sobretudo os minerais, e para a preserva9ao das rnatas e 

bosques. 

IV.2- A Carta Regia de 18 de maio de 1801: A Intendencia das Minas do 

Reino de Portugal 

Jose Bonifacio foi nomeado Intendente das Minas do Reino de Portugal pela Carta 

Regia de 18 de maio de 1801. Nesta o Principe Regente D. Joao afirrnava a necessidade e 

utilidade que havia de se criar um estabelecimento publico, como ja vinba sendo feito nas 

principais fia90es da Europa, que deveria dirigir a Casa da Moeda, Minas e Bosques dos 

seus dominios, e 

prover de todos os modos possiveis o seu aumento, e prosperidade, a 
fim de que ramos tiio itteis, e importantes pelos seus produtos e 
inditstria, a Mina Real Fazenda, e ao bern geral dos Meus Povos, 
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saiam do estado de abatimento, e de abandono, em que se acham, e 

cheguem ao ponto de perfeir;lio, e riqueza, de que slio capazes, e em 

que jti estiveram em tempo dos Antigos Reis Meus predecessores, ( 

Carta Regia de 18 de maio de 1801, 1828: 702 ) 

Para dirigir essa institui~ao o Principe Regente nomeou o " Bacharel em Leis e 

Filosofia " pela Universidade de Coirnbra Jose Bonifacio de Andrada e Silva, A 

justificativa para tal ocorrencia decorria - novamente como no caso anterior da nomea~ao 

da Cadeira de Metalurgista - do fato de que o personagem havia realizado uma viagem por 

varios paises da Europa, num periodo de dez anos, e visitou todos os seus estabelecirnentos 

montanisticos, e metalfugicos, conseguindo assirn uma instru~ao te6rica e pratica, como 

tambem na adrninistra~o publica, e economia particular dos rnesmos estabelecirnentos, Ao 

retornar a Portugal, com " todas as luzes e conhecirnentos necessarios, e pr6prios para ser 

urn dos primeiros membros do sobredito estabelecirnento ", ( Idem Ibidem, 702 ) D, Joao 

considerou-o apto para dirigir o estabelecirnento das minas e llie deu o cargo e a nomea~ao 

de Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, 

Pela mesma Carta Regia foi encarregado de dirigir e adrninistrar as " Minas, e 

Fundi9i)es de Ferro de Figueir6 dos Vinhos ", Para tal, seria condecorado com uma " beca 

honoraria com o predicamento de primeiro banco ", e ficaria mantida a pensao de 

oitocentos mil reis de que havia gozado durante o tempo das suas viagens pela Europa, 

Ainda na mesma Carta, ficava encarregado de estabelecer e firrnar o ensino da Cadeira de 

Metalurgia na Universidade de Coirnbra durante o periodo de seis anos, Ap6s tal periodo, 

ficaria unicamente ocupado da Intendencia das Minas e Metais, assirn como das de Figueir6 

dos Vinhos, e da abertura das minas de carvao de pedra, 

IV.3- A Carta Regia de 01 de julho de 1802: A dire~o das sementeiras e 

planta~oes nos areais das costas portuguesas 
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Pela carta Regia do Principe Regente de 1 o de julho de 1802, o naturalista Jose 

Bonifacio foi arregimentado para assumir a dire<;ao da administra<;ao das sementeiras e 

planta<;Oes nos areais das costas portuguesas, que comeyou pelo Couto de Lavos. 

0 Principe Regente Dom Joao iniciou a carta Regia retomando uma informa<;ao 

dada pelo proprio Bonifiicio ao Ministro e Secretlirio de Estado dos Neg6cios da Fazenda, o 

Sr. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o " estado de decadencia em que se encontrava 

o Couto de Lavos e outras partes da costa Iitoriinea portuguesa em fun<;ii.o das areias que 

estavam subterrando os terrenos araveis da regiao, e de arvoredos ". (Falcao, III, 1963: 187 

) Em fun<;ao dessa inforrnayao, o Principe decidiu encarregar o Intendente das Minas, o 

nasturalista Jose Bonifacio de Andrada e Silva, de dirigir os trabalhos necesslirios para por 

fun a " dita ruina " com o objetivo de aproveitar os terrenos " estereis e inuteis, que se 

podem reduzir a cultura, mas porque enquanto se defendem e abrigam as terras vizinhas 

produtivas, e se evita a sua progressiva e certa ruina, se prepara a produyao de urn genero 

natural e de primeira necessidade, de que cada vez mais se sente a absoluta precisao ". ( 

Idem Ibidem, 187 ) Contudo, esse trabalho nao deveria ser restringido a Lavos, mas a 

outros lugares onde a" benigna Natureza" tambemja bavia principiado a criar matos. 

A primeira tarefa a ser executada, segundo a Carta, deveria ser o levantamento da 

planta topogrlifi.ca do terreno onde iria trabalhar, que deveria contar com o auxilio dos 

estudantes da universidade de Coimbra. Depois, deveria semear plantas arenosas, como as 

camarinheiras, gramas, tamargueiras e outros arbustos que crescem na areia. Nas encostas 

desabrigadas, deveria semear " penisco nos lugares defendidos e cobertos com ramada, para 

o que e uti! que os ramos dos pinheiros levem as suas pinbas a fun de se abrirem e 

semearem a si pr6prias ". ( Idem. Ibidem, 188 ) Para as despesas necesslirias a essas 

planta<;oes e outros trabalhos que viessem a ser necesslirios, o Principe mandava destinar o 

produto dos dep6sitos dos dizimos do pescado no Couto de Lavos. 

Esta Carta Regia vinba associar a administra<;ao das matas e bosques a das minas na 

pessoa do naturalista Jose Bonifacio, homem que bavia viajado por diversos paises 

europeus e havia tornado contato com os modemos conhecimentos cientificos relacionados 

a esses ramos da adrninistra<;ao publica. Esse fato mostra a importiincia que o Estado 

burocratico portugues dava aos fi16sofos naturais, e, no caso em questao, a necessidade de 
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minas e bosques serem regulados por principios cientificos com o objetivo de promover a 

utilidade publica 

IV.4 - 0 Alvani de 30 de janeiro de 1802: 0 Regimento das Minas e 

Bosques 

Urn novo regimento para o funcionamento das minas, e Estabelecimentos met<ilicos 

do Reino foi mandado baixar pelo Principe Regente em funs:ao da crias:ao da Intendencia e 

da nomeaas:ao de Jose Bonifacio. 0 Alvara de 30 de janeiro de 1802 definiu a competencia 

do Intendente Geral das Minas e Metais do Reino e a sua respectiva area de atuas;ao. 

0 Intendente Geral seria o Diretor e administrador das Minas e Ferrarias de 

Portugal, estando a ele subordinadas todas as pessoas e oficiais que nela prestassem 

assistencia e trabalhassem, assim como todos os individuos empregados nas Minas e 

Estabelecimentos Minerais portugueses, fossem funcionlirios do Rei, fossem de 

companhias particulares de Minera9(>es e Apura9(>es. 

Foi determinado que o Intendente presidiria a Junta de Inspes:ao, que o mesmo 

Alvara criou, para o born regime das ferrarias existentes e de outras que no futuro fossem 

estabelecidas. A Junta seria composta por todos os oficiais que trabalhassem nas Ferrarias, 

com exceyao dos Meirinhos, do Escriturlirio e do Cabo das Guardas, devendo se reunir 

todas as semanas para tratar de todos os neg6cios pecunilirios, econ6micos e tecnicos, 

relativos a administras:ao e trabalhos das Minas, Bosques e Fundis;oes. 

Ao Intendente atribuiu-se a competencia de vigiar pela boa economia e lavra regular 

das Minas do Reino, assim como de cuidar em dar todas as providencias necessarias, para 

que as Fundis;oes e Fabricas minerais fossem traballiadas e manipuladas segundo as regras 

da Arte e da Ciencia Metalfugica. Alem destas funs;oes, no que diz respeito as minas e 

fabricas mineiras, ele deveria: 

1. visitar as minas, Ftibricas, e suas oficinas e armazens, assistindo aos trabalhos, a jim 

de providenciar logo ao que julgasse de urgencia; procurando que tudo se jar;a com 

perfeir;iio, economia e boa ordem; e porti todo o esmero e atividade em que niio falte 

coisa alguma de tudo o que for preciso as Minas, Fundir;oes e Oficinas, para que nunca 
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possa parar, ou dijicultar-se o seu labor por esta falta, ou por culpa dos oficiais e 

obreiros nelas empregados; 

2. fazer urn inventario exato e circunstanciado de todos os materiais, ferramentas, 

maquinas e ferro, que ainda existirem nas ferrarias; e cuidara imediatamente em fazer 

consertar as casas, e armazens, fornos, ar;udes, levadas e caneiros, em mandar 

construir Forjas, Maquinas Hidraulicas, Fales e outros objetos necessarios; ordenando 

igualmente o corte das madeiras e lenhas, que forem precisas, e a fatura e conducr;iio 

do carviio necessaria, para que as fabricas, se ponham logo em plena de atividade; 

3. proibir a fatura de carviio no Distrito, para ser vendido fora dele sem sua ordem; e 

fara assinalar aos carvoeiros, e proprietarios os lugares onde o devem ir fazer para 

seu gasto, sem prejuizo das ditas fabricas, devassando anualmente contra os infratores 

deste, e de outros antigos analogos do presente Alvaro: proibira igualmente as 

queimadas sem ordem, e aprovar;iio sua, evitando-se por este modo os graves, e 

consideraveis danos, que de tais queimadas proviriam niio so as mesmas fabricas, mas 

tambim aos moradares das ditas terras. 

0 Intendente, alem de ad.rninistrar as minas, tarnbem ficava encarregado da dire9ao e 

administrayao dos bosques e matas. Para tal :fi.u:lyao, lhe foi atribuido: 

I. administrar os Basques e Matos do seu Distrito, procurando com todo o zelo e 

atividade conservar e melhorar os que existem, e aumenta-los quanta !he for passive!, 

por meio de novas sementeiras e plantar;i5es nos terrenos e lugares, que !he forem mais 

proprios e adequados. Isso porque sem madeiras, lenhas e carviio niio poderiio as 

ferrarias trabalhar e com o aumento progressivo de mais fornos e forjas, como convem, 

nem estabelecerem-se para o futuro Fabricas de ar;o, espingardas, cutelaria e outras 

ojicinas uteis, de que muito precisam OS meus Reinos; 

2. fazer o tombo dos Baldios e Maninhos do seu Distrito, formando mapas e tabelas, em 

que venham especijicadas a posir;iio, extensiio e conjigurafYiiO dos terrenos; o direito 

que ha a respeito de cada urn deles; a natureza mineral dos mesmos; os rios, ribeiros e 

correntes, que os atravessam; e especies de tirvores e cepas, que neles existirem; assim 

como os caminhos e meios de conducr;iio, e o seu estado presente; especijicando ao 
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mesmo tempo o prer;:o corrente dos transportes, do corte das madeiras e lenhas, e o da 

fatura do carviio, para que sobre bases solidas procure estabelecer uma administrar;:iio 

econ6mica e regular com futuro previsto deste tiio uti/ estabelecimento; 

3. semear, e plantar desde logo os altos e caber;:os de pinheiros, comer;:ando pelas 

vizinhanr;:as das Ferrarias e ao Iongo do Zezere, e Ribeira de Alge; e os Vales e 

Quebradas de Sobreiros, Carvalhos, Chopos, 0/meiros e outras iirvores, conforme a 

exposir;:iio e terreno mais conveniente; 

4. procurar que os mesmos lavradores semeiem e plantem pro rata da decisiio, que 

tiverem das suas casas e misteres, urn certo numero de geiras de arvores nos lugares, 

que lhes forem prescritos; 

5. poder embargar as madeiras, e lenhas dos particulares, que forem indispensiiveis as 
necessidades das Minas e Fiibricas Metalicas, fazendo-as pagar a seus respectivos 

Donos por seujusto prer;:o; avaliando por dois louvados, urn escolhido pelo dono, outro 

pela Junta de Insper;:iio, ou pelo Intendente Geral; para o que Ordeno e Mando, que 

nenhum lavrador ou proprietiirio possa vende-las fora deste e outros distritos minerais 

sem guia do lntendente Geral, ou da Inspetor para isso encarregado; 

6. introduzir, para poupar e conservar as mesmas iirvores, o metodo do Dec6te, e talho 

sucessivo de cinco em cinco, ou de seis em seis anos, como se pratica no Alto Milanez, 

Biscaia, Catalunha, e outros paises estrangeiros, cujas fabricas de ferro siio 

alimentadas com esta especie somente de lenhas, e carviio proveniente; 

7. realizar cortes regulares para que se possam conservar e aumentar as Matas e 

Arvoredos, e evitar os imensos vazios e maninhos. Tais cortes seriio feitos segundo as 

Regras da Arte, dividindo os bosques em folhas, coriforme o tempo necesstirio para o 

seu crescimento, seja para as iirvores de Decote, seja para obras, seja para paus reais, 

e de construr;:iio; 

8. ordenar que, nos lugares onde foram cortados e arrancados os Bosques e Matos, 

possam vir outra vez sem nova Sementeira, ou Plantio, e para que as plantas novas niio 

sejam destruidas, e ruidas pelos gados, sejam coutados a toda a casta de gados, 

sobretudo as cabras, por todo tempo que for preciso, segundo a natureza particular das 

mesmas iirvores, que requerem maior ou menor tempo de defesa; 
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9. estabelecer, para a melhor economia dos trabalhos jlorestais, o sistema das 

Empreitadas, assim nas sementeiras, e plantar;oes, como no corte das lenhas, e 

madeiras, e no fabrico do carvilo, e seus transportes, fazendo o mesmo em todos os 

outros trabalhos das Minas e Ojlcinas. Cuidar em melhorar os caminhos, e introduzir o 

usa das carretas hem construidas. Estabelecer para maior facilidade, e economia dos 

ditos transportes, depositos dentro das mesmas matas, charnecas, e margens dos rios 

nos lugares que julgar mais convenientes, de madeiras, lenhas, e carvilo, para os fazer 

acarretar, e conduzir. Procurar aproveitar as aguas dos rios, e ribeiras para fazer 

construir canais de conducr;ilo nestes, e outros distritos Minerais, quando o local puder 

comodamente prestar-se a tilo uteis, e importantes destinos, e servir;os. Reformar o 

modo ordinaria de cervejar e procurar introduzir o metoda praticado nos paises 

mineiros da Alemanha e da Suecia; 

10. aproveitar o excedente dos Basques e Matos pertencentes as Minas e Fabricas, que nilo 

forem necessarios aos diversos trabalhos montanisticos e metalurgicos, vendendo-as 

por conta das caixas das ditas fabricas; 

11. encarregar ao 1ntendente administrador que haja de estabelecer uma exata, e rigorosa 

contabilidade e escriturar;ilo necessaria nos tres ramos da administrar;ilo de 

melhoramento, conservar;ilo e aproveitamento dos bosques e cepas; 

12. empregar todo o cuidado em que as Basques e matas sejam marcados e medidos, para 

que se far;am mapas particulares e gerais, por onde possa constar o estado real dos 

mesmos e seu conteudo par folhas, introduzindo e perpetuando deste modo um regime 

regular de cortes e arranques, e uma verdadeira e miuda economia; 

13. empenhar em que o lnspetor e Couteiros cuidem na boa vigia e guarda dos bosques, 

prendendo todos e qualquer, que acharem cortando arvores, arbustos au arrancando 

cepa sem a necessaria licenr;a. 62 

Este mesmo Alvani restabeleceu as duas antigas furrarias no Distrito de Thomar e 

Figueir6 dos Vinhos. 0 Intendente deveria inspeciorui-las assiduamente e fiscalizar a 

administraviio economica de tais estabelecimentos. 

62 
T odas essas competencias estabelecidas pelo Rei para serem exercidas pelo Intendente Geral das Minas e 

Metais do Reino foram extraidas do: ( Alvara de 30 de janeiro de 1802 de Regimento para as Minas, e 
Estabelecimentos Metalicos do Reino, 1826 ). 
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Exigiu-se que o Intendente Geral, alem dos conhecirnentos praticos Montanisticos e 

Metallirgicos, tambem fosse graduado em Filosofia e Leis. A exigencia da gradua9ilo em 

Leis era motivada pelas circunstiincias de conferir ao Intendente a jurisdi9ilo privativa, 

economica, policial, civil e criminal, em todas as materias, causas e crimes que tivessem 

rel~ao necessarias com a concessilo, registro, administrayao e policias das minas, 

fundi9oes e tabricas minerais, tanto do Estado, quanto das Companhias que houvessem de 

formar. 

0 Alvara mandava considerar como subsidiario o Direito Publico da Alemanha, 

enquanto nilo fosse promulgado urn regulamento geral de Minas. 

IV.S - Memoria Sobre a Necessidade e Utilidades do Plantio de Novos 

Bosques em Portugal ( 1815 ) 

Essa Memoria vinha, entao, colocar aos olhos do publico portugues urn ramo de 

extrema importiincia para a na9iio !usa, que era a pratica agricola de semear terras incultas e 

abandonadas e transforma-las em areas de produ9iio de cultivo agricola Mesmo sendo urn" 

metalurgista de profissao ", Bonifacio tambem se sentia atraido por tratar nesta memoria 

dos" objetos de Iavoura ", uma vez que 

a Agricultura, tiio necesstiria quanta aprazivel e honrosa, sempre 

atraiu a minha atem;iio e amor. No Brasil, durante os meus estudos em 
Coimbra, nas minhas peregrina>oes pela maior parte da Europa, 

depois da minha volta ao Reina, nunca a deixei de estudar, quanta em 

mim coube. Em o anode 1802, e seguintes fiz rotear uma grande parte 

da charneca inculta dos montes de Santo Amaro pertencente a real 

mina de Buarcos; onde a/em de um pinhal de mais de 46 geiras, fO>o 

cultivar trigo, centeio, cevada, aveia, milho, batatas, favas, nabos, e 

prados artificiais para o sustento do gada daquela Mina. Niio contente 

com a dire>iio desta s6 lavoura, quando foi ler a minha Cadeira em 
Coimbra, arrendei no Almegue uma grande Quinta ( e bem cara com 

terras de piio, o/ivais, vinhas, pomares, hortas, e insua; para mais a 

meu sabor aprender as miudezas da nossa Agricultura, ajuizar de seus 

Iueras, efazernovasexperiencias.( Falcao, I, 1963: 167) 

De acordo com Bonitacio, o estudo e a pnitica da Agricultura vinha !he mostrando 

que os seus preceitos tinham muitas modifica9oes e varia9oes de acordo com a influencia 

dos " climas e terrao; pelos mercados e precis5es das terras; e ate pelos costumes e leis de 
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cada povo ". Contudo, a sua essencia e principios se mantinham invariaveis e gerais. 

Assim, curnpria observar o que era" local e variavel do que era constante e geral em todo o 

pais, e, em todo o clima ". E, para obter tal conhecimento, era necessano saber confrontar 

OS 

sistemas antigos e modernos de povos, e siculos dtversos; era preciso 
pesti-los na balanqa da raziio, alumiada em nossos dias pelas Ciencias 

Auxi/iares, quais a Hist6ria Natural dos entes organizados, a 

Mineralogia, a Quimica, a Meteorologia, e a Fisica assim geral como 

particular; cujos resultados em pr6 das na9oes cultas jti niio ficam 

engavetados nas bancas e escrit6rios dos sclbios; mas vao se 
introduzinda e penetrando, mais ou menos disjar9ados, ate no nlstico 

casal do campones.( Falcao, I, 1963: 175 ) 

Somente desta forma, e com a ajuda de uma boa " Legislayiio Agronomica ", poderia a 

agricultura promover progressos na sociedade e economia !usa. 

Bonifacio registrou dois proveitos que poderiarn ser obtidos com o ato de se " 

semear e plantar rnatas, e arvoredos " em terrenos baldios e abandonados, fato que vinha 

tendo merecido atenyiio das "Na9oes cultas da Europa": proveitos naturais ou cosmicos, e 

proveitos politicos. 

Os " proveitos naturais " erarn justificados pela necessidade de se melhorar o " 

terriio e o clima atual de Portugal ", uma vez que sem as rnatas e arvores os terrenos 

estavarn ficando " andos e nils ", a ca9a estava desaparecendo e a umidade necessaria para 

a vida da faunae flora estava sumindo, o que alterava o clima e a ordem das esta<;oes, assim 

como tornava precaria as condiyoes de saude da populayiio. Dai, ele se perguntar: 

E donde vern tantas sezoes e febres malignas nos campos abertos e 

calorosos de Portugal, seniio da falta de bosques em paragens 

pr6prias, e das dguas correntes, que alimentavam? Sem matas, quem 

absorverti os miasmas dos charcos? Quem espalhard pe/o Estio a 

frescura do inverno? Quem chupard das mares, das rios e lagoas os 

vapores, que em parte dissolvidas e sustentadas na atmosfera caem em 

chuva, e em parte decompostos em gases, viio purificar o ar, e 

a/imentar a respirQ9iio dos miasmas? Quem absorverti o gas ticido 

carbOnico, que estes expiram, e soltariz outra vez o oxigenio , que 

aviventa o sangue, e que sustenta a vida? ( Idem. Ibidem: 172 ) 

As rnatas e arvoredos, " produ9oes da mae natureza que mereciam a maior atenyao do 

Fil6sofo natural e do Estadista ", estavam sendo destruidas pelos efeitos perversos da 
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civiliza9iio humana- aumento da povoa\)iio, da agricultura, entre outros- assirn como pela 

"indolencia, egoismo e luxo desenfreado de precisoes facticias ". (Idem. Ibidem: 173) 

Por sua vez, os " proveitos politicos " do plantio de matas e arvoredos eram 

justificados pela possibilidade de se aumentar as rendas do Estado portugues, o que !he 

possibilitaria fomentar o trabalho das minas, as fabricas, a Marinha, a navega\)ao interna, a 

agricultura, e todos os" mais gozos do homem social e cu1to ". Para, entao, terminar com a 

rapidez " espantosa com que iam desaparecendo os bosques e arvoredos ", Boni:fiicio 

sugeriu a cria9ao de urna Inspe9ao Unica e central, constituida de homens " sabios e zelosos 

", que deveriam cuidar de tudo o que dissesse respeito a administra\)ao e policia das matas, 

estradas, rios e minas, ramos que necessitavam de um sistema Unico e ligado de meios e de 

fins, assirn como aconselhou a elabora9iio de regulamentos adequados as circunstancias do 

Estado e as particularidades de cada distrito. 

Essa sugestao de reunir sob a autoridade de um s6 chefe, matas, estradas, rios e 

minas, ja vinha sendo tomada pelo Principe Regente D. Joao, quando entao por Alvara de 

30/0111802 determinou que o Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, o proprio Jose 

Boni:fiicio, ficasse encarregado de administrar os bosques e matas do Reino. Pelo Decreto 

de 01/07/1802 !he conferiu a administra9ao das sementeiras dos areais do litoral portugues, 

e, pelo Decreto de 24/07/1817, !he deu a administra9ao da S uperintendencia do Rio 

Mondego e obras hidraulicas do seu encanamento, e das estradas do seu distrito. Assim, em 

Portugal, estavam reunidos em um s6 chefe vanos ramos de matas, estradas, rios e minas, 

contudo "tivesse ele podido executar tao beneficas determina9oes! ". 

Bonifacio afirmava ser de extrema irnportancia economica os usos que a na9ao 

portuguesa poderia tirar das matas e bosques, transparecendo assirn o carater pragmatico 

dos seus trabalhos, tipico do clima de opiniiio da Ilustra\)ao cientifica, e, portanto, modemo: 

Sem matas Nariio alguma e independente, se precisa de sustento 
estrangeiro: Nariio alguma e rica e poderosa se o terreno onde mora 
ant/a inculto e baldio; e se a pouca Agricultura que possui depende 
inteiramente dos esforros e desvelos unicos da classe a mais pobre e 

menos instruida. Quem haverti hoje tiio alto de raziio que possa 
duvidar de tais verdades? E que Portugues amigo do seu Pais. e do 
seu Principe pode ver com olhos enxutos tanta terra inutil e 
desaproveitada, como vemos entre n6s! Quem niio lamentarci o est ado 
desmazelado de nossa Agricultura em um seculo tal como o nosso. em 
que a maior parte da Europa /ida e forceja par estender e aperfeiroar 

a sua! (Falcao, I, 1963: 173 e 290-291) 
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Na citll9iio acima, podemos observar, segundo as palavras expressas pelo autor, que 

o plantio de novas matas contribuiria para proporcionar a nayao portuguesa no futuro a 

independencia ecooornica de que ela tanto precisava alcanyar, uma vez que elas seriarn uma 

importante fonte de renda para o Estado portugues estimular a sua indust~ao e assim 

recuperar a sua econornia. Esse ponto expressa a" visao de mundo "de Jose Bonifiicio que 

centra no dominio da natureza - capaz de gerar riquezas, e, portanto, deve ser 

cientificarnente conhecida e explorada - a alternativa para a recupera9ao do Reino 

portugues e do Brasil e a retirada de ambos do estado de defasagem econornica e cultural

cientifico no qual estavam inseridos. 

Essa " visao de mundo " expressa na Memoria nos perrnite relacionar o pensamento 

de Jose Bonifacio ao sub-grupo Ilustrado utilitarista-naturalista da Academia Real das 

Ciencias de Lisboa, que tinha em V andelli a sua figura rm\xima. ( Munteal Filho, 1993 ) A 

produyiio cientifica Ilustrada de base naturalista prop6s so lu9oes para veneer a crise 

econornica do Imperio colonial portugues. Entre essas solu9oes priorizava-se urn mellior 

aproveitarnento das produy(jes naturais das colonias, sobretudo o Brasil. Estas propostas 

estavam baseadas sobretudo na ideia de que a politica fomentista da Coroa portuguesa 

iniciada no periodo pombalino deveria ser intensificada e valorizava a agricultura, 

fundamentada nas praticas cientificas de orientll9ao pragmatica que viam na natureza 

tropical uma fonte de riqueza que deveria ser cientificamente conhecida e explorada. 

A " vislio de mundo " do sub-grupo de naturalistas liderados por V andelli, e, 

partilhada por Jose Bonifacio de Andrada e Silva, que centrava no mundo da natureza -

fonte de conhecimento cientifico e produtora de riqueza - a base para a regenerll9ao do 

Estado portugues, mostra o grau de tomada de consciencia que esse fil6sofo Ilustrado 

juntamente com os demais integrantes do sub-grupo adquiriram da crise econornica e 

financeira em que a nayao lusa se encontrava em fins da governayao pombalina, propondo 

em suas Mem6rias as soluyoes para supeni-la. 

Essa importiincia dada a agricultura pelos integrantes do sub-grupo fazia parte do 

rol de temas e questoes presentes em suas Mem6rias, sobretudo nas de Domenico Vandelli. 

Este paduano considerava que a agricultura era a fonte capaz de tornar a natureza util ao 

homem. A agricultura seria o bra9o utilitario do mundo da natureza, uma vez que ela seria 

capaz de contribuir com grandes lucros para Portugal. ( Munteal Filho, 1998 ) Essa 
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afirma~o de que a agricultura era uma fonte de riqueza constitui-se num dos indicios das 

apropria9oes das ideias agraristas-fisiocniticas ( a terra era vista como Unica fonte de valor ) 

pelos membros da Academia. ( Cardoso, 1988 ) 

Se Portugal teve a navega9ao e o comercio maritimo como grandes fontes geradoras 

de lucros no passado, mas o perdeu, agora caberia investir na agricultura. Ela iria perrnitir, 

em primeiro Iugar, aumentar a popula9ao portuguesa, que como Bonifacio registrou era " 

tao pequena ". Para aumentar o nfunero de habitantes e lhes garantir o sustento, cabia 

aproveitar a lavoura e cria9ao de gados nos imensos areais e charnecas que Portugal possuia 

e que eram capazes de cultura, assim como recompensar os trahalhos e despesas do 

lavrador. Essa rela9ao entre popula9ao e meios de subsistencia e sua incorpora9ao numa 

visao de desenvolvimento economico era um tema frequente nas Mem6rias dos 

Academicos. (Cardoso, Op. Cit.: 72) 

Em segundo Iugar, registrou a importancia do cultivo dos solos para o crescimento 

do gado. Com o incentivo a agricultura, Portugal teria todo o gado necessario para o seu 

sustento, assim como ele seria" grandee robusto ". Ademais, sublinhou o autor, 

Criar-se-tio rebanhos numerosos de ovelhas e porcos com sumo 
proveito para a lavoura, e sustento da gente; haverti las em 
abunddncia; e a importar;:iio de queijos e manteigas, que tanto 
dinheiro nos leva para fora, diminuirti necessariamente pelo andar 

dos tempos. (Falcao, I, 1963: 300) 

Bonifacio tambem sugeriu que as fazendas que desenvolvessem a pratica da 

agricultura fossem especies de " Escolas Norrnais ", para o ensino pratico da agricultura, 

fato que ocorria nas principais nay(ies europeias, como as da Hungria e da Boemia, e 

Portugal deveria imita-las. Isso porque sendo a agricultura " uma das doutrinas praticas da 

vasta ciencia da natureza ", as utilidades que ela poderia proporcionar somente transformar

se-iam em algo proveitoso para a sociedade a partir do momento 

em que os Governos fizessem convergir para este centro comum os 

socorros do Estado, e as luzes das Nar;:oes; e sem que da outra se 
jar;:iio experiencias em grande, exatas e seguidas em todos os sitios e 
terreoes capazes de cultura, em cada pais; par meio das quais se 
reduzam as leis fiXas, direi mais, a proverbios e rifOes, as operar;:oes 
nlsticas de cada distrito. Entiio o campones abandonarti costumeiros 
velhos e danosos; e cederti gostoso as luzes da raziio e da experiencia, 
sabendo o que deve praticar para bern seu, depois de conhecida a 
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natureza dos eu chiio, e a qualidade do seu clima. ( Falcao, I, 
1963: 302) 

Bonifacio pedia aos portugueses que niio desanimassem nunca desta empresa iirdua, 

pois uma " Na~iio valente e generosa como a nossa " deveria acreditar que os 

conhecimentos uteis das ciencias naturals e auxiliares tornar-se-iam publicos e auxiliariam 

os " lavradores abastados, e pelos proprietiirios de terras e comendas ". A a~iio do governo 

para tal empreendimento tambem era vista como sendo fundamental, uma vez que urn novo 

" codigo de Agronomia e de Fazenda " far-se-ia necessiirio para os progressos agricolas. 

Ap6s comentar acerca da utilidade e necessidade do semeio de plantas nos areais, 

que " gra~as a Providencia " a natureza foi com os portugueses muito h'beral ao prover o 

solo luso com uma ampla gama de plantas arenosas, Bonifacio apresentou urn catiilogo das 

plantas proprias dos areais portugueses, com os nomes da classifica~iio botfurica e aqueles 

dados pelos portugueses. Neste catiilogo o maior niimero de plantas arenosas pertence a 

familia natural das gramfneas ou entiio a das compostas de Mr. Mirbel ( Histoire Naturelle 

des Plantes. Tom. 4° e tom. 5°). Tomando como base a Flora Lusittinica de Felix Avelar 

Brotero, Bonifacio afinnou que as Provincias da Beira e Estremadura eram as mais ricas 

neste genero de plantas e argumentou que era de se esperar que " quanto mais for sendo 

cultivada entre nos a Botfurica; e mais arnada e honrada a bela Deusa Flora, outras tantas 

mais se irii.o cada dia descobrindo ". (Idem. Ibidem: 233 ) 

Tal catiilogo foi subdivido da seguinte forma: em " plantas e areais maritimos ", 

dos " areais e charnecas arenosas mais distantes, e das ribas arenosas e lagoas ". Esse 

catiilogo deveria ser entregue aos " lavradores e mateiros " para lhes auxiliar no semeio e 

plantio dos areais. Vale registrar que a classifica~o das plantas seguia em sua maior parte o 

sistema de classifica~iio das plantas de Lineu, e outras seguiam a classifica~iio feita por 

Lamarck, Felix Avelar Brotero e Vahl. 

Seus conhecimentos geologicos sustentavam em diversos momentos da Memoria 

suas opinioes sobre a agricultura. No Capitulo II, intitulado Dos Areais ern Particular, 

afinnou que todos os areais da Europa ao Iongo das costas ocidentais come~avam sempre 

de baixos fronteiros ao Norte, Noroeste ou Oeste. Esses baixos fronteiros eram o mar, os 

rios, os lagos, as lagoas, os paus. Os areiais que progrediam para leste, Sudeste e Sui, 
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fonnavam sempre montes e bancos de areia mais ou menos seguidos e encadeados. A 

explicayao para tal fato encontrava-se nas 

antigas inunda9oes, causadas por fortissimas borrascas, que 
acarretaram as areias da praia para dentro da costa; ou lavando o 

terreno das terras glutinosas. mats dissolliveis e !eves, deixaram as 
aretas • satbros, e pedregulho. que por mats soltos e pesados se 
prectpitaram tmediatamente, ao mesmo passo que as terras /eves e 
glutinosas, so depots de maior socego no liquido, se foram depondo 

emseriedecamadassucessivas. ( Falcao,I, 1963: 187) 

Bonifacio seguiu afinnando que a linha principal destes areamentos, nas costas ocidentais 

portuguesas, era de Noroeste a Sudeste, por ser o Noroeste o vento mais " ponteiro, 

tempestuoso, e dominante na estayao seca, quando as areias estao mais movediyas e soltas 

". ( Idem. Ibidem: 187 ) 

A ampliayao dos areais vinha ocorrendo em Portugal ao Iongo dos anos, segundo 

Bonifacio, devido a dispersao das areias fluidas, que os ventos transportavam, e tambem as 

enchentes, enxurradas dos rios, e torrentes nos vales e margens " desamparados ". 

Dificilmente vinham diminuido, razao esta que residia nos " mateiros sucessivos, ou a 
vegetayao de plantas, que entrando a areia, pelo andar dos tempos forrnaram nova codea 

com os seus residuos e estrumes ". ( Idem. Ibidem: 188 ) Dai, o autor chegar a seguinte 

conclusao sobre o surgirnento e aumento das planicies e bancos de areia: 

1 • Pela precipita9iio antiga das areias e pedregulho. 

2" Pela [alta de terras glutinosas, que pretendessem e firmassem o 
terreno. 

3" Pela [alta de terra humosa. ou vegetal. que formasse nova c6dea 
mats conststente e mais ferttl. 

4" Por novas e parciats aluviOes, que entulhoriio a superficte. ou 

lavariio a terra boa, deixando somente areia e cascabulho. ( Idem. 
Ibidem: 188 ) 

Para entao p6r fim a " torrente esmagadora " dos areais, Boni.fiicio sugeriu como 

soluyao a necessidade de aplicar-lhes os " remedios Unicos da arte " para assirn " vedarmos 

os males em sua origem " e o " Reino recebeni utilidades sem conto de tao her6ica empresa 

". Entre as utilidades a serem contempladas pela nayao portuguesa estavam: 
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I" Portugal conquistard uma grandfssima porqiio de terra 

produtivas, que agora niio existe; porque ter areais ermos e inUteis, ou 

niio te-los, vale o mesmo. 

2" 0 chilo jertil e cultivado ficard defendido dos areias, e se 

conservard em constante produ9iio. 
3" Criar-se-iio bosques que melhorem o c/ima e as estaqoes; que 

defendam nossos rios e barras de serem entupidos e arruinados; e que 

nos deem /enhas, madeiras, taboado, a/catriio, pez, e outros artigos de 

que tanto precisamos. 
4" Aproveitados devidamente os areias, podem outros terrenos 

jerteis, que se acham cobertos de arvoredo, ser roteados para griios, 

legumes, prados artificias, e vinhas; destinando-se s6 os maninhos, 

que niio derem mais de tres ementes, para bosques de agulha e fo/ha, 

eparamatosepastoscomuns. (Falcao, I, 1963: 190) 

Na cita91io acima, o plantio dos bosques e seu consequente fomecimento de lenhas, 

madeiras, tabuas, alcatrao, e tipico da utilidade das matas em fim9ao das necessidades 

impostas pela revolu91io industrial. Lembremos que as madeiras serviam para a constru91io 

de navios, contribuindo assim para ampliar a marinha mercante; as lenhas serviam para 

fomentar o trabalbo das minas e das :tabricas, uma vez que eram utilizadas como 

combustive! para mover a maquinaria, sobretudo a maquina a vapor, e as f01jas e os fomos 

da industria siderurgica; e o alcatrao, produto usado para destilar a hulha e deterrninadas 

madeiras. 

Contudo, lembremos que a descoberta do carvao mineral como elemento capaz de 

servir como combustive! para a produ91io de ferro, sobretudo para o seu refino e fundi9ao, 

p6s fun a " era da madeira " enquanto principal material de constru91io e combustive! da 

civi!iza9ao. 0 carvao passou a ser a principal fonte de energia do industrial do seculo XIX, 

mas tambem urn importante combustive! domestico. ( Hobsbawn, 1987: 60 ) Mas, foi a 

madeira que tomou a revolu9ao industrial possivel. Como afirmou John Perlin, 

Os esteios de madeira suportavam os poqos dos minas para permitir a 

extrat;iio do carwlo mineral. Depots, o carviio mineral, no inicio, era 

embarcado em carretas de madeira para as fdbricas sidenirgicas, 

sobre trilhos d emadeira ou em navios de madeira par canais cujas 

comportas tambem eram de madeira, ate que, posteriormente, fossem 

substituidos pelas de ferro. ( Perlin, 1992 : 260 ) 

Cabe registrar que a preocupa9ao de Jose Bonifacio com a preservayao dos pinhais e 

as suas utilidades e algo que ja estava presente nas suas reflexoes a algum tempo, portanto 

nao exclusivo desta Memoria. Essa afirma91io pode ser comprovada em uma carta a D. 
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Rodrigo de Sousa Coutinho, datada de novembro de 1800, onde exp6s a sua insatisfac;:ao 

com o regimento e a administrac;:ao do " Pinhal e suas fiibricas " localizado no Ribeiro de 

Muel, registrando a necessidade de urn " hornem ativo e inteligente " a frente da sua 

administrac;:ao, pois s6 assim o Estado portugues poderia conseguir as utilidades e os lucros 

necessarios para a sua prosperidade: 

um Regimento e toda administrar;iio que e absurda, e um perfeito 
Monsens. Tudo o que lui de hom se deve iis ordens novas de V. Exa. [ 
D. Rodrigo}. 0 pinhal esta em estado deploravel ( ... ) porem com um 
homem inteligente e ativo no seu oficio a testa deste e da sua 

administrar;iio em poucos anos podera S A. R. triplicar os lucros, que 
dele tira, sem exame dos pobres lavradores. Ja determinamos os 
lugares em que se podem assentor os engenhas de serras, no Ribeiro 
de Muel; e }a se vai proceder a um p. • o porto deS Pedro. Isto so dara 
muita economia e mais produto. Ha muita agua inferior do alcatriio, 

que are agora se deitavafora, vaija se aproveitada; pois que por uma 
simples fervura dli pelo menos a metade do seu volume de alcatriio. A 
distilQ9iio do alcatriio em peixe, agoarir, e there venthina; e das 
pinhacas novas aproveitado; o metodo de incidir os paus velhas para 
tirar resina, e enriquecer muito mats a acha; a aboliqiio dos fornos de 

pixe inziteis e danosos; a fatura de hom e muito carviio nos lugares 

proprios e demais barata conducsiio; 0 regulamento dos cortes a eito 
nos lugares adequados, o aproveitamento dos tocos e raizes que 
apodrecem inutilmente na terra; enjim, uma stibia e simples 
administrar;iio segundo a prtitica e a experiencia das nar;oes que 
intendem das matas; trariio utilidades imensas a este Pinhal, e 0 

mudariio inteiramente de face com o tempo. Animados do hem 
publico, e da gloria que resultara ao Soberano, e a V. Excia., seu 
digno Ministro, niio nos temos poupado a trabalha a/gum em as 
nossas numerosas indagat;Oes; e esperamos nas vastas lures, 
atividades e zelo maravilhoso de V. Excia., que seniio hajam de 

malograr as nossas bern concebidas esperanr;as. ( Loc.: AN. 
Fundo: Neg6cios de Portugal. Conjunto documental: 
Diversos. Caixa 731. Pacote 01, folha 1 - grifos nossos ) 

Essa preocupac;:ao com a preservac;:ao dos bosques e rnatas constituia urna 

preocupac;:ao do sub-grupo de naturalistas-utilitaristas da Academia Real das Ciencias de 

Lisboa. Alem da Mern6ria de Bonifiicio que dizia respeito a conservac;:iio das rnatas, 

florestas e bosques, destacou-se tambem a de Joaquim Jose Lobo da Silva intitulada 

Memoria sobre a utilidade dos bosques em geral reconhecida pelas providencias dadas na 

nossa Academia, mas infelizmente frustrada pela negligencia e abusos introduzidos. 

Seguindo aqui o historiador Munteal Filho ( 2001: 36-37 ), tal preocupac;:iio tambem estava 

Ionge de se constituir em qualquer vestigio de urn pensamento ecol6gico. Como ja 

170 



salientamos em outra situa.;ao no caso da Mem6ria sobre as baleias, a prote<;iio as matas, 

bosques, pinhais, entre outras especies vegetais, ocorria em fun.;ao dos usos que elas 

poderiam ter em fun<;iio das necessidades do Estado portugues. Ou mellior, a prote<;iio ao 

reino vegetal deveria estar sob a hegemonia da engrenagem monopolista, tendo em vista os 

interesses da Coroa portuguesa 

Para o " born exito da empresa " em tentar conter o crescimento dos areais, 

Bonifacio apontou os remedios necessarios para tal fun. As solu<;Qes apresentadas foram 

quatro: 1 • Firrnar o areal move! por meio de sementeiras e da postura de arvores proprias, 

sobretudo de pinheiros bravos e de plantas arenosas; 2" Romper a for.;a dos ventos pelos 

obstaculos que se llies coloca, fazendo com que se refratem: primeiro por meio de cercados 

em distiincia e dire.;ao relativas ao nivel e sitio; depois pelo maciyos de arvoredo; 3° 

lmpedir o contato dos ventos sobre as areias por meio das sebes, ou cercados , ou pela 

cobertura vegetal que cobre o terreno; 4° Beneficiar a c6dea superficial misturando-llie 

terras glutinosas ou detritos e residuos sucessivos das follias e ramada. 

Dando continuidade a mern6ria, passou a comentar sobre o plantio dos pinheiros. 

Nesta parte apresentou dois metodos de semear os pinheiros no areal, urn que nao era muito 

conhecido em Portugal, mas era " muito seguro e uti! " ademais de ser " muito expedito e 

barato ". Por sua vez, o segundo metodo era urn metodo usual e praticado em Portugal, que 

constituia-se em semear o pinheiro com pinisco. 

Nesta parte da memoria ganham destaque as " no.;oes preliminares da Historia 

Natural " relativa aos pinheiros. Segundo Bonifacio, os pinheiros pertenciam a familia 

natural das Coniferas. Por sua vez, no Sistema de Classifica.;ao Sexual de Linneu, os 

pinheiros pertenciam a classe e ordem da Monoecia Monodelphia. Boni:fficio criticou Lineu 

afirrnando que ele colocou debaixo de urn Unico genero Pinus varios outros pinheiros, que 

deveriam ser separados. Essa observa.;iio seguia alguns autores bot§nicos considerados por 

Bonifacio mais modernos que o naturalista sueco, mas nao citados na memoria. Entre estes 

generos estavam: os pinheiros propriamente ditos; o Cedro do Libano; os " abetos ", tanto o 

proprio, como a " arvore do pes " ( Pinus picea, e Pinus Abies de Linneo, Sapin e Epicia 

dos franceses ); e, os " Larissos " ( Pinus Larix Linn. Meleze dos Franceses ). Apesar destes 

generos serem muito parecidos com os dos verdadeiros pinheiros, eles distinguiam-se pela 
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" florescencia, pela figura das pinhas e suas escamas e pela disposi~o das folhas ou 

agulhas". (Falcao, I, 1963: 218) 

Bonifacio registrou que entre as especies europeias bern caracterizadas do genero 

Pinus eram duas as conhecidas em Portugal: o Pinus pinea, Pinheiro manso; e o Pinus 

maritima, Pinheiro bravo. Este segundo interessava particularmente ao estudioso em fun~ao 

de ter uma serie de utilidades, que seriam extremamente proveitosas para a na~ao 

portuguesa: 

Desta preciosa arvore tudo e uti! as folhas caidas, ou moli>O, servem 
para as estrumeiras; o motano, ou ramada serve para os fornos, par a 

cobertura dos areais, e para o enla,amento das sebes; a casca supre 

muito bem a do carva/ho nos cortumes. Os pinheirinhos novos por 

desbaste diio boas varas para empa, para estacas, e outros misteres: 

cortados de talbadia de I 5 ate 20 anos diio excelente /enha; de 25 ate 

30 come9am a dar resina pelos talhos ou incisi5es no tronco; as quais 

avivando-se e estendendo-se anualmente, produzem resina pelo espa90 

de 30 anos; e entiio se cortam, e diio boa madeira de carpintaria; 

quanda chegam a ser arvores de perfeito crescimento, diio mastros, 
vigas, taboado, e outras belissimas madeiras de consfru>iio; as achas 

das seus tocos e rechegas, nos, e raizes diio a/catriio exce/ente e muito 
gordo: enfim, o seu pinisco ou semente, moida, esprimida, e ca/deada 

dti muito oleo. ( Idem. Ibidem: 224 ) 

Em fun~ao destas infuneras utilidades, deveria haver toda uma preocupa~ao com a 

sna conserva~ao. 0 Estado portugues deveria ser o responsavel pela prote~ao e explora~ao 

destas preciosidades, uma vez que seriam capazes de gerar rendas para a ~ao portuguesa 

e assim fomentar industrias. Dai, ele alertar: 

Que patrimonio pois mais seguro pode deixar um pai a seu filho 

econ6mico e instruido, que um bom pinhal em sitio, em que possam ter 
boa e faci/ saida todos os seus produtos? Mas em que miios 

desgra,adas cairam nossos antigos Pinhais! Como Iemos 

administrado este precioso deposito, este morgado da posteridade? 

Quantas lagrimas niio custara a nossos netos irife/izes a horrorosa 

dilapida,iio, que seus avos fizeram; seniio cuidarmos quanta antes em 

corrigir nosso criminoso desmazelo, semeando novos pinhais, e 

amanhanda e conservanda os antigos que ainda restam! ( Idem. 
Ibidem: 224 ) 

Era necessario, entao, acabar com a " torrente esrnagadora " dos areais - uma vez 

que as costas maritimas portuguesas estavam quase transforrnando-se em " Desertos 
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Libicos " - aplicando-lhes os remedios supracitados necessarios para que o Reino pudesse 

vir a ter terrenos ferteis e produtivos, que se conservassem em constante produ<;ao. A 

cria<;ao de bosques tambem seria de fundamental importancia, uma vez que melhoraria o 

clima e as estayoes, defenderia os rios e barras de serem entupidos pelas areias, e seria urn 

fonte de lenhas, madeiras, tabuas, entre outros artigos de extrema utilidade para a na<;ao 

portuguesa Dessa forma, ba toda uma confian<;a do autor em que as matas e arvoredos 

contribuiriam no futuro para o progresso do Reino, estabelecendo assim a harmonia entre o 

clima e a saude da popula<;ao, assim como aurnentando as rendas do Estado portugues e 

estimulando o desenvolvirnento da sua economia. 

Quanto a administra<;ao das matas, dentro do espirito ilustrado, Bonifacio 

argurnentou que era necessario a escolha de " homens inteligentes e ativos ", guiados pelas 

" luzes" da razao, pois so assim poderia ser realizado urn born trabalho administrativo. Em 

uma de suas notas pessoais defendeu que 

somente os homens iluminados, e residentes nas provincias, e que 

podem vigiar sobre administra9iio, e subministra9iio de/as, examinar, 

e observar com exatid/io e detalhe nos lugares todas as causas 

prejudiciais ao comercio, e agricultura. e remediar os abusos. Niio se 

pode animar e suster o lavrador seniio pela seguran9a do ganho, e 

pela conserva9iio das riquezas necesstirias aos amanhos, e gastos da 
cultivQ9iio. A administrQ9iiO exige mais fuzes, experiencia, 

conhecimentos que (?) a sua ministra91io. ( Loc.: IHGB, 1.192 
Pasta 52) 

Para administra<;ao das matas, Bonifacio registrou que as deterrnina<;oes de alguns 

dos paragrafos do Alvara de Minas de 30 de janeiro de 1802 poderiam ser aplicadas ao 

regime dos novos pinhais e sernenteiras. A seguir, passou a descrever o quadro de 

funcioniuios a ser contratado e as suas devidas competencias, seguindo as deterrnina<;oes do 

referido Alvara, 

No final da Memoria, Bonifiicio pediu desculpas a todos os colegas da Academia 

pelo futo deJa ter saido " bastantemente longa ", embora ainda a considerasse " magra e 

incompleta ". Mesmo assim, estava satisfeito, pois o seu objetivo era ser uti!, e, se a 

Memoria tambem fosse, considerava-se grato. 

173 



IV. 6- Em busca de carvlio e ferro 

No ambito da Intendencia, Jose Bonifacio esforyou-se em tentar encontrar no sub

solo portugues dois elementos de extrema irnportancia, sobretudo com o advento da 

Revo!uyao Industrial: o ferro eo carvao.63 

0 carvao mineral sob a forma de coque veio substituir a madeira, combustive! e 

material estrutural basico de todas as civilizayoes anteriores, em funyao da escassez das 

florestas. Este novo elemento caracterizar-se-ia por ser mais barato em relayao as madeiras 

e e!iminaria as crises peri6dicas de combustive! que no passado sempre havia obrigado as 

nayoes a mover-se em busca de florestas por cortar. Os principais centros industriais 

deslocaram-se para a vizinhanya de centros carboniferos e, houve uma melhoria no 

processo de explorayao do carvao mineral, com a utiliza9ao de mliquinas a vapor para 

retirar a agua acumulada na minas de carvao. 

Por sua vez, o uso do ferro, sobretudo o do ferro fundido, veio substituir a produyao 

de ferro por reduyao do minerio, processo este que deixava o ferro cheio de impurezas e 

dificil de refinar. A falta de carvao vegetal necessario para fundir grandes quantidades de 

metal tambem foi urn dos fatores da mudanya. 0 ferro fundido utilizava-se, sobretudo, na 

manufatura de armas, especialmente canhoes. 

Urn exemplo dessa preocupayao em encontrar carvao aparece no relato que o autor 

fez em 1802 sobre as atividades desenvolvidas no ambito das minas de Buarcos, onde 

afirmou ter realizado 

o milagre de aparecer carvao ( ... ) Na semana passada, jti se 
extrairam tres gangas de bam carvao para fogoes, seis para fonws, e 
quarenta e tres de cascao ( carvao schistoso, passando mais e menos a 
schisto carbOnico de Werner) que serve para o cozimento de cal, de 
que jti mandei fazer uma grande fomada. que amanha come9arei a 
arder. Mandei tambem esco!her das velhas Haldes desprezados do 
santo casciio, o carviio que ne/as ainda se achava confondido e 
desaproveitado, como tambem dos velhos entulhos, com que 
inaptamente se achavam entupidas as chamadas gallerias; o que tudo 
tem jti rendido muita ganga de carviio, Tenho procurado com o maior 
desvelo, que se fafa um exato sorteamento das diferentes castas e 
qualidades de carviio que sirvam aos diferentes usos e misteres; e mais 
que tudo me tem custado o introduzir outro modo de barra, que nao 
seja tao contrtirio aos preceitos do Arte de Mineirar - Enfim, Exmo. 

63 
Sobre os usos do ferro e do carviio com o advento da Revolu9iio Industrial ver: Bernal ( 1969 ). 
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Sr., ja estiio embarcados na Figueira quatro pipas de carviio de 
mistura, e o viio ser brevemente outras quatro, que porem nfio slio de 

boa qualidade, porque o bam e escolhido niio pode de Iastra nos (sic) 

particulares, e necessita de barcos pr6prios. Esteja V. Exa. certo, de 

que Iemos ttio bom carviio como o de Inglaterra (do piceo e candel
f!!!!l. de Werner) e com tudo ainda se niio sabe o que tern o monte 

acima, e abaixo do nfvel do mar: esta semana vai com maior fervor o 

trabalho, e Iemos ja cortado considertivel quantidade. Assim pudesse 

ter brevemente uma ou duas bombas de fogo, niio so para o esgoto das 
aguas, mas ainda para /evantar e extrair o carviio, acabando de uma 

vez com os bois ( ... ) As carreiras se concertam, e brevemente 

comeqarei com os carros d'agua, e de extraqiio, que precisam de 

reforma radical. ( Loc.: AN. Fundo: Neg6cios de Portugal. 

Conjunto Documental: Secretaria de Estado do Ministerio 

do Reino. Caixa 710, Pacote 03, folha 01 - grifos nossos ). 

Na cita9ao acnna podemos observar a identifica9ao do carvao com base na 

classifica9ao de Werner, urn dos sistemas de classifica91io que Bonifacio utilizava 

constantemente para identificar e descrever as produ9oes minerais. Em segundo Iugar, a 

considera9ao de que o carvao encontrado era tao born quanto o da Inglaterra, ou seja, urn 

carvao que fosse proprio para a siderurgia, nao produzisse tantas cinzas e que tivesse 

bastante hulha ou antracito, o que facilitaria em muito o desenvolvimento da 

industrializayao portuguesa. Em terceiro Iugar, solicita para o maior exito do 

empreendimento que garantia ser seguro, a utiliza91io de aparelhos modemos para a 

extrayao do carvao, como as bombas de fogo, nao s6 para o retirar as aguas acumuladas na 

minas, mas tarnbem para levantar e extrair o carvao. 

Quanto a pesquisa para encontrar veios de ferro, Jose Bonifacio relatou ter 

encontrado " mineral de ferro argiloso ", assim como ordenou a abertura das " minas de 

ferro argiloso da Milhari9a e Agua Dalta ", conforrne suas orienta9oes constantes e aquelas 

prsentes no Alvara. ( Loc.: AN. Fundo: Negocios de Portugal Conjunto Documental: 

Secretaria de Estado do Ministerio do Reino. Caixa 710, Pacote 03, folha 2 ). 

0 empenho nas pesquisas de ferro e carvao e na administra9ao das minas de 

Figueiro dos Vinhos e de Buarcos levou D. Rodrigo a tecer comentarios elogiosos quanto 

ao trabalho de Jose Bonifacio, evidenciando a continuidade dos seus trabalhos. Assim, 

nurna carta ao Intendente de 1807, o Ministro afirrnou que o que ele lhe havia escrito sobre 

as minas 
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deu-me urn prazer superior a toda a expressiio, e S. A. R 0 Principe 

Regente Nosso Senhor, que criou todos esses estabelecimentos assim 

como ordenou e animou a Sementeira de Pinhais, niio hade abandonar 

tiio uteis estabelecimentos e de que os seus vassalos, e a Coroa, podem 

tirar as maiores vantagens. Seja a !uta que tern sofrido, e sofre, mas a 

carreira e tiio cheia de gloria a niio poder fazer desanimar da empresa. 

Muito me consolou o que me disse sobre o born carviio do Porto, e da 

Figueira, e permitam que de lenha para quando seja possivel o pi\r em 

movimento a ( sic ) o fogo onde vapores, para que haja urn modelo 
existente, de que se possam tirar copias, quando sejam necessarias para 

dar a nossa indUstria a conveniente extensiio, que deve tirar do uso do 

combustive! para novas maquinas. Disse maravilhas do Ferro do 

Figueir6, e a consolida\'30 deste objeto ha de fazer o seu nome 

adoravel aos nossos posteriores espiritos; e o nosso imortal Cicero 

disse com razao que rnais deviamos prestar em vivo na terra memOria 

dos homens, do que no pouco tempo que aqui estivermos. ( Loc.: 
BN. Manus. I-4,30,35 ). 

Por sua vez, Jose Bonifacio tambem nlio deixava de tecer elogios ao todo-poderoso " 

homem da viradeira ", jurando-lhe sempre ser o mais fie! sudito e portugues: 

Grm;as a Deus tem enfim Portugal, um Ministro de co/6nias 

realmente stibio, ativo, zeloso pelo bem do Estado e verdadeiramente 

Patriota. A generosidade com que V: Exa. me trata, sera dividida 

eterna a minha gratidiio; e a confianra que parece par jor9as ainda 
que pequenas ju.ro-lhe pela honra de bom vassalo e bom portugues 

nao sera va. Se continuar V. Exa. a honrar-me com o mesmo 

patrocinio, de que eu espero nli.o serei indigno para o fUturo. ( Loc.: 
BN Manus. I-4,33,44) 

IV. 7 - As Memorias Mineralogicas apresentadas a Academia Real das 

Ciencias de Lisboa 

As mem6rias mineral6gicas apresentadas a Academia e elaboradas no periodo em 

que Bonifacio exercia o cargo de Intendente tern urn carater de relat6rio o:ficial para o 

governo portugues. Nas mem6rias Bonifacio apresentou as suas atividades praticas nas 

regioes onde pesquisava, assim como descreveu minuciosamente cada local onde eram 

encontrados os minerais, bern como a descri'(ao dos mesmos e a sua importiincia para o 

desenvolvimento da na9ao portuguesa. 

Nessas mem6rias podemos observar que viagens ou trabalhos de campo sao 

caracteristicas indissociaveis dos trabalhos dos mineralogistas do seculo XVIII. Seguindo o 
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Alvan\, Bonifacio deveria viajar por todo o territorio portugues para estudar e pesquisar o 

solo luso e observar quais os locais em que se poderia estabelecer urn born traballio de 

minera91io, para que logo encontrasse os minerals mais uteis ao Reino de Portugal. 

Portanto, suas memorias constituem-se como urn traballio pratico de minerayao, onde viajar 

e pesquisar eram palavras chaves. 

Esse cargo publico de Intendente das Minas e Metais era de suma importiincia, e, 

por isso, deveria ser ocupado por uma pessoa que tivesse conhecimentos profundos e 

experiencia na area da minera91io. Isso porque com a revolu91io industrial tonava-se 

imperioso a todos os paises saber utilizar mellior os seus recursos mineiros. No seculo 

XVIII, a explora91io das minas conheceu urn auge consideravel devido ao crescimento das 

necessidades ligadas a revolu91io industrial. Paises como a Inglaterra, Fran93, Prussia, 

incentivavam em grande quantidade o estudo do seu sub-solo e a explorayao das suas 

jazidas minerais. Logo tambem surgiriam varias escolas de Minas, como ja mencionamos, 

entre as quais destacou- se a Bergakademie ( 1765 ), criada em Freiberg, na Saxonia, como 

intuito de ensinar a arte e a ciencia da pesquisa mineira, onde Bonifacio havia estudado. 64 

Portugal reconhecendo entao a importiincia do estudo do seu sub-solo para a 

realiza91io de pesquisas na area da minerayao, tratou logo de seguir o mesrno caminho dos 

demais pafses alem-pirineus, para que entao pudesse tambem promover a sua 

industrializa91io. 0 ministro D. Rodrigo chamou o seu amigo Jose Bonifacio para dirigir a 

supracitada Intendencia, com o fun de que desbravasse o solo portugues em busca das 

riquezas do mundo mineral que ali se encontravam depositadas, uma vez que elas tambem 

eram fontes de riquezas capazes de promover a industrializa91io portuguesa. 

Bonifacio apresentou a Academia as seguintes Memorias mineralogicas que foram 

publicadas: 

Memoria sobre a nova Mina de ouro da outra banda do Tejo. Lida em 10 de maio de 
1815. In: Historia e Memoria da Academia Real das Ciencias de Lisbo!!, T. V, parte I, 
1817. 

Memoria sobre as pesquisas e lavra dos veios de chumbo de Chacim, Souto, 
Ventozello, e Villar de Reyna Provincia de Tras os Montes. In: Historia e Memoria da 
Academia Real das Ciencias de Lisbo!!, T. V, parte II, 1818. 

64 
Ver o capitulo 8 do Jivro de Gabriel Gohau que fez essa rela<;:iio sobre o uso das minas pela revolu<;:iio 
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Essas Mem6rias relacionam-se ao cargo estatal que o Andrada exercia de Intendente 

Geral das Minas e Metais do Reino. Ate entao, as " artes mineiras ", ou seja, 

desenvolvirnento, lavra, tratamento e fiscalizayao das explorayoes das minas, ·estiverarn sob 

a alyada do Corpo de Oficiais de Artilharia. ( Ferreira, 1988: 30 ) Pela primeira vez, 

ocupava o cargo urn fil6sofo natural dedicado a pesquisa e investigayao da natureza 

mineral. 

Nessas Mem6rias ganharn destaque a tentativa do autor de inventariar o " estado da 

arte " da minerayiio em Portugal. Nelas, ele mapeia os problemas existentes na atividade 

mineradora e apresenta propostas para superar os entraves existentes ao seu 

desenvolvimento. 0 fi16sofo tentou fazer urn levantarnento extenso e promenorizado das 

riquezas minerais presentes no solo portugues e destacou as potencialidades das mesmas 

para a nayiio. A minerayao, ao !ado da agricultura, constituir-se-ia na base fundamental das 

riquezas permanentes do Estado luso. 

As minas eram, segundo Bonifacio, urn meio " facil e seguro de saldar a balanya 

nacional ", devendo por isso a atividade mineradora ser estimulada pelo Estado portugues. 

Os metais presentes no sub-solo ajudariam a Portugal recuperar seu " antigo esplendor ". 

Dai, o tom bastante otimista do autor em relayao its minas: 

As minas pais sabiamente administradas e lavradas. poem em 
circulat;tio riquezas imensas debaixa de figuras diversissimas; abrem 

novas fontes inesgotaveis de famento e nutrir;tio a lavaura, ao 
comercio, as artes e a indUstria; criam e smtentam um grande 

numerod e brar;os; diminuem a vadiat;tio e mendicidade. assegurando 

o socego e segurant;a; espalhma a s fuzes e conhecimentas Uleis par 

uma grand eparte da saciedade; aumentam enfim a diginidade do 

homem. ( BN Manus. 16,2,3: folhas 3-4) 

A pratica cientifica de Jose Bonifacio analisada atraves das suas Mem6rias insere-se 

em urna tradiyao de pesquisa que buscava relatar o que Kenneth Taylor cbarnou de " 

regularidades permanentes ". ( Taylor, 1988: 2 ) 0 estudo de tais regularidades, tarnbem 

denominadas de " condi9oes gerais ou constantes " ou " regularidades de disposi91io ", era 

uma pratica dominante nos estudos geol6gicos do seculo XVIII, estando presente nos 

traballios de Buffo~ Louis Bourguet, Nicolas Desmarest, Horace Benedict de Saussure, 

Jean-Andre Deluc, entre outros. 0 interesse em identificar e estudar as regularidades 

industrial. Ver: Gohau ( 1988 ). 
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refletia o empirismo habitual da epoca, assim como o desejo de fazer gener~oes, de se 

criar leis no dominio da geologia. Os autores supracitados estavam preocupados em estudar 

os grandes trac;os dos continentes e dos mares, a altura, localizac;ao, orientac;ao e a 

espessura das montanhas, o movimento das aguas dos mares e dos rios, a disposic;ao das 

carnadas estratigraficas, os minerais presentes em tais carnadas, entre outras regularidades. 

Cabe ressaltar ainda que nos trabalhos daqueles autores imperava o estudo das 

regularidades estaticas entendidas como consequencia de processo e niio com as causas, a 

explicac;ao de como urn determinado fen6meno ocorreu. 

Jose Bonifacio en:futizou em suas Memorias as regularidades estaticas, buscando 

sempre apontar o local das minas, fazer a descric;ao do terreno, quais os materiais que o 

forrnavam, a quantidade de minerais, como estavam contidos nas camadas estratigraficas, a 

sua cor, forma, tamanho, peso e dureza, se estavam em profundidade ou superficie. Essas 

sao as principais regularidades observadas pelo fil6sofo em suas dissertac;oes. 

IV.7.1 - Memoria sobre a nova mina de ouro da outra banda do Tejo ( 

1815) 

Na mem6ria sobre a " nova mina de ouro outra banda do Tejo ", Bonifacio 

apresentou aos colegas da Academia o trabalho de lavra que estava sendo desenvolvido na 

mina de ouro chamada Principe Regente. Agindo conforrne o regimento de criac;iio da 

Administrac;ao das Minas, que propunha " descobrir e aproveitar todos OS minerais uteis 

que encerram as entranhas do nosso Portugal", o nosso estudioso tornava publica perante a 

sociedade portuguesa" urna pequena porc;ao do muito ouro, que encerra ainda Portugal". 

A pesquisa foi realizada nas fraldas da Serra da Arrabida, ao sui de Lisboa. A raziio 

apontada para a escolha do terreno encontrou-a nas " noticias hist6ricas " que obteve do 

arquivo da Torre do Tombo. Nestas constava que os "ouriveiros ou mineiros da Adic;a "ja 

lavravam as terras da regiiio desde o tempo do Rei Afonso Henriques, sendo as Minas da 

Adic;a de " muita utilidade a Coroa e ao Reino ". Alem dessas inforrnac;Oes, Bonifacio 

soube da existencia de homens que exploravam ilegalmente ouro na regiao e o vendiam aos 

ourives de Lisboa. 

Bonifacio relatou que os primeiros ensaios e pesquisas foram feitos em tres sitios. 0 

primeiro nas vizinhanc;as da antiga Adic;a. 0 segundo no sitio chamado a Ponta do Mato, 
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onde abriu a mina a que deu nome de Principe Regente. E, finalmente, o terceiro no sitio da 

Azoia, e Ponte das cabeyas. 

0 trabalho de minerayiio foi iniciado de forma bern lenta, em conjunto com o 

mineiro Manoel Nunes Babosa, natural da cidade Goias, uma vez que niio tinha a sua 

disposi98-o nem " mestres, nem obreiros, que soubessem da minera98-o e apurayao do ouro 

", o que irnpedia o " estabelecimento de chegar ao grau de prosperidade e lucro " que 

Bonifacio dele esperava. A esse fato juntava-se a ocorrencia de que no inverno as 

inundayoes dos po9os ocasionada pela agua da chuva, das mares, irnpedia a abertura de 

novas catas e o recolhimento do ouro. Contudo, a extra9iio do ouro continuava sendo feita 

grayas ao " fator Divino ", que amenizaria os invernos drasticos, e a " for9a de zelo e 

atividade, e com ajuda das ciencias auxiliares ". (Falcao, I, 1963: 144) 

0 inicio das pesquisas ocorreu no dia 4 de julho de 1814, quando no sitio da Ponta 

do Mato, foi encontrado a primeira cata proxima a fralda da Barreira. Bonifacio afirmou 

que ele proprio foi examinar o terreno e a formayiio da mina. No trabalho de lavra, foi 

encontrado " 213 oitavas e 57 griio de ouro em p6 muito limpo e de excelente cor ", que 

segundo ele, era devido "parte a escolha do lugar, onde a formayiio era mais rica; e parte a 

atividade e trabalho desmesurado, que empregou sem cessar o mestre Inspetor ". ( Idem. 

Ibidem, 388 ) 

A extra9iio do ouro foi interrompida por algum tempo, em funyao da edificayiio da 

mina, constru9iio de lavadouros ou bolinetes, aumento do seu nfunero de trabalhadores, 

organiza98-o de urn regulamento para organizar e regular a administrayiio e economia do 

estabelecimento, entre outros trabalhos preliminares e indispensaveis para o perfeito 

funcionamento do estabelecimento mineiro. 

0 metodo de extra9iio do ouro utilizado baseava-se no " aproveitamento pela 

amalgamayiio de toda a area e esrneril, logo ap6s de ser apurado o ouro pela lavagem e 

batea ", o que segundo Bonifacio no " Brasil " e em outras partes da Europa, niio se 

aproveitava. 

Apos falar do metodo, Jose Bonifacio fez uma detalhada descri9iio do mineral e do 

local onde se encontrava: 

0 ouro se acha nesta rnina em estado nativo, em palhetas de cor 
amarela gemada, que sao ils vezes ja de born tamanho ( ... ) Acha-se 
este ouro disseminado em urn born tabuleiro, ou camada de terra 
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arenisca, e muito pouco consistente, que tern de altura urn ate dois 
palmos ( ... ) Contem urn palmo ct1bico desta forma\'iio, urn por outro, 
segundo 0 calculo feito ate hoje, dois griios de ouro. 0 tabuleiro, ou 
forma9iio, que e de cor cinza, passando a amarela depois de seca, 
consta de pissara formada de areia mais ou menos fina, e conglutinada 
ou mesclada com argila, e contem misturados em maior ou menor 
quantidade fragmentos e particulas de esmeril, ou mineral de ferro 
arenoso negro, atract6rio, de mica branca argentita, de quartzo 
cristalizado, ametista, e pedrinhas coradas, que vistas com a lente 
mostram pela cor e brilho ser fragmentos de espinelo, ou Kannelstein 

de Werner. 0 esmeril do sitio da Mina Principe Regente, assim como o 
da Adi~ e muito fino, e em maior abundiincia que o dos Olhos 
d'agua; igualmente os dois primeiros sitios contem menos ametista, e 
espinelos, que o terceiro. Tambem contem esta forma9iio seixos 
rodeados de quartzo comurn, e outros corados, ou malhados de 
amarelo e vermelho de schisto silicio comurn, e lidico. 

Podemos observar a recorrencia a classificas:ao dos minerais feita por Werner, no 

caso o Kannelstein de Werner. Ele adicionava ao uso do sistema de classificas:ao dos 

minerais de Carl Linneu e de Wallerius, o sistema de classificas;ao dos minerais feito por 

Werner, classificayao esta que rejeitou o modelo botaruco aplicado a mineralogia e 

baseava-se na descris;ao das caracteristicas ex:ternas dos minerais e na sua composis:ao 

quimica, como ja assinalarnos. 

Em segundo Iugar, urn tipo de linguagem que se caracteriza como o common sense 

da mineralogia do seculo XVIII, segundo a historiadora das geociencias Rachel Laudan, 

tarnbem estava presente nas mem6rias mineral6gicas de Jose Bonifacio. Era consenso entre 

todos os estudiosos da crosta terrestre, que ela era forrnada por: terras, metais, sais e 

substancias betuminosas ( enxofre ou substancias in.fla:maveis ). Essas classes de minerais 

poderiarn ser diferenciadas umas das outras por suas reayi)es ao fogo ou a agua, ou, entao, 

a medida em que os minerais haviam sido fluidos e solidificararn-se por retirada de agua ou 

de calor. Esse conjunto de questoes foi o que Laudan chamou de common sense da 

mineralogia no seculo XVIII. ( Laudan, 1987 ) 

Bonifacio utilizava termos como terras, areias, pedras, minerais, sais, enxo fres, 

metais. Isso e fruto do uso de diferentes sistemas de classificas;ao dos minerais, como 

exemplo os ja citados de Lineu, Wallerius e Werner. Esse fato nao era aparuigio da pratica 

cientifica de Jose Bonifacio, mas tarnbem de outros Ilustrados que estavarn a servis:o da 

metr6pole portuguesa, como Jose Vieira Couto. ( Silva, 1999 ) Ambos estavarn 

empenhados em conhecer e identificar OS minerals que fossem uteis a Coroa, e, para tal 

atividade de pesquisa, utilizararn variados sistemas de classificas;ao dos minerais para 
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conseguirem realizar o seu empreendimento. Da mesma forma que Couto, Bonifiicio 

tambem seguia o comom sense da mineralogia do seculo XVIII, em func;ao dos termos que 

empregava. 

Segundo a descric;ao do mineralogista, o ouro ocorria em uma camada depositada 

sobre " saliio ou argila plastica cor de cinza ", sendo que na superficie do salao havia 

bastante ouro. Por sua vez, a" pi<;arra ou camada mineral" encontrava-se coberta pela areia 

do mar, sendo necessario desmontar o areal, para poder aproveitar a pic;arra aurifera. 

Por sua vez, a " Barreira ou medao 65 
" constava de oito camadas distintas, quase 

horizontais. Elas apresentavam-se da seguinte forma, iniciando debaixo para cima: 

I' argila ou saliio cor de cinza ( ... ) 2' pissara argilosa ( ... ) 3' areia 
algurn tanto argilosa, cor de tinna\'l' ( ... ) 4' areia de cor parda 
amarelada ( ... ) 5' areia amarela de cor de ocre ( ... ) 6' pissariio ou 
saibro pouco argiloso, de cor parda amarelada ( ... ) 1' saibro grosso 
com algurna terra vegetal, de cor parda amarelada ( ... ) 8' areia grossa, 

pura, e quase branca. (Falcao, I, 1963: 389) 

Ao discutir qual a origem do ouro presente na pic;arra argilosa do sitio da Mina 

Principe Regente, Bonifucio afumou que o ouro disseminado nas furma<;oes aluviais do 

terreno, niio era trazido e depositado ali pelas vagas do mar, que banhavam aquela costa, 

como teria afirmado o autor, urn ge6grafo arabe de nome Ebn Edrisi, que escreveu na 

Sicilia, onde estava refugiado, no seculo XII. 

As observac;oes e pesquisas do estudioso confirmaram uma argumentac;ao inversa a 

do ge6grafo arabe. Para Bonifacio, o ouro havia sido formado das " ruinas e detritos de 

montes e viveiros auriferos, ou distantes ou vizinhos, que as antigas inundac;oes do oceano, 

ou de grandes lagos, e rios internos, causaram em diversos tempos". (Falcao, I, 1963: 391 

) Ele considerou provavel que com o " passar dos tempos " as aguas das chuvas, ao 

penetrarem as camadas, causando o desmoronamento das barreiras, e abrindo pequenos 

canais, lavavam as terras e ajuntavam o ouro, colocando-o nos sitios mais baixos da costa, 

onde as ondas lavavam e apuravam as suas particulas que se encontravam ali disseminadas. 

Ou seja, o autor discutiu a ac;ao dos agentes intempericos e erosivos, atribuindo tambem a 

a<;ao das aguas pluviais urn papel irnportante na formac;ao dos dep6sitos. 

65 0 termo barreira ou mediio e o que hoje se denomina falesia, ou seja, escarpa costeira originada por 

trabalho erosivo do mar; as vagas, solapando essas escarpas, ocasionam o desmoronamento dos blocos 
descal\'l'dos. 0 termo mediio hoje e pouco usado. 
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Essa suspeita acima foi observada e provada por Bonifacio, quando entiio depois de 

passado algurn tempo do primeiro trabalho de lavra, ele enviou ao mesmo local alguns 

funcionarios para trabalhar de novo em alguns sitios que ja haviam sido lavrados 

anteriormente. E assim pode chegar a seguinte constata9iio: 

0 ouro que temos recolhido naquela Mina, foi todo tirado das antigas 
catas, que o mar de novo enchera, revolvendo e lavando repetidas 
vezes as areias, e as terras desmoronadas das fraldas da barreira. 
V erdade e que a cam ada aurifera, que se formou de novo, nao tem por 
ora mais que urn grao de ouro; todavia em tres semanas, em que senao 

pode abrir em sitio virgem catas mais rendosas, pela fulta de agua, e 

outros embarac;os locais, que ja estiio vencidos, deu esta segunda 
colheita 416 oitavas, ou 6 marcos e 4 onyas de excelente ouro em p6 e 

amalgamado. ( Idem. Ibidem, 392 ) 

Em funyiio da confirrnayiio acima descrita, Bonifacio afirmou que se as fortes ondas 

do mar sobre a praia retardavam em alguns momentos os trabalhos de minera'(iio, por outro 

!ado o oceano constituia-se como urn " valentissimo e excelente operario ", uma vez que 

ajuntava e depositava as fagulhas do ouro derramado, e as lavava e apurava sobre as rampas 

da praia, que lhe serviam de excelente lavadouro. 

Nesta passagem acima, Bonifacio considerou a a'(iio erosiva e construtora do 

oceano, seu papel de agente rneciinico na decomposi'(iio e sedimentayiio das rochas. Ele 

buscou mostrar as marcas dos seus trabalhos passados sobre os montes da regiiio que estava 

estudando. Aqui observa-se, portanto, uma concepyiio de tempo geologico presente no 

pensamento de Jose Bonifacio. Nessas passagens em que discorreu sobre as origens da 

formayiio do ouro, ele acentuou o trabalho das aguas das chuvas, assim como do oceano, 

como fatores explicativos para o " desmoronarnento das barreiras, e abertura de pequenos 

canais ", e para a forma'(iio da camada aurifera da Mina que ele estava explorando. Esse 

trabalho, segundo ele, era fruto de urn processo erosivo de longos e longos anos. Portanto, 

Bonifacio, como outros ge6logos do seculo XVIII, destacando-se por exemplo James 

Hutton, explicou acontecimentos passados partindo de observa9oes do presente. Este 

te6rico da terra escoces afirmava que para " buscar aquilo que foi " era preciso observar " 

as aparencias da Terra a fun de se ter informa9oes de ayoes que tenham sido realizadas no 

passado ". 66 Essa pratica de observar as caracteristicas atuais da Terra e, a partir disto, 

66 
Resumo da ' Teoria da Terra ' de James Hutton ( 1785 ), traduzido por Silvia F. M. Figueiroa a partir do 

original file-similar publicado sob o titulo The 1785 abstract of James Hutton's Theory of the Earth. 
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tentar desvendar o que aconteceu no passado tomou-se urn fundamento basico da geologia 

modema. 

Nas pesquisas feitas no sitio da Azoia e suas vizinhanr;:as, Bonifacio observou que o 

terreno era coberto por " uma carnada superficial de cascalho de urn ate tn!s palmos de 

grossura, e pousa sobre outra inferior de pir;:arra de cor as vezes parda, com manchas 

cinzentas e azuladas ". Ele afirmou que a pir;:arra nao era aurifera, mas sim o cascalho. Em 

suas observar;:oes e pesquisas pode confirmar essa sua afirmar;:il.o ao considerar que: 

Notei nas provas que se fizeram tanto neste sitio, como no da Ponte 
dos Cabevos, em que fularei, que o cascalho e tanto mais aurifero, 
quanto e mais carregado em cor. Quatro palmos cubicos deste 
cascalho, apurados pela batea, deram 21/2 graos de ouro; e dariam 
mais se muita parte do seu ouro, que e muito fino e polme, se 
aproveitaria sendo este cascalho lavado e concentrado em lavadouro 
ou bolinete proprio e bern construido, e a farinba, assim lavada, 

apurada e depois pela amalgama9iio. (Falcao, I, 1963: 393) 

No sitio da Ponta dos Caber;:os, registrou que aparecia a mesnta forrnar;:il.o de 

cascalho, e fez a sua descrir;:il.o. Afumou tambem ter descoberto uma forrnar;:il.o de cascalho 

superficial, ou Gupiara como era chamada pelos " mineiros do Brasil ", que em breve 

poderia ser lavrada com proveito. 

Ap6s entil.o ter examinado todos esses " cascalhos e pissaras ", retomou para visitar 

a costa do mar, que se estendia desde a Mina Principe Regente ate a Lagoa de Almofeira, e 

dai ate proximo do Cabo de Espichel. No sitio dos Olhos d'agua encontrou todas as 

disposir;:oes para uma nova lavra de ouro em po, uma vez que ali havia cinco grandes 

nascentes de agua, assim como o " banco de salil.o " em todas as areas que nele assentam 

sao auriferas, e o seu ouro e de fiicil extrar;:il.o. 

Ap6s examinar a Lagoa de Almofeira, foi investigar o Sitio das Cruzinhas, onde 

averiguou que havia " sete bateas de pissarra arenisca que davam dois gril.os de born ouro ". 

(Falcao, I, 1963: 393 ) 

Nas pesquisas realizadas no sitio da antiga Adir;:a chantado a Ponte da Telha, 

registrou que na " praia e fralda da barreira ficava o salil.o em que pousava o ouro bern mais 

fundo do que na mina Principe Regente; e so comer;:ou a aparecer algum ouro na 

profundidade de dezoito a vinte palmos de desmonte ". Na memoria, relatou que ainda nao 

Edimburgh: Scottish Acad. Press, 1987. 
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havia chegado ao salao por falta de uma bomba propria para esgotar a cata. Nesse sitio, o 

cascalho era 

miUdo au pissarriio sendo composto de areia grossa e fina com 
muitos seixos pela m6r parte de quartzo comum. e algum schisto 

siliceo do tamanho de uma avelii te uma n6z e mais. Este pissarriio 

quando umido e de cor cinzenta amarelada, e quando seco mais 

amarelado. 0 seu ouro e de boa cor, porem miudo e polme; mas nlio 

faz por ora conta a sua lavra em grande. ( Idem. Ibidem, 396 ) 

No final da memoria, apareceu o pragmatismo e o utilitarismo tipicos do 

pensamento cientffico Ilustrado, e, portanto, modemo, quando afirmou o quanto 

esta minerarao de ouro pode extender-see ampliar-se como andar do 

tempo. E quantas outras riquezas, que ja conheqo, nlio dariio as 

Provincias de Portugal um dia, se Sua Alteza Real, livre dos cuidados 

da guerra, se dignar favorecer tao importante ramo de ocupariio e 

utilidade publica, como e de esperar da sua Magnanimidade e 

Sabedoria? ( Idem. Ibidem, 396 ) 

IV.7.2 - Memoria sobre as pesquisas e lavra dos veios de chumbo de 

Chacim, Souto, Ventozello, e Vilar do Rei na Provincia de Tnis os Montes 

( 1818) 

Nesta Mern6ria, Bonifacio comentou acerca das pesquisas e lavra dos veios de 

churnbo de Chacim, Souto, Ventozello e Villar do Reina Provincia de Tnis os Montes. Esta 

memoria mineral6gica tarnbem estava relacionada ao cargo que ele vinha exercendo de 

Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, que tinha como funyao principal " buscar 

conhecer e aproveitar os tesouros subtemilleos, com que a Divina Providencia dotara a 

nossa Patria ". 

Na Vila de Chacim, as pesquisas ali realizadas foram frustradas, uma vez que 

constatou que o churnbo ali existente nao era urn veio continuo seguido, mas " somente em 

pedayos soltos, encravados em urn veio de argila azulada, que dava muita <igua, com que 

logo se alagavam as escavayoes ". (Falcao, I, 1963: 399) Por sua vez, foram encontrados 

veios de mineral de ferro micaceo ( limonita FeO( OH ). nH20 ) e magnetico ( magnetita 

Fe +Z Fez +
3 

04 ), que poderiam ser aproveitados " com muito lucro, logo que houvesse 
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maior cuidado no plantio de arvoredo pelos vastos baldios, que ha por aqueles distritos ". ( 

Idem. Ibidem, 400 ) 

Cabe registrar que essa postura de incentivar o plantio de novas arvores tambem nao 

estava relacionada a uma perspectiva ecol6gica, como ja assinalamos anteriormente.67 Mas, 

sima uma perspectiva de contribuir para que o Estado portugues aproveitasse melhor as 

suas riquezas minerais a aprtir de planejamentos racionais de explora9ao de recursos. A 

madeira era essencial aa explora9li0 mineral. Era necessaria tanto para a constru~ao de uma 

fimdi~ao de ferro, como para o fimcionamento de seus fomos. Isso fazia com que Bonifacio 

tivesse uma preocupa~ao constante com o plantio de arvores, recomendando ao Estado que 

tambem tomasse medidas de conten~ao da derrubada das matas. 

Em Souto, o veio de chumbo ali pesquisado foi considerado " delgado e pobre, 

achando-se o mineral de chumbo muito disseminado na ganga". Por sua vez, nas minas de 

Ventozello, as observa~oes tiveram mais sucesso, pois ali foram encontrados " dois veios 

de chumbo ". 

0 primeiro veio localizava-se ao " nascente do Iugar de Ventozello em urn monte 

chamado o Carril ". Num dos po~os abertos no veio, foi encontrado galena de chumbo ( 

PbS ), mineral que pertence a categoria dos sulfetos, e, e o principal minerio de chumbo, da 

qual Bonifacio fez a descri~ao do mineral: 

galena de chumbo quase densa e poco lamelosa, de cor quase 

denegrida, as vezes com drussas ou cavidades revestidas de chumbo 

bronco cristalizado com 6xido de chumbo, alvadio e amarelado. Esta 

galena anda acompanhada de subcarbonato de chumbo amarelado e 

cinzento, de estruJura celulosa ou esporijosa, que parece com ossos 

carcomidos, envoltos em terra ferrugiona e plumbea de cor alvadia. ( 

... ) Este veio tern no primeiro pOt;o por salbanda ou camiza da parte 

do N ascente uma faixa de quartzo, e da parte do Poente uma camiza 

ou sa/banda· de argila arenosa com graos de galena disseminados, e 

rins de chumbo bronco ( ... ) Para o [undo esta camisa de argila se 

estreita, e nao mostra graos alguns mettilicos; quanda pelo contrcirio a 

outra sa/banda ou faixa de quartzo da [ado da Nascente continua 

constante, e mostra pequenas massas e venulas de galena; o que dti 

esperanras de que esta salbanda mais para o [undo se encoporarci 
com o veio de chumbo, e formarci uma s6 massa de grossura mais 

considercivel. No fonda deste poro o veio metcilico (. .. ) apareceu logo 

para o fonda mais grosso que d'antes, formando uma massa de galena 

67 
Sabre a perspectiva historiognifica que interpreta Jose Bonifacio como urn conservacionista ver: Padua ( 

1989) e ( 1997 ). 
• A sa/banda e a designa9iio dos mineiros para as partes de urn vieiro que se acha em contato com a rocha 
encaixante e acompanha o proprio veio. Bonifacio usava na t\poca o termo camisa, que hoje esta ern desuso 
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de chumbo, e de 6xido a/vadio compenetrados, e mui pesada. ( 

Faldio, I, 1963:401) 

0 segundo veio de chumbo Jocalizava-se no Vale das Eiras. Neste, Bonifucio 

observou que ele era composto de dois ramos. Urn era mais grosso, apresentando galena 

compacta qnase ba9a. E, o outro, apresentava galena Jamelosa muito brilhante, associada a 

quartzo muito rijo e inteiro. 

Ainda em Ventozello, Bonifucio observou que havia duas ribeiras de agua correntes, 

onde ao Iongo e nas suas vizinhan9as encontravam-se " lenhas e madeiras suficientes, e 

uma mata Real chamada do Prado ". 0 nosso estudioso, sempre atento as determinay5es do 

Alvara que designou suas fun9oes, chamou aten9iio para o fato de que " os povos " estavam 

estragando aquelas formay5es vegetais, uma vez que niio havia ninguem que as vigiasse, e 

obteve a noticia de que um " serrador " cornprava aos moradores da regiao " madeiras de 

castanho, ulmeiro e :freixo, que depois de serradas em tabuas eram vendidas a Espanha ". 

No paragrafo acirna aparece novamente a preocupa91io do autor com a exp1ora91io 

irregular de Jenhas e madeiras, uma vez que a explorayao destas deveria ser feita pelo 

Estado, niio por pessoas particulares. As Jenhas e madeiras eram vistas como fonte de 

riquezas para o Reino portugues, assirn como era uma importante fonte de combustive! para 

abastecer as fo:tjas e os fumos das fundi9oes de ferro e de chumbo, como jas comentamos. 

Portanto, a preocupayao com a sua conserva91io provinha dos usos que deJa se poderia fazer 

e rendas que poderia proporcionar ao Estado, e por isso insistimos que nao eram 

inquietay5es de cunho ecol6gico, no sentido do ernprego anacronico do terrno. 

Recordemos que essa preocupa91io com o incentivo a cria91io de fundi9oes de ferro e 

de outros metais era algo presente nas mem6rias de varios Ilustrados metropolitanos e 

coloniais. Tal preocupa91io advinha da irnportiincia que o metal adquiriu em funyao das 

necessidades da Revolu91io Industrial, sobretudo a produ9iio de Jfuninas de ferro e a 

produ91io do a9o em larga escala. Toda uma orienta91io politica do govemo metropolitano 

se orientou no final do seculo XVIII em tentar implantar a fabricayao de ferro em Portugal 

e no Brasil, como vistas a promover o progresso da metr6pole e da colonia. ( Novais, 1995: 

285) 

Essa preocupa91io com a conserva91io dos pinhais e arvoredos para o abastecirnento 

dos fomos das ferrarias e fundi<;oes apareceu infuneras vezes nas correspondencias com D. 
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Rodrigo de Sousa Coutinho. Numa delas, tratando sobre a regiao de Figueir6 dos Vinhos, 

onde havia uma fundi9iio de Ferro, deixou claro o seu empenho em tentar impedir a 

destrui9iio de arvores e matas nomeando funciorulrios para vigiar a a9iio dos dilapidadores, 

e a expedi9iio de ordens para incentivar os plantios de bosques e conserva-los conforme 

recomendava o o Alvara de sua nomea9iio para o cargo de Intendente: 

A necessidade urgentissima que tive, e tenho ainda, de obstar a 

dilapidaqao das arvoredos e matas, e de comq:ar desde }a a regular a 

sua administrar;ao e policia, forr;ou-me a nomear cinco guardas 

costeiros, para os termos mais vizinhos destas fabricas, cuja 

aprovar;ao final pende de S. A. R. segundo o disposto no (sic) do novo 

Alvara; e como todos sao homens que tem de seujugo que lhes bastard 

de cada um ordenado de 12 moedas por ano. Sao os seguintes: Jose 

Vicente Coelho para o Termo de Pedrogiio Grande, hobitado por 
gente levantada, principalmente na Ribeiro de Bera; Jose Miguel, 

para a parte do terreno de Miranda do corvo, e de Fenella, que jicam 

aquem do serra e da parte do Distrito das cinco vilas da ribeira do 

Salgueiro, da Iomba ate a ponte de Siio Simiio, e dai ate o marco da 

Vila de Figueira, cotifinante com o de Pedrogiio grande e Lousao. 

Joao da Rosa Rovisco dos termos da Vila de Figueira e Arega. 
Joaquim Jose Serrano do termo da vi/a de Serta e Pedrogiio Pequeno, 

que pelo Regimento do Senhor Rei D. Pedro II de 1692 pertence ainda 

a essas ferrovias. Joiio Antonio da Silveira Furtado das restantes 

termos do Chiio de Couce e Fenella e da Vila de Mar;iis de Caminho. 

( ... ) Acabo de expedir duas embrulhadas precatarias; uma ao 

Corregedor de Vila real, requerendo-lhe a continuar;ao dos plantios 

dos bosques na Serra do Slaviio, com o informe do que h6 feito, e para 

fazer nesta parte, assim como que mandei fazer 10 carvoes de cada 

exame em veios de chumbo e cobalto nos lugares da Serra do Mariio, 

que /he indica: outra ao corregedor de Mireo para que cuide de 

conservar os bosques existentes, aumenta-los com novas plantar;oes, 
para que possam comer;ar ii lavrar e fundir os minerals de estanho, de 

que abunda tanto aquele distrito e outros circunvizinhos. ( Loc.: AN 

Fundo: Neg6cios de Portugal. Conjunto Documental: 
Secretaria de Estado do Ministerio do Reino. Caixa 71 0, 
Pacote 03, Documento 1 ) 

E, finalmente, nas pesquisas da minas de Vilar de Rei, foi encontrado urn veio de 

chumbo, que continha 

quartzo com galena em ninhos de palmo, e pa/mo e meio de diametro, 

a/ternando com camadas de grossura de dois pa/mos de uma ocra 

amarelada, que envolve pedar;os de chumbo verde cristalizado. Mais 

para baixo continua o veio com a grossura de quase 3 palmos; e 

consta de ganga quartzosa alvadia com /istras de quarzo branco, e 

galena disseminada em massas pequenas e grandes, iis vezes ja tiio 

consideraveis, que pesa cada pedar;o 3 arrobas. Estas massas ou rins 
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de galena acham-se coberta ordinariamente de um 6xido de chumbo 

amarelado, que contem a/gum ferro. (Falcao, I, 1963: 404) 

Na segunda parte da mem6ria, Bonifiicio forneceu infonna~es sobre OS metodos de 

redu9ao do chumbo e os processos rnetalfu'gicos que pretendia usar para a apura9ao do 

chumbo das minas de V entozello e Vilar de Rei. 0 metodo escolhido foi o denominado de 

Carintia, que na epoca era usado na Austria, nos Alpes de Klagenfurt. 

0 metodo escolhido foi o preferido por ser " simples e econornico ", mas tarnbern 

porque por este rnetodo se realizavarn quatro operayoes: ustulayao, liquayao, redu9iio ou 

desoxidayao do chumbo, e re:finayao do chumbo. A seguir, descreveu a construyao e funna 

do forno, assirn como registrou os tipos de instrurnentos necessarios para se trabalhar no 

forno, como garnelas de pau para deitar o mineral no forno, espetoes de ferro corn cabos de 

pau ern urna extrernidade, e alavancas corn pe de cabra inteiro para quebrar e arrastar o 

mineral quando for preciso, fonna ou pia de chapa de ferro ern figura de garnela pirarnidal 

truncada, entre outros. E, na parte final, da urna descri9ao detalhada do metodo de fundir o 

chumbo no forno supracitado. 

No final da memoria, apareceu novarnente o pragrnatisrno dos estudos cientificos 

realizados por Bonifacio, e, portanto, rnoderno, quando afirrnou que a lavra das tn!s minas 

de chumbo " prornete grandes lucros ao Estado, se este estabelecirnento for fornentado e 

ajudado ", assirn como dele sairao " mineiros e rnestres instruidos, que possarn ser 

ernpregados nas minas de chumbo, prata, estanho e ferro, que ja estao descobertas, e que se 

vao pesquisar devidarnente ( ... ), onde a natureza se rnostra prodiga ern tesouros 

subterraneos ". (Falcao, I, 1963: 413 ) 

IV.7.3 - Memoria minerografica sobre o distrito metalifero entre os rios 

Alva e Zezere 

Esta Mern6ria, juntarnente corn a proxima a ser analisada, forarn apresentadas a 

Academia Real das Ciencias de Lisboa, mas nao publicadas. Elas ficararn por rnuito tempo 

perdidas e esquecidas no rneio dos rnanuscritos da Colet;iio Jose Bonifacio pertencente ao 

Museu Paulista Edgard Cerqueira de Falcao afirrnou corretarnente quando disse nao as ter 

encontrado quer ern Portugal, quer no Brasil, levantando a hipotese de estarern tais 
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memorias "misturadas a grande massa de imlditos andradinos, ainda inexplorada, recolhida 

a varios arquivos historicos brasileiros existentes ". (Falcao, I, 1963: 12) 

As Memorias mineralogicas encontradas no Museu Paulista foram: Memoria 

minerogrtifica sabre o distrito metalifero entre os rios Alva e Zezere. SID., S/L.; Memoria 

Minerogrtijica da &rra que decorre de Santa Justa ate Santa Comba e suas vizinham;:as na 

Provincia do Minho. SID., S/L .. Esta segunda Memoria foi !ida perante a Academia entre 

1814 e 1815, urna vez que sua referencia encontra-se na pagina 18 de Historia e Memorias 

da Academia Real das Ciencias de Lisboa, Torno IV, Parte II, Lisboa, 1816. Quanto a 

primeira ainda nao consegui obter informa~oes quanto ao ano em que foi apresentada por 

Bonifacio na Academia. 

De futo, s6 foi possivel acreditarmos que podiamos encontrar tais memorias, ja 

inillneras vezes consultadas na Colet;:iio Jose Bonifacio do Museu Paulista, pelo enfoque 

que privilegimaos nessa disserta~ao de estudar o perfil de naturalista do personagem em 

questao. Estas duas Memorias tambem estao relacionadas ao trabalbo de lavra e pesquisa 

dos veios minerais presentes no solo portugues, desenvolvido no iimbito do cargo de 

Intendente Geral de Minas e Metais do Reino. 

A Memoria sobre o distrito metalifero entre os rios Alva e Zezere foi iniciada com a 

afuma~ao do autor de que a natureza sempre procedia sobre " leis fixas e constantes ", 

seguindo-as tambem na distribui~ao dos metais em determinados espa~os e fo~es. Essa 

concep~ao de urna natureza mais fixa, menos dinfunica do que aquela discutida na Memoria 

dos Paus, pode ser entendida como refor~o a visao do entendimento das " regularidades 

permanentes ", como ja mencionamos anteriomente, conferindo maior grau de 

cientificidade ao conhecimento geologico que, como em outras areas disciplinares, tambem 

obedecia a leis que possibilitariam predi~oes, graus de probabilidade no caso de ocorrencias 

minerais mais seguros e portanto mais uteis para a formula~ao de teorias mais gerais sobre 

o funcionamento do planeta. 

Assim e que as pesquisas dos mineralogistas, segundo Jose Bonifacio, vinham 

mostrando que os metais podiam estar dispostos em Depositos e Distritos ou Comarcas 

Metaliferas. Os depositos seriam os espa~os onde os metais estariam " sempre reunidos e 

ligados entre si formando grupos e afucia~oes ". Por sua vez, se os depositos fossem de " 

betas e vieiros, que se acompanham uns aos outros em pequenas distilncias, e se reunem ou 
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cruzam na sua direylio ou inclinaylio ocupando espa9os consideniveis " slio chamados de 

Distritos. Apos definir os termos, o autor explicou que o conhecimento dos depositos e 

distritos eram de grande interesse" nlio s6 para os diretores de Minas, mas igualmente para 

os geologos e naturalistas, que se ocupam no conhecimento e teoria do globo ". ( Loc.: MP 

Doc. 291, folha 1 ) 

A importiincia dos depositos e distritos residia no fato de ali estarem presentes as 

principais prodm;:oes metaliferas. Nos estratos primarios, podia-se encontrar os minerios e 

as rochas nas quais eles ocorriam 0 conhecimento sobre tais produ96es minerals, assim 

como sobre os veios dos quais os metais preciosos e semi-preciosos podiam ser extraldos, 

era de extrema importiincia para os administradores das minas e para os mineiros, 

sobretudo pelos usos que eles poderiam ter em funylio das exigencias da Revolu9lio 

Industrial. 

Bonifacio prosseguiu afirmando que nenhurn pais da Europa era tao rico em tals 

depositos e distritos como o " nosso pequeno Portugal ". E, ficava perplexo, ao perceber 

que o seu terreno ainda estava quase que inteiramente para ser descrito e examinado 

geologicamente, desperdi9ando assim a " imensa riqueza ja conhecida, mas ainda 

desaproveitada, que encerram as entranhas de seus montes e altas serranias ". ( Idem. 

Ibidem, folha 2 ) Tal riqueza era confirmada pela descoberta pelo Intendente em suas 

pesquisas de cinco dep6sitos minerals, " que prometem ser urn dia fontes perenes de 

riqueza publica e particular ", compostos por Ferro, Churnbo, Antimonio, Cobalto, Carvlio 

de Pedra, Estanho, Zinco, Prata, Cobre e Ouro. Urn pais com urna imensa riqueza em seu 

sub-solo era de lastimar que ainda fosse urna " india Europeia " ( Idem. Ibidem, folha 2 ), 

expresslio apropriada pelo autor e extraida de urna correspondencia entre Carlos de Linne e 

o Dr. Domenico Vandelli 

Nesta Mem6ria, Jose Bonifacio tomou publica perante a plateia da Academia Real 

seus trabalhos de rnapeamento dos depositos encontrados no Distrito metalifero de Coja, 

localizado entre os rios Alva e Zezere. Este Distrito metalifero abrangia as regioes das vilas 

( Arganil, Avo, Tajiio, Pampilhosa, e Vila Cova ), e de lugares, podendo ser estes grandes 

ou pequenos ( Aforria, Cadafar, Castanheira, Cavaleiros, Celariza, Cepos, Coelheira, entre 

outros ). 0 Distrito possuia urna area de 8. 75 leguas e apresentava urn terreno " aspero, e 

esteril em grande parte por ser monstruoso e de serrania altissirna, e penhascosa; e cortado 
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por alguns vales, e por muitas quebradas e barrocas, por onde correm os Rios Alva, Ceira e 

Zezere, e as ribeiras e torrentes que vao alimentar, e desembocar nos ditos rios ". A massa 

montanhosa do Distrito dividia-se em " dois jugos ou ramos principais ", ambos saindo da 

Serra da Estrela. 0 autor descreveu detalhadamente os do is "jugos ou ramos " principais da 

camada montanhosa: 

0 I o jugo principal corre entre o Alva, e o Ceira, e acaba no termo da 
Vila de G6es. 0 2°, que e o mais alto, sai da Estrela no sitio chamado 

Portela das pedras lavradas, e vai tomar o nome de serra de As:or. de 
cujo pendor, ou en costa setentrional nasce o rio Ceira; depois abaixo 
do Rio da cebola lan9a para a esquerda urn ramo, que dirigindo-se 
entre a ribeira de unhais, e o Zezere, forma no termo da Pampilhosa o 

monte chamado Cabeca da Urra, e mais abaixo outro que chamam 
Cabes:a do Machio; vern por fun acabar por cima da ponte do Cabril, 
onde desemboca a ribeira de Unhais no rio Zezere. 0 jugo principal 
porem conrinua o seu caminho entre a ribeira de unhais, e o Zezere, 

tomando em diversos lugares do seu curso nomes diferentes. ( Idem. 
Ibidem, folba 4 ) 

A seguir, Jose Bonifacio descreveu as fonna9(ies rochosas usando para tal a 

classifica'(iio dos minerais do geognosta saxao Werner e a linguagem especifica do common 

sense da mineralogia do seculo XVIII, as quais ja nos referimos: 

As rochas ordinarias de todas estas montanhas, dentro do Distrito que 

descrevo, siio de schisto argiloso primitivo de Werner, ordinariamente 

cor de cinza, com quartzo branco comum em camadinhas, e minhos, e 
muitas vezes com pyrites sulphureas disseminadas. 0 quanzo branco, 

e as vezes ocrdceo, corta a estratijica9iio das rochas, formando betas, 

e vieiros de diversas prossanca e grossura, em que depois falaremos. 

Poucas vezes alterna a rocha schistosa com a homblendica, que pousa 

sabre, ou esta coberta pelo schisto argiloso. 0 granito aparece em 

alguns sitios da Serra de a9or, e nos montes que /he servem de fralda, 

e que ficam par cima da Vila d'Av6. Encontram-se tambem algumas 

jorma9iJes aluviais de saibro, e cascalho, que formam os /eitos, e 

acompanham as margens dos rios e ribeiros. (Idem. Ibidem, folba 
5) 

0 autor passou a seguir a fazer o estudo " minerografico " do Distrito, de acordo 

com os metais encontrados, como ouro, ferro, cobre e chumbo. A estrutura da Memoria 

seguindo o memso padrao daas anteriores compoe-se da apresenta9ao dos metais 

encontrados e da descri'(ao dos Iocais de sua ocorrencia, assim como a sua matriz. Essa 

preocupa'(iio com a Iocaliza'(ao espacial dos metais era urna pratica presente na tradi'(ao 

mineral6gica do final do seculo XVIII. A mineralogia tinha urna dimensao geografica, 
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devendo os rninerais, rochas e metais serem descritos e observados no local de sua 

ocorrencia. Como mostrou Harnm, os rnineralogistas do final do seculo XVIII como 

Leibiniz, Werner, argumentavam que as especies rninerais necessitavam tambem da 

geografia, nao simplesmente da descri91io ou da hist6ria natural Msica. Em outras palavras, 

as descri91ies dos rninerais e as explicay(ies sobre seus lugares ou ocorrencia nao se 

apresentavam dissociadas. ( Harnm, 1997: 80 ) 

Tomando como exemplo metais como o cobre eo ferro, Jose Bonifacio apresentou 

a localizac;:iio espacial de cada urn dentro do Distrito estudado, e tambem nesse caso, nao 

faltou a me119il.O a dispombilidade de rnadeiras para a minerac;:ao: 

Cobre, e Ferro 

Saindo de Coja para o Iugar de Folgues, no vale por onde corre a 

ribeira, encontra-se semelhante mineral de cobre, principalmente de 

pyrites cupreas, cujas amostras continuam ate o Iugar da Teixeira. 
Merece este Iugar uma pesquisa regular, e promete minera<;iio 

consideravel. 

Saindo do porto da balca, caminho de Leste, se vai a Leiroco, e dai a 

Cervalhas, que estd em urn profondo vale, acompanhado de a/tissimos 

montes, que viio entroncar na serra d'A9or: neste vale hti rico mineral 
de ferro, que contem, as vezes chumbo e cobre, o que indica que 

aprofundando-se o veio crescerd talvez o chumbo e cobre, ou que por 

aquelas vizinhan<;as deve haver vieiros pr6prios destes metais. 0 

mineral de ferro encaixado dd perto de 70 por cento. Este mineral pela 

sua riqueza merece ser aproveitado, e para a fosiio niio falta cepa por 

aqueles sitios, e para a minera<;iio madeira de castanha, e algumas 
outras. 
No Iugar, de Pereirinha aparecem tambem amostras de mineral de 
ferro. 

Sainda de Fajiio, e indo pelo alto da serra, que divide o Bispado de 

Coimbra do da Guarda, encontram-se vagos, e dispersos sabre a 

rocha schistosa peda<;os de mineral de ferro. ( Loc.: MP Doc. 

291, folha 6) 

Outro mineral referido foi o chumbo, sendo apresentadas as explicay(ies sobre suas 

condic;:oes de ocorrencia, bern como a disposic;:ao espacial dos veios, e localizac;:ao das 

minas, permitindo assim o rnapeamento dos dep6sitos. Nao faltaram tambem referencias as 

inforrnac;:oes que se dispunha sobre algumas das minas da regiao, bern como considera9oes 

sobre o possivel transporte dos metais: 

Chumbo 
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Sobre a Vila de Avo nos montes que vao encadeados ate a Serra do 
A~r, aparecem veios com ocres de churnbo, que merecem ser 
examinados constam estas serras de granito, schsito argilosos, e talvez 
gneisse. 

Subindo a serra d' A~or, e do sitio chamado Ca~ da Chama, indo 
para o Norte da mata da Margaral"', os bancos contem ochras de 
churnbo. 
Indo para a Castanheiro no vale chamado da Cor~a, por onde corre 
Norte, e Sui urn pequeno riheiro, ba urn veio pequeno de galena, com 
mineral de chumbo branco cristalizado. 
Nos ribeiros e suas margens do sitio chamado Porto da Balsa, cujos 
montes sao muito altos, ba veios de quartzo com ochras, ou veios de 
churnbo, de 3 e mais palmos de grossura. 
Nos bancos a Oeste aparecem seipos avulsos com 6xido de churnbo, e 
tambem pequenos veios de galena. Esta forma~o continua por toda a 

correnteza dos montes de Norte, a sui, desde o vale do Garcia ate a 
serra do A~or. 
( ... ) Saindo do pequeno Ingar de Piodao para chao da Egoa, a meia 
legua de distancia ba urna bela mina de churnbo, cuja galena da 80 por 
cento. 

Prosseguindo por estes montes ate o pequeno Ingar do Gandufo(?), 
aparece urn delgado veio de churnbo, que corre na dir~o de Leste 
Oeste, e cuja galena da tambem perto de 80 por cento. Este churnbo 
con tern alguma ponca prata, pois den 3 out. q. gr. por cento, ou quintal 
de churnbo. 
Voltando de Cervalhos, a Castanheira, indo por urn grande souto, e 
caminhando pela serra do Castanheiro, encontram-se amostras de 
croido(?) de churnbo, e muitas escorias antigas. 

Continuando para o vale das Cahras, cheio de densos matos, e 
despenhadeiros, encontram-se varios veios de churnbo, mas delgados. 
Os mesmos indicios de churnbo continuam ate Fajao. 
( ... ) Em Alvaro sobre o Zezere descobriu Manoel da Cruz Santiago 
urna mina de churnbo cujo schisto ignoro, mas creio que era na serra 
da Boleteira em urn vale, onde ba urna galeria antiga hoje entulhada 

por urn a~de que se fez na barroca. 
( ... ) 0 churnbo fundido pode vir em bestas, on carros a emharcar no 

Mondego perto do Laredo, distancia de 7 leguas; e dai ir embarcando 
ate a Figueira. 

Alem destes metais, ate aqui referidos, ba indo do Ingar chamado a 
Venda da serra, para o vale do craril da Carapinha, na Serra da Moita, 
urn viveiro de pyrites arsenical cristalizada, que corre entre rocha 
schistoza. Na cerca do convento dos Anton!mos da Vila de coja ba 

bancos de schisto decomposto com irnensidade de pyrites sulffirea; e as 
vezes a flor da terra se encontram peda~s de enxofre nativo. Os 
montes que cercam a vila contem muitas aguas ferreas e sulffiricas. 
Ao norte do Ingar de Cavalheiros ba urn veio de cobalto em ganga de 
quartzo. Todo o terreno e muito vitri6lico. Caminhando pelo riheiro, 

que nasce do Forcado ( termo da Pampilhoza ) e vern precipitado por 
urna quebrada ate a Quinta do Bispo, ai aparecem os bancos schistosos, 

decompostos, e penetrados de vitriolo; e nas rochas das margens do 
riheiro aparecem veios de pyrites sulfureas com sal de Glauber. 

Junto da Vila de Forjao para os cepos, no sitio chamado Foz da 
pontinha, ba muitas pyirites, que tern todos os sinais de serem 
auriferas: neste lugares a rocha schistoza alterna com camadas de 
quartzo branco. 
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No profundo vale de Cervalhoso, de que depois fularemos, aparecem 
algumas palhetas de ouro, que requerem mais pesquisas. 
No Norte de Piscanceiro cimeiro M urn barroco cuja terra Iavada e 

batea mostra ouro em p6. ( Idem. Ibidem, folhas 9-12 ) 

Urna importante mina de chumbo destacada pelo autor foi a mina de Alforria, 

chamada popularmente de Coja. Esta mina ja havia, segundo Boniflicio, sido aberta em " 

tempos antigos ", contudo encontrava-se "entulhado o socaviio ". Iniciados os trabalhos de 

lavra da mina, Jose Bonifiicio constatou que se encontraram diversas betas, ou vieiros, " 

mais ou menos profundos; uns perpendiculares, outros nadantes, ou pouco inclinados ". 

Aqui podemos observar a preocupa9iio do autor com a disposi9iio dos veios. Tais 

preocupll90es se referiam a possibilidade de melhores desenvolvimento na arte da 

minera9iio, pois dependendo da dire9iio dos veios seriam necesslirias a aplica'(iio de 

tecnicas mais adequadas a minera9iio das minas, uma vez que por serem em alguns casos os 

veios perpendiculares as rochas encaixantes, dirigindo-se para o inteiror dos afloramentos 

sua minera9iio necessitaria de tecnicas mais apuradas. 

A seguir, descreveu a galena e os minerais de chumbo associados: " 0 chumbo se 

acha em Sado de galena pela maior parte, muitas vezes cristalizada, porem tambem com 

chumbo branco cristalizado, e 6xido avermelhado, e amarelado. A galena e rica em chumbo 

e deu pelo ensaio de 60-70 por cento, segundo as amostras: niio contem prata, seniio 68 gr. 

por cern amiteis de chumbo ". ( Idem. Ibidem, folha 3 ) 

0 estado da mina era critico, uma vez que se encontrava alagada, ja que niio tinham 

sido escoadas as agnas por meio de bombas ou uma galeria de esgoto. Logo que fossem 

bombeadas as lignas, poderia ser dado inicio aos trabalhos, e so bre o processo de tratamento 

do minerio e sua utilidade comentou: 

Do mineral Plumbeo, depois de sorteado, poderti a galena pura ser 

jimdida em fomo de reverberio segundo o metodo ingles, e o impuro 

em fomo de manga, misturando o mineral pesado com cobre calcaria 

e mineral de ferro, que pode vir dar mostras para servirem de 

precipitantes combinando-se com o enxofre, e reduzinda os 6xidas de 

chumbo, evitando-se a volatilizar;iio deste. ( Idem. Ibidem, folha 3 
) 

Outro mornento em que o autor preocupou-se com a orienta9iio dos veios ou betas 

foi no Termo da Vila de Pampilhosa e Lugar de Piscanceiro. Aqui, o veio niio era 
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perpendicular, entrando pela rocha, mas localizado junto a superficie, sendo rnais facil a sua 

explora<;ao. Ele o descreveu fazendo referenda a conhecirnentos existentes sobre os 

recursos minerais advindos dos " rusticos " - os habitantes da regiiio e portanto 

conhecedores do local- que com suas observa<;oes empiricas asseveravam a possibilidade 

de depositos mais amplos: 

No Tenno da Vila de Pampilhosa e Iugar de Piscanceiro fundeiro hti 
urna beta que corre em schisto argiloso. e paralelo com a rocho, a 

qual tern por ganga quartzo mais ou menos ferruginoso e argila 

cinzenta, penetradas muitas vezes de 6xido de churnbo branco e 

pardacento. Dentro deste veio ou beta logo a supet:ficie aparecem 

muitos pedar;os e as vezes de grandeza consideravel de galena de 

chumbo, cobertos de cera de chumbo e de ferro. Esta beta tem em 

wirios lugares a superjlcie um palma de projiania, como se ve na 

margem da ribeira, mas subinda para o monte hti poucas brar;as 

perde-se ao que parece. Os nisticos asseveram que quando a ribeira 

estd quase seca de veriio aparecem cortando o seu leito wirios 
pequenos veios de galena. No sitio chamado o Covao meio quarto de 

legua de Piscanceiro parece urn pequeno veio de 2 Terr;os de polegada 

de projiansa de galena de chumbo, com camisa aos !ados de 6xido 
branco de chumbo. Na margem da ribeira subindo para o monte 

aparece um veio da grossura de I dedo, e seguindo a sua direr;ao e 

demonstrando-se a terra superficial, que e a argila cor de cinza 

quanda seca, aparecem vcirios veios, que se cruzam urn vaio do Norte 

para o Sui, e o outro para Leste. Neste primeiro veio descapado e 

aprofondado por socavao de pesquisa se tiravam pedar;os de galena 

de uma arroba de peso, mas estes pedar;os niio sao continuos, como ja 

disse, mas dispersos na ganga; porem no dia em que se fez esta 

freguesia se tiravam de pedar;os de galena de churnbo acima de 4 

arrobas. F oi preciso desmontar 8 palmos de altura para descapar o 

veio. Continuando-se na extrar;ao do dito veio se extraiu em outro dia 
em mineral seguido de churnbo 15 palmos de comprido, 8 de alto e 4 

de largura; mais ai desapareceu o veio: porem os outros paralelos de 

argila que continuam com regularidode sao todos os indicios de haver 

muito mineral de chumbo para aqueles sitios e vizinhonr;as. Adauj, ou 

tres tiros de bala da distdncia deste veio para a direita subinda da 

ribeira hti lembranr;a de se ter descoberto outro veio, porem o socavao 

de pesquisa que entao se fez esta hoje tapado. ( Idem. Ibidem, 
folha 8) 

Do proximo mineral metal.ico a ser descrito o ouro, os argurnentos sobre a 

viabilidade de explorayao sao historicos. Segundo o autor, ja havia sido lavrado em grande 

abundilncia " em tempo dos romanos, e talvez no dos Cartagineses, nas margens do Alva ", 

fato que podia ser comprovado pelo futo de aparecerem infuneros vestigios como as 
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muitas escava\'iie5 nas margens, e numerosas medas de seipos rodados, 
que no Zezere chamam Conhos, residuos de antigas e vastas lavras de 
desmonte, e lavagern, cuja tradi\'iio ainda se conserva viva entre 
aqueles moradores. Caminhando do Iugar da Tireira para Vila Cova, 
ohservam-se varios socavOes, e grandissirno nfunero de medas de 
seipos rodados, lavras que ainda hoje o povo atribui aos Romanos; os 
quais nao puderarn esgotar todo o ouro desta forma9iio, pnis ern tempo 
do Sr. Rei D. Jose se lavraram de novo aqueles sitios, bern que fussern 
os servi90s do ouro de pouca dura9iio, talvez pela ignoriincia de quem 
os fizera, ou pela mudanl"' de alveo, que sofreu o Alva, circundando as 
catas, e subterrando a genuina forma9iio aurifera, com que se 

dificultaram os trabalhos, e diminuiram os lucros. ( Idem. Ibidem, 
folha 4) 

Outras regioes no rio Alva em que podiam ser encontrados testemunhos de pesquisa 

de ouro ficava entre os lugares de Sergedo e Secarias. Contudo, tais trabalhos nao tinham 

conseguido prosperar uma vez que sofreram as " desordens que fizeram os gandaeiros, que 

tiravam ouro sem licenya ou que pelo temor de serem presos e punidos abandonaram seus 

trabalhos ". Mesmo assim, Jose Bonifacio charnava a atenyiio para o fato de que se este 

sitio fosse " lavrado segundo as regras e economia da Arte montanistica " prosperaria, uma 

vez que " o ouro niio s6 aparece ainda hoje nos areais do rio, mas nos taboleiros de pisara 

argilosa, que formam suas margens; e o que e digno de notar-se, tambem se acha ouro de 

pedreira nas betas guarzosas, e ocracias, que cortam os bancos argilosos dos montes 

vizinhos e sobranceiros ". ( Idem. Ibidem, folha 5 ) 

Outro indicio de que havia ouro na regiiio do Alva foi comprovado pelo fato de " 

hoje gandaiam ouro em Vila Cova ", assim como na ribeira de Fajao, que" corre por urn 

medonho vale, onde esta situado o pequeno Iugar charnado de Cavalheiros, ha ouro, que 

costumam grandaciar alguns miseraveis jornaleiros da Vila de Arganil; e tiram its vezes por 

dia 100, 200, ate 1300 (?) de ouro em p6; e houve ocasiao em que acharam folheta de 3.000 

(?)de peso, e outra de 18 mil, como me consta ". (Idem. Ibidem, folha 6) 

Outro local em que havia indicio do metal era na ribeira de Psicansia, onde suas 

margens mereciam exame, porque se achava as vezes " ouro engastado, e diferenciado em 

pequenos veios, cujas gangas sao ou quarzozas ou argilas quartoza, e marciais ". No Iugar 

de Piscanse fundeiro, terrno da Pampilhoza, encontravam-se nas " camadas derrogadas do 

schsito argiloso muitas pyrites marciais, que tern todos os indicios de serem aurifero: 

demais em alguns vieiros de quartzo branco, que correm com dire9iio ao norte aparece ouro 

nativo dessidrilico, e em graos disseminados ". E. por fim, junto ao vale charnado do 
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dieguinho foram encontrados " veios quartzozos, que atravessavam a ribeira, com ouro 

disseminado ". ( Idem. Ibidem, folha 11 ) 

Portanto, Jose Bonifacio concluia que este Distrito Metalifero prometia ser urn dia, 

"havendo cabedais e boa vontade ", urn dos mais pr6speros mananciais do metal aurifero. 

Nesta Memoria, como em outras anteriores, observou-se tambem a preocupayao do 

autor em relatar a abundancia de arvores, fonte de madeiras para o abastecimento das 

fundis:oes, assirn como a qualidade do terreno para possibilitar a ampliayao do arvoredo: 

Hi no termo em circunferencia de urna legua muita abundancia de 
cepa, algumas matas de medonbos, sobreiros, e pinbeiros: e todo o 
terreno e multo arado e capaz para nele se semearem e criarem grandes 
matas. A ribeira que corre junto a mina e pequena, mas pode ser 

inverno mover duas rodas: de verao e muito pobre, porque tomam as 
suas aguas par regar os milhos. Mais abaixo quase urn quartzo de legua 
se junta a esta outra ribeira, que chamam dos Bra~is, e ambas juntas 
sendo recolhidas em tanque por meio de urn ai'Ude podem mover todo 

o verao duas rodas. ( Idem. Ibidem, folha 10 ) 

E aqui novamente a tradis:ao hist6rica local o inforrnou sobre a existencia das minas 

e por onde iniciar seus levantamentos. Jose Bonifiicio registrou que havia neste Distrito 

Metalifero de Coja entre os rios Alva e Zezere muitas minas do " tempo dos Romanos ", 

que mereciam novo exame e desentulho, ou podiam servir de guia para se pesquisarem os 

veios antigos ou alguns novos, na sua continuayao e acompanhamento ou cruzamento. 0 

autor relacionou os sitios onde ele ja sabia que havia tido exploras:ao de veios e lavras de 

minerais enos deixou saber quais eram os metodos romanos de mineras:ao: 

I o No limite da Castanheira, em urn vale chamado o Fraga!, ha uma 
galeria antiga da largura de 12 pahnos, por onde se podia entrar 
somente ate o cumprimento de 15 pahnos porque o mais estava 
entulhado. 

2° Subindo da alforsia(?) para a serra do A9or, logo no principio se 
acha urna galeria antiga de 20 pahnos de alto, e 10 de largo aberta a 
piciio, que atravessa grande parte da montanha, segundo e tradi9iio por 
urna legua de comprido. Os povos chamam esta mina o Palacio do Rei 
A905, e creem que nela ha grandes tesouros. Provavehnente foi mina 
de chumbo argentifero; pois por toda esta serra se encontram veios de 
chumbo e de antimonio, que ainda niio estiio pesquisados. 
3° Sobre os montes da vila de Fajiio, em dire9iio a noroeste, ha outra 
galeria antiga de 15 pahnos de alto e 4 de largo, onde se acham restos 
de churnbo fundido, e lithargirio. 

No Iugar de Cavalheiro ha urn grande socaviio, ou mina antiga com 
medas de pedregnlho, e restos de escorias, e ocbrias, que mostram ter 
havido ali grande minera9iio. 
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4°Da outra banda do monte do Forcado, termo da Pampilhoza, M duas 

grandes galerias, ou minas antigas, abertas a piciio, dos quais a I o tern 

6 palmos de alto; e 3 Y. de largo na distfulcia desta 60 papos acha-se a 

2' que tern I 0 de alto, e 5 de largo. Na I' s6 se pode agora entrar ate 30 

palmos; na Segunda porem ate 300; e nesta aparecem restos de urn 

P<J\'O de luz, ou clarab6ia, que tern 6 palmos em quadro. Ri tradi¢o no 

povo, que estas galerias atravessam o monte. A rocha que cortam e 

penetram e de schisto argiloso; as paredes das galerias ainda mostram 

sinais do ferro e nelas aparecem alguns fragmentos avulS<is de carvao, 
restos do antigo modo de lavrar as minas com fogo posto como 

praticavam os Romanos. Servem agora estas galerias de caneiros de 

agua que represam os lavradores para regar os seus milhos. 

5° Ainda que ja fora deste Distrito Metalifero, porem a pouca distiincia 

do Zezere, devo referir que saindo da vila de Oleiros caminho de 

Proenc;a a nova, no sitio chamado o Alto de Fernao Porco, junto a 

estrada M urn grande p<J\'o antigo, e junto a ele grandes montes de 

entulho chamam a esta mina a Cova da Moura. Na en costa do monte e 

nas suas fraldas M noticia de se terem achado peda90s de quartzo com 

folhetas de ouro encravado; e contam que urn deste peda90s fora 

vendido a urn ourives pelo pr090 de 14600 (?). ( Idem. Ibidem, 
folha 10) 

0 autor argumentou que em todos os " jazigos metalicos " encontrados neste 

distrito acima descrito era suficiente a abundilncia dos restos de antiga mineraylio para fuzer 

juizo da sua riqueza. Afirmou ele estar convencido por estudo e longa experiencia que onde 

aparecia uma " beta possante ", de certo havia muitas outras que a acompanhavam ou 

cruzavam. Igualmente onde houvesse quaiquer " minerayao cartaginesa ou Romana " de 

alguma considera9ao podia estar certo de que os depositos eram ricos. Tal constatayao era 

justificada pelo nivel de desenvolvimento da arte da minera9lio que havia entre os povos 

antigos e os modemos: 

esses povos [ romanos e cartagineses] niio podiam lavrar minas com 

proveito e durariio, que niio fossem ricas e abundosas, pela 
ignordncia da engenharia subterrdnea, montanistica, e metalurgia 

propria; por niio terem as mtiquinas de extrartio e esgoto, que hoje 

possuimos, e pela fa/ta da p6/vora para trocar e dar fogo as rochas e 

matrizes, sem o que pouco se cava em cada ana, e se pouco sai muito 

dispendioso. Acrescentamos que os mineiros de entiio escravos ou 

criminosos forrados, nem sabiam minas porque o niio tinhom 

aprendido; nem podiam ter zelo e atividade: acrescentamos de novo 

que grande parte destas antigas minas podem ser desentulhadas, e 

lavradas outra vez com multo proveito, porque seus jazigos mettilicos 

por via de regra estiio intactos desde o nivel da galeria de esgoto para 

baixo; e os poros e galerias, existentes siio jd outras tantas /avras de 

socorro, de que podemos deitar miio para a nova /avra. ( Idem. 
Ibidem, folha 21 ) 
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Jose Bonifacio entiio propos que se :fizesse o um mapeamento topognifico de todas 

as escavac;:oes antigas, que se encontravam por Portugal, a que os " rusticos chamam furnas, 

fojos, e covas de mouras encantadas ". A importilncia de tal trabalho residia em que 

pudesse servir de " indicios certos, e de estimulo para novos descobertas, e para nova 

minerac;:iio, tanto proveitosa para nos, que havia sido para esses povos industriosos e ricos ". 

Das muitas minas que ele havia visitado, e de muitas outras de que tinha noticias certas, 

ficavam fora de toda a duvida as noticias historicas que foram deixadas por Pohbio, Strabo, 

Dioscorides, Plinio, Justino, e outros, sobre as grandes riquezas subterrilneas da Espanha, e 

principalmente da Galicia, Lusitilnia e Turdetilnia. Em func;:iio de tantas riquezas 

encontradas no sub-solo portugues, o autor afirmou ter sido Portugal 

por uma /onga serie de seculos provavelmente para OS Fen[cios, e e 
certo, para OS Cartagineses e Romanos, 0 que hoje e para nOS 0 

Brasil, e para os Espanh6is, o Peru e Mexico. ( Idem. Ibidem, 
folha 21 ) 

No parilgrafu final de conclusiio da Mern6ria, o autor salientou a importancia de 

aproveitarmos estes preciosos " dons da Providencia ", ou seja, os depositos e distritos 

metaliferos presentes no solo portugues. Para pesquisa-los seria necessario " ciencia, zelo, e 

cabedais ". Contudo, o autor incoprorando uma retorica de valorizac;:iio da importilncia dos 

seus tabalhos as reais dificuldades de implantac;:iio de muitos de sues projetos, questionou 

porque ainda niio tinha Portugal esses elementos tao importantes para o seu 

desenvolvimento e prosperidade. Mesmo assirn, de forma bastante otimista em relac;:iio ao 

futuro da nac;:ao !usa, afirmou que 

Vira tempo em que acordaremos da profunda modarra, em que Iemos 
jazido. E de esperar que nessa patemidade mais instruida, sera 
tambem mats ativa e corajosa. Haja energia e boa vontade, e seremos 

ricos e folizes ( mas desgra9adamente chegamos os Portugueses ii 

situar;iio dos romanos em tempo de Tito Lfvio; pois se n6s podemos 
dizer o mesmo que este historiadar diria das seus = Ad hoc tempora 
perventum est, quitbus nee vitia nostra, nee remedia pati popumus = 

).(Idem. Ibidem, folha 21 ) 

IV. 7.4 - Memoria Minerografica da Serra que decorre de Santa Justa ate 

Santa Comba e suas vizinhan~as na Provincia do Minho 

200 



A outra Memoria nlio publicada foi a Memoria Minerogrtifica da Serra que decorre 

de Santa Justa ate Santa Comba e suas vizinham;as na Provincia do Minho. Essa 

dissert~ao tambem foi apresentada a Academia Real das Ciencias de Lisboa, mas ate o 

momento nlio conseguimos obter informac;:oes quanto ao ano e o dia da apresent~ao. A 

Unica certeza que temos e que ela foi apresentada apos a expulsao dos franceses de 

Portugal, pois logo no inicio da Memoria, o autor registrou que Portugal vivia urn momento 

"de paz tendo, entao, o pais melhor aspecto ". 

Cabe registrar, antes de nos determos na aruilise minuciosa da Memoria, que durante 

o periodo da invasao francesa a Portugal, Jose Bonifacio nao seguiu com a familia real 

portuguesa para a sua colonia americana. Ele permaneceu na metropole na !uta contra as 

tropas napoleonicas, chefiando o Corpo Militar Academico, tendo sido major, tenente

coronel e comandante, como tambem ajudou no Servic;:o Secreto e colaborou na construc;:ao 

de fortificac;:Oes. 68 Aos olhos de todos, era urn born portugues, fie! a Portugal e ao Principe. 

Nesta Memoria, Jose Bonifacio procurou expor a S. Majestade, o Principe Regente 

D. Joao, e ao publico presente na Academia, algumas noticias acerca da natureza e da 

sit~ao das novas minas de prata, e outros metais que ele havia descoberto, e mandado 

pesquisar na" corda de serras de Santa Justa, que ficava pegado a Valongo, ate a de Santa 

!ria e Santa Comba, na Provincia do Minho ". 

A mem6ria foi iniciada com algumas "noc;:oes historicas" sobre as antigas minas 

dos Romanos, que existiam naquelas Serras, por que elas !he serviram de indicio, e de 

estimulo para o descobrimento dos novos veios que mandou pesquisar. E, na segunda parte, 

apresentou as pesquisas e observac;:oes que vinha executando a partir dos vestigios das 

escava9oes realizadas pelos Romanos. 

Jose Bonifacio tomou como base as infu~oes da obra do Padre Carvalho 

intitulada Corografia Portuguesa e os trabalhos de minerayao que foram executados por 

Manoel da Cruz Santiago, administrador geral das minas do Reino de Portugal no govemo 

do Rei D. Joao V, para realizar as investiga9oes na area dos montes desde Santa Justa ate a 

Serra do Raio, e de Santa !ria. Este distrito metalifero foi considerado pelo autor como urn 

68 No Arquivo Nacional M urn documento que diz respeito a esse periodo em que Jose Bonifiicio esteve a 
frente do comando do corpo academico: Relac;iio oficial dos futos militares da parte do corpo academico que 

marchou para Obidos, pelo Dr. Jose Bonitiicio de Andrada e Silva. Lisboa, 02 de marS"' de 1811. ( !94!: 687-
689 ). 
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dos mais ricos depositos metlilicos que ele havia conhecido ate entao, uma vez que possuia 

uma variedade de minas contendo os mais diversos minerais. Tal foi a visao otimista que 

ele teve sobre o distrito quando considerou que 

Ouso confiadamente afirmar que foi a natureza tiio liberal neste 
distrito montanistico, que a/em destas minas de ouro investigadas, de 
prata, chumbo, cobalto, zinco e antim6nio, de que tratarei, formou 
tambem o deposito de carviio de pedra das minas de Valinhos e Passal 
cujas minas apesar da perseguit;iio que tiveram todos os nascentes 

estabelecimentos montanisticos em 1803 e apesar da ocupat;iio, e 
poster/ores invasoes do inimigo }a tem trazida a Portugal proveitos de 
grande manta. Quando as circunstdncias forem mats favordveis se 
poderiio tambem fabricar nela pedra-ume e caparosa ( sulfato de 

alumina, e ferro ) de que abunda o veio de carviio daquele sitio. ( 

Loc.: MP Doc. 290, folha 03 ) 

A riqueza desse distrito metalifuro era confinnada ainda pela considerayao de que 

os Romanos e Cartagineses trabalharam nestas minas por mais de seis seculos seguidos. Os 

veios minerais pesquisados por aqueles povos antigos no passado davam a Portugal 

esperan9a de uma nova lavra rendosa. Recorrendo aos memsos argumentos da Memoria 

que comentamos no item anterior, Jose Bonifacio considerou que com o avanyo das 

tecnicas uma quantidade bern maior de minerais poderia ser encontrada, uma vez que os 

antigos nao tinham os conhecimentos cientificos ilustrados da Montanistica, Hidniulica, e 

Mecilnica mineral, e pelos seus " maus " metodos da fusao e apurayao. Esse fato Jevou o 

autor a considerar que tais minas s6 foram lavradas por serem ricas, com base inclusive na 

experiencia que adquiriu em miner~oes semelhantes a epoca de sua viagem de estudos: 

niio podiam lavrar com Iuera e durat;iio seniio jazigos ricos, que 
apesar da falta de economia de minas, e do emprego de escravos 
desleixados e grosseiros, lhes pudessem pagar as despesas e dar ainda 
Luera bastante com que se sustentassem e durassem. Par isso todas as 

minas antigas Romanas que observei em Saltsburgo, Hungria e 
Tansilvania, siio hoje de novo lavradas, e viio danda proveitos 
aturados. Demais viio passando os seus trabalhos para o fundo a 
pouco mats que a galeria principal de esgoto, deixaram intacta toda 
extensiio do veio para baixo, que muitas vezes for duro ou tres vezes 

maior que o espa,o que lavraram. ( Idem. Ibidem, folha 1 ) 

Ap6s fazer urn breve resumo dos trabalhos executados pelo Intendente Manoel da 

Cruz Santiago, sobretudo os trabalhos de pesquisa e extr~ao de gangas auriferas, Jose 
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Bonifacio passou a relatar as pesquisas e observavoes que foram retomadas no monte de 

Santa Justa, que se encadeava com outros ate a Serra do Raio, Santa !ria e Santa Comba. 

Sobre a forrnat;:lio rochosa que compunha tais montes, o autor considerou que ela era 

formada por xisto argiloso que se alternava com" xisto novacular ". Tambem observou que 

em tais locais havia bancos e massas de ferro argiloso. 

A seguir passou a descrever o trabalho de pesquisa realizado no sitio mineiro 

chamado Sitio da Carrera, localizado quase a urn quarto da altura total do monte de Santa 

Justa. Nesse Iugar, Jose Bonifacio observou que nele desembocava urna antiga galeria de 

esgoto, que ele proprio mandou desentulhar em 1809 por 180 bravos. Observou tambem 

que em tal local o veio cortava a forrnat;:iio rochosa, indo unir-se a beta principal em diret;:ao 

pouco obliqua e quase perpendicular. 

Na superficie do Monte de Santa Justa, Jose Bonifacio relatou ter observado sete 

poyos e descreveu os veios de minerais presentes. Ganharam destaque o po9Q observado no 

sitio chamado a Barroca da Viuva, onde o autor observou varios veios quartzosos pr6ximos 

uns aos outros, " que talvez pela sua reunilio dessem motivo a esta especie de lavra: curnpre 

examinar se este quartzo contenha ouro ";no sitio da Barroca da ( sic ) observou que corria 

a beta principal dos Romanos, por meio da lombada do monte; em outro ponto, em diret;:lio 

ao Sui e junto a serra de Santa Justa, observou urna lavra a talho aberto no local chamado a 

V alha~ e, em outra beta, que corria paralela a primeira ja mencionada, observou " urn 

stockwerk ( carnada ) constituida de muitos veios de quartzo, que se acompanham, cortam, 

e rami.ficam ". Considerou que pretendia examinar sea matriz do veio da beta e da carnada 

continham ouro, o que ate entao nao havia conseguido fazer; e, finalmente, continuando 

ainda para o sul ao Iongo da encosta da serra, encontrou muitas outras lavras abertas a ceu 

aberto com diversos veios; porem, tais Javras achavam-se pela maior parte entulhadas, e 

precisavam ser Iimpas e investigadas. 

Quanto ao veio principal dos Romanos considerou que nao estava ainda descoberta 

a sua " possant;:a ou grossura ", e, a largura das escavay()es antigas mostrava ser de brat;:as. 

Das amostras de minerais que recollieu desta beta principal, observou que a matriz era " 

quartsosa penetrada de piritas sulfUreas, que provavelmente contem ouro, com algurn 

jahsertz de Werner ". ( Idem. Ibidem, folha 1 ) Das matrizes deste veio, Jose Bonifacio 

afirmou que Santiago tirou ouro, fato que foi comprovado pela " tradiylio imemorial sobre a 
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natureza deste veio, que ainda hoje na povoayao de Valongo, que fica nas fraldas do monte, 

ha umas ruinas antigas que sempre se chamaram o Moinho do ouro ". A antiguidade da 

povoayao e cultura deste distrito p()de ser observada pelo autor quando no Iugar chamado 

Lameiro, ao nascente do Valongo, foi aberto urn po'(O, que com s6 uma escavayiio, 

encontraram-se "varias iinforas, vasos de barro, e outras antiqualhas Romanas ". 

No ano de 1809, quando Jose Bonifacio estava empenhado na !uta contra os 

franceses na cidade do Porto, servindo como Tenente Coronel do Corpo Militar 

Academico, ele mandou desentulhar a galeria velha do esgoto dos Romanos, que era " 

aberta a piciio em rocha inteira, e forma urn angulo quase reto com a beta principal ". Ao 

norte da beta principal dos Romanos, descobriu urn novo veio, que diferentemente da beta 

principal, niio continha "piritas e quartzo ". Por sua vez, ao sui da beta principal, foi aberto 

urn novo veio, onde foi encontrado urn " banco de mineral de ferro muito rico ", o que o 

levou a suspeitar que poderiam ser dois veios diferentes. Em outro local, proximo a Igreja 

nova de Valongo, no monte de Santa Justa, realizou a pesquisa em urn veio "riquissimo" 

de antimOnic, que segundo as suas pr6prias palavras, este veio poderia " dar antimOnic para 

toda a Europa". ( Idem. Ibidem, folha 9 ) 

No Iugar de Vilarinho, suspeitou que tambem ali os " antigos " haviam feito 

algumas pesquisas, uma vez que encontrou uma galeria superficial na encosta do monte 

aberta em urn veio que chegava ate a superficie, sendo a rocha que compunha este monte de 

" schisto argiloso cinzento ". E, para ter urn rnaior conhecimento do veio, ordenou que 

fossem feitas pesquisas no local, tendo ja recebido algumas arnostras, que !he indicava que 

havia descoberto uma " mona assaz rica em prata ". Por considera-lo de grande 

importancia, fez a descriyiio detalhada do veio, apresentando como nas demais Mem6rias, 

todos os minerais que o compunham, suas dire9oes e sua classificayiio seguindo Werner, 

rnapeando-o praticamente em toda a sua extensiio e avaliando todas as suas potencialidades 

de explorayiio: 

Este veio corre noroeste sudoeste, isto e na hora 116/8 da blissola do 

mineiro, a sua queda geral e de 40° para poente pouco mais ou menos. 

A sua possan9a ou grossura e de urn palma, que as vezes estreita em 

alguns sitios do seu campus ou extensao ate 4 polegadas; e e de notar 

que quando e mais presente e mais rico 0 veio de galena de chumbo, e 

quando menos, de blenda parda denegrida. Em uma das pesquisas na 

encosta superior do monte, onde o veio constava de piritas sulforicas 
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quase pura, ou aumentou a possaru;a ou grossura a quase 3 palmos. A 

proport;fio que se ia profundando o veio neste sitio a pirita suforosa 

mostrava manchas de blenda parda de negrida e ganga de quartzo se 

fez em abunddncia. Desta e das outras pesquisasjafeitas se observou 

que a proport;fio que se foi aprofundando 0 veio, foram tambem 

aparecendo mais e mais particulas manchas de galena de chumbo 

escamosa, de modo que mais para o fonda hti toda a probabilidode 

que predomina a galena e diminua muito e muito a pirita, e a blendo; 

e e tambem provtivel que em vez destas aparet;am minerais de prata. 

Esta beta e das compactas de Werner, e em alguns sitios apresenta 

uma estrutura em 3 faixas au zonas mais ou me nos distintas, a 1 a ao 

!ado do camisa ou sa/banda abunda de piritas quase continua e pura, 

a 2" do meio de piritas disseminada em particulas finas de outras 

particulas de piritas arsenical em ganga quartsosa; a 3"faixa da outra 

sa/banda, e de galena em partes separadas escamosas, pura ou 

mesclada com blenda parda, a qual muito predomina; o veio se 

estreita como jti disse. 

Entre a galena hti pequenas drusas ou cavidades revestidas de chumbo 

branco cristalizado. Houve porem lugares em que o veio constava 

quase inteiramente de galena por mais de brat;a e meia de 

comprimento. A galeria que se comet;ou no nfvel das margens do 

ribeiro ja tem 37 brat;as de comprido. A 6 brat;as mais distantes da 

boca desta galeria, e 2 mais acima se come9ou outra na mesma 
diret;iio do veio, que pode servir de ventilat;fio da primeira, podendo

se ambas comunicar por pot;os pequenos interiores, desta galeria ate o 

I" socavfio de pesquisa que se fez no alto do monte distante 550 

brat;as, vai uma altura de 35 brat;as. 0 veio parece continuar na 

mesma diret;iio por perto de uma legua segundo os sinais na superficie 

a mil brat;as da boca da 1" galeriaja sefez no seu andamento outra 

pesquisa, que mostra a sua continuat;iio nfio interrompida. Destes 

trabalhos hoja mais de 200 carros tirados de minerais de diversas 

qualidades. (Idem. Ibidem, folha 6) 

Jose Bonifacio relatou que no final do anode 1812, ordenou o exame das antigas 

escava<;5es de Santa Comba e suas vizinhan<;as. Nesta regiao, o veio encontrado constava 

de " piritas sul:l:Ureas e quartzo ". Proximo a vizinhan<;a da capela de Santa Comba 

encontrou urn veio que continha " grafite ja penetrada de quartzo cinzento de cor e manchas 

como daquele de cobre ". Por sua vez, ao sui da aldeia de Cortumil, encontrou urn monte, 

onde foi acbada uma boca de galeria antiga, que deveria servir para extra<;ao de minerais e 

para o esgoto das liguas, embora niio aparecesse " monte fojo " ou po<;o algum antigo. 0 

autor fez de forma detalhada a descri<;ao dos minerais que compunbam a leleva<;ao: 

No /ado do norte do monte aparecem bancos quase horizontals e muito 

possantes de mineral de ferro argiloso muito rico, que se estendem por 

grande espat;o. Estes bancos sao de muito fticil/avra; e o seu mineral 

e parte rijo e denso, e parte esponjoso e mole. A rocho interior de que 

se compoe este monte e de schisto argiloso. No alto do monte aparece 

uma rocha que tern semelhant;a com schisto micticeo de grfio fino, e e 
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composta de griios de quartzo e particulas de mica, que altera a sua 
cor para roxo por causa de panicu/as de mineral de ferro mesclado, 
que as vezes forma caudas e camadinhas de dentro da rocha. Ha outro 
banco de rochas com aspecto de granito decomposto que consta de 
ferro argiloso, quanzo e mica amare/ada. Estas rochas fazendo-se 
mais e mais ferruginosas; formam bancos possantes de mineral de 
ferro argiloso ou mole que parecem dividir-se em 5 camadas 
diferentes, e tem todos juntos uma grossura muito considertivel. 
A !tim destes bancos de ferro aparece tambem neste monte um possante 
veio de cobalto negro terroso denso com piritas sulforeas 
disseminada, 6xido esverdiado de Nickel, com ganga de quartzo 

comum branco. Este mineral a/tim de muito rico em cobalto contem 
tambem prata em tal quantidade, que parece ser aproveitada com a 
que se acha nos centros minerais e argentiferos, descobenos no monte 

de Santa Justa e suas vizinhanqas, de qual }a fiz menqiio. ( Idem. 
Ibidem, folha 8 ). 

0 distrito metalifero desde Santa Justa ate Santa Comba foi considerado como 

sendo urn local tambem bastante apropriado para o estabelecimento de uma fabrica de 

ferro. Isso porque ali havia muita " torga e cepa, sobreiros, castanheiros e pinheiros, e 

muitos maninhos para novas plantavoes ", como tambem muitos ribeiros e ribeiroes. Dentro 

deste distrito, o local indicado para o estabelecimento de tal fabrica foi o da Freguesia deS. 

Gemil, justificado como sendo o espayo mais apropriado pelos seguintes motivos: 

esta fabrica se estabele9a na Freguesia de S. Gemil um quarto de 
Iegua de Valongo, onde ainda haje se conserva a antiga /evada d' 
agua com o seu a9ude, de que hoje se servem os camponeses para a 
rega de seu campos. S. Gemil acha-se no meio de 5 Freguesias. Que 
sao Cortumil, Santa Comba, Cobe/o, Alfema, e S. Juliiio, nas quais lui 
bosques e /enhas s!{/icientes, que so precisam para seu aumento e 

conserva9ii0 de bons regulamentos nos cortes, e de novas planta9iJes. 
Esta casa de jitndi9iio custard ate 8 mil cruzados, e niio fa/tam 
obreiros pelas a/deias vizinhas. 

A/em de bancos de ferro do monte de Cortanil, lui para aproveitar 
muita gusa ou ferro cru radioso e ce/uloso fino, que e ja litil ao 
mane/o, e muita minajafondida antigamente que parece emfomilhos 
de lupa, de que usavam os Romanos, muito pequenos e baixos, como 
observei em um quefoi desentulhadojunto asferrarias da Foz d'Alge 
em 1803, seniio me engano. Na banda desta gusa, e do mineral 
fondido, que com eles estiio cal9ados os caminhos e feitas paredes 
internas das casas daque/a a/deia: destes peda9os alguns lui que 
pesam 2-3 e 4 arrobas. Em pouco tempo se podera reco/her 

centenares de carradas. ( Idem. Ibidem, folha 17 ) 
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IV.7.5- E a remunera~ao?! ... 

Uma das maiores reclamav5es do Intendente era o valor da rernunerav1io que recebia 

pelos trabalhos executados. Jose Bonifacio vivia corn uma pens1io dada por D. Maria I ern 

fun91io da realizavao da viagern rnineral6gica por diversos paises europeus, e mantida como 

pn!rnio da exitosa viagem, juntarnente com o ordenado de Lente de Metalurgia da 

Universidade de Coimbra. Sobre tal ordenado, afirmou o Intendente, que !he era 

Impassive/ viver e sustentar a minha familia com decencia, que exige o 

meu cargo, bastar aos gastos grandissimos de viagens continuas pelo 

Reino, que devo conhecer minera/6gica e metalurgicamente, pagar 

casas em Coimbra e Lisboa, comprar livros e instrumentos, de 

necessito para me ntio atrasar nas ciencias que cultivo par gosto, e 

para bem do Estado, e fazer outras despesas inevitaveis, que requerem 

as circunstdncias, e a hospita/idade. ( Loc.: AN Fundo: 

Negocios de Portugal. Conjunto Documental: Secretaria 

de Estado do Ministerio do Reino. Caixa 679, Pacote 02, 

folha 2 ). 

Jose Bonifacio, que segundo as suas informay5es, nem ordenado ainda havia 

recebido pelo trabalho exercido na Intendencia, cornparava a sua renda corn a dos 

Magistrados que exerciam cargos para o Serviyo Real e dos Intendentes da colonia e de 

outros paises. Os primeiros recebiarn, a!ern dos ordenados, " as cavalgaduras e viatico do 

costume ". Por sua vez, os Intendentes do ouro das Cornarcas de Minas Gerais recebiarn" 4 

mil cruzados, e quinbentos mil reis se tirassem uma devassa anual do extravio do ouro ", 

enquanto o Intendente dos Diamantes do Serro do Frio recebia tal ordenado, alern dos " 

avultados ernolumentos ". 

Por sua vez, nos paises estrangeiros, os Intendentes Gerais tarnbem tinham " 

avultados ordenados, alern de grandes privilegios, e nobreza adquirida ". Como exernplo, 

citou o Intendente do circulo das rnontanhas da Saxonia, residente ern Freiberg, que tinha 

ordenado anual de " quatro mil cruzados e meio, alern de mais de mil cruzados " para dar 

alguns jantares aos oficiais das minas, e estrangeiros de distin91io e merecimento. Citou 

tarnbem o caso do Intendente da " Hungria Inferior ", que tinha urn ordenado ainda maior, 

informay5es estas que seguranrnete obteve durante o periodo da sua viagem. 

Jose Bonifacio aceitava os rendimentos que D. Rodrigo !he havia oferecido, ou seja, 
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800 mil reis de ordenado, e uma moeda de ouro de viatico nas viagens, livres de decima e 

outros direitos segundo o costume geral dos Estados mineiros, e na conformidade do art. 2" 

do parligrafo 4° do Alvarado regimento de 30 de janeiro de 1802, porque 

niio queria agravar a Real F azenda. regando porem. para nao 

ridicularizar o meu cargo, e merecer impreca90es dos meus 
sucessores, que se reuna a est a quantia para o novo ordenado a minha 
pensiio. que cedo para este fim voluntariamente; Exmo. Snr .• se eu niio 

tivera familia, e um cargo tiio honroso. esteja V. Exa. certo que eu me 

pouparia ao pejo de ir agora importunar a mognanimidade e 

clemencia da Meu Augusto Soberano: mas a dura necessidade e 

inimiga muitas vezes ate do meu prOprio brio. E niio e melhor e mais 

honroso mendigar somente de um Principe bom e generoso. do que de 

mil individuos particu/ares? (Idem. Ibidem, folha 3 ) 

Ap6s apelar aos seus deveres fumiliares, Bonifacio tarnbem argumentou que o cargo 

de Intendente Geral das Minas, sobretudo nas principais monarquias europeias, era " tao 

honroso e relevante ", que alem da grande jurisdiyiio e privilegios que requeria a natureza 

do seu ministerio, sempre havia sido condecorado com o esplendor de alta graduayiio, e de 

nobreza, pois " que todas estas distin95es concorriarn sobremaneira nos governos 

monarquicos e aumentava o respeito as leis, e a devida considerayao do Magistrado seu 

executor; e adoyiio igualmente a sua laboriosissima carreira. S. A. R. pelos &. 2. 3. 4. 5. e 

outros do tit. ( sic ) do novo Alvara de Regimento de 30 de janeiro deste ano, movido sem 

duvida pelas mesmas razoes acima apontadas, se dignou honrar este cargo com grande 

jurisdiyiio e alyada ". ( Idem. Ibidem, folha 3 ) Contudo, afirmou o Intendente, que nao !he 

parecia " justo e uti! ", que o Magistrado que o exercitasse, e que podia e de via passar 

ordens a todos OS Ministros de Justiya, Fazenda e Guerra, so tivesse 0 predicarnento de 

primeiro banco com uma beca merarnente honoraria. Alem disso, havia sido nomeado, e 

confirrnado por Carta, como membro futuro do novo Estabelecimento publico, de que " 

tanto precisarnos, para a boa direyiio das Casa da Moeda, Minas e Bosques dos Vastos 

Dominios de Portugal, Estabelecimento que pela natureza do seu objeto deve constituir ou 

uma nova Repartiyao do Conselho da Fazenda, ou um Tribunal separado de igual 

graduayiio, parece consequente que este novo cargo seja desejo condecorado com igual 

gradua9ao. Nao e a pessoa, que merece tal condecorayao ( ... ) e o cargo, que tern, que 

merece ser honrado ".(Idem. Ibidem, folha 3) 

Citou como exemplo o Intendente Geral das Minas da Baixa Hungria, que possuia o 
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titulo e honras de Conde da Camara do Imperador durante todo o tempo do seu ministerio. 

Em Portugal, citou como exemplo, urn caso em que se soube honrar urn tal 

emprego. Referiu-se ao Sr. Aires do Quintal, nomeado Feitor M6r das Minas do Reino, 

pelo Sr. Rei D. Manoel, que foi honrado com distinyoes relevantes. Este Feitor mereceu que 

o Rei consentisse em que se lhe levantasse uma estiitua em uma ponte da antiga ferraria dos 

cordais por ele estabelecida em Thomar, de que ainda existiam os restos. Por sua vez, a 

familia deste benemerito vassalo tornou-se uma das mais distintas de Santarem. 

No final da carta, Jose Bonifiicio despedia-se do todo-poderoso Ministro da Marinha 

e Ultramar considerando que 

Tudo isto que a/ego, torno a dizer, e mera Representar;ao, e niio 
suplica: porque no meu modo de pensar e de sentir, a maior honra 
passive/, que posso desejar, como vassa/o fie/ de S. A. R, e servido 
com zelo, inteligencia e inteireza, Unicas distim;Oes e graduat;iio, que 

aspiro, ainda que seja a custa do propria saUde e de mil vidos. ( 

Idem. Ibidem, fo lha 4 ) 

A queixa em funyao do baixo valor da pensao que recebia acabou tendo urn 

resultado positivo. Isso porque logo no inicio do mes seguinte, no dia 03 de agosto de 1802, 

o Principe Regente assinou urn Decreto Real fixando os vencimentos do Intendente Geral 

das Minas e Metais do Reino no valor anual de " urn conto, e seiscentos mil reis pagos a 

quarteis ". Alem dessa quantia, receberia " quatro mil e oitocentos reis diiirios " quando 

fosse realizar viagens e diligencias distante da sua residencia a serviyo do Rei. ( Loc.: AN. 

Fundo: Neg6cios de Portugal. Conjunto Documental: Secretaria de Estado do Ministerio 

do Reina. Caixa 679, Pacote 02, folha 1 ). 

Urn outro fato que atrapalhou os trabalhos da Intendencia das Minas foi a invasao 

francesa. Recordemos que a guerra imposta pelos franceses no ano de 1807, paralisou os 

trabalhos de pesquisa e lavra das minas, fato que teve consequencias irreversiveis para o 

desenvolvimento de tal empresa. No anode 1811, Jose Bonifiicio comentou em carta a Sua 

Alteza Real o Principe Regente, o estado lamentiivel em que estavam as minas portuguesas 

ap6s a " invasao dos perfidios franceses nestes Reinos, e depois pela guerra que tern 

continuado ate agora", afirmando que 

os nascentes estabelecimentos montanisticos, e meta/Urgicos de 
Portugal, que jd antes comer;aram a sofrer de intrigas e paixoes, 
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viram-se de uma vez abandonados, e ate agora pouco ou nenhum 

favor tem merecido e }a teriam de todo acabado com prejuizo fUturo 

da Nat;iio e do Estado, se niio fosse a constdncia aturada e zelo do dito 

Intendente Geral a bem do Servir;o Real e da Patria. Repetidas vezes 

levou a Real Presenr;a as sua representar;oes pedindo socorros, 

providencias e auxilios ainda nos paises cultos da Europa, em que eles 

estiio hd longos seculos estabelecidos e protegidos. Com efeito, 

quando se querem fins, e preciso p6r meios, e meios que 

correspondam, aos mesmos fins; e quando estes se niio podem p6r, e 
melhor acabar com estabelecimentos que decerto definham, fazem 

gastos inUteis, e s6 servem de desdouro ao pais em que existem. ( 

Loc.: AN Fundo: Diversos Codices. Corifunto 

Documental: Cole9iio de memorias e outros documentos 

sobre wirios objetos. COdice 807, Vol. 05, folha OJ ). 

Alem da guerra imposta pelos :franceses, havia uma outra" guerra ": a imposta pelos 

homens de dentro do proprio pais, que nlio queriam deixar os estabelecimentos mineiros do 

Reino funcionarem, transgredindo ordens e leis. Como exemplo, Jose Bonifacio citou o fato 

de que pelo Regimento das Minas de Portugal, pertencia ao Intendente Geral autuar o 

Capitao do Distrito, e prende-lo. Contudo, considerou que a prudencia que requeriam as 

circunstancias do momento nao lhe perrnitiam usar deste meio legal. E, em funs:ao disso, a 

sua jurisdis:ao, "porem ultrajada ",a sua honra pessoal comprometida, e as Leis de S. A R 

" menoscabadas 
, 

exigiam que se castigassem tais prepotencias. Todo urn 

descontentamento e pessimisrno do Intendente quanto aos estabelecimentos mineiros 

apareceu no final de tal Representas:ao ao Principe Regente em funs:ao de tais 

acontecimentos, quando afirmou: 

For jim, em atenr;iio ao zelo, actissidade, e lea/dade com que o 

Intendente Geral tern procurado servir a S. A. R., e ao Estado. roga 

humildemente que se digne livra-lo pelo modo mais proprio da sua 

justir;a e piedade, do desgosto e profunda magoa de ver acabar nas 

sua miios e sem culpa sua, estabelecimentos que S. A. R. fzzera criar, e 

tanto favorecer, e que tern custado ao dito Intendente tantos trabalhas 

e desassossegos. 0 Intendente Geral pois recorre ao governo destes 

Reinos. para que se digne dar as ordens e providencias necessarias, 

para que acabe de uma vez tantas prepotencias e despotismos. ( 

Idem. Ibidem, folha 02 ) 

Mesmo com toda uma serie de problemas que impediam o melhor funcionamento 

dos Estabelecimentos Mineiros portugueses, Jose Bonifacio empenhou-se em tentar coloca

los em pe de igualdade aqueles existentes nas nas:oes que mais se destacavam nas pesquisas 

210 



mineral6gicas e no trabalho de minas, como a Suecia, Russia, Polonia, Saxonia, Freiberg, 

entre outras. Esse esfors:o representou a tentativa de espalhar as " luzes " da Hist6ria 

Natural pela sociedade portuguesa com o objetivo de esclaredl-la e iguala-la as nas:oes 

europeias alem-pirineus. No final do relat6rio que apresentou ao Principe Regente quando 

do seu retorno ao Brasil em 1819, deixou registrado o seu empenho e sucesso em tentar 

transformar os supracitados estabelecimentos em instituis:oes que fossem uteis ao Estado 

luso e lhe pudesse gerar rendas por meio das produs:oes minerais, sobretudo o carvao e o 

ferro: 

Tenho concluido a minho tarefa sobre o estado, e Conta corrente de 

todos os Estabelecimentos, criados e sustentados por mim apesar dos 

fados. Mas ouso afirmar que destes poucos Estabelecimentos, criados 

e sustentados por mim apesar dos fados, ja tern vindo niio pequenas 

utilidades a Portugal. Os distritos onde estas minas se /avram, e 

beneficiam, pela mor parte eslifreis e desertos, tern recebido com o 

dinheiro constante e peri6dico, que ali se despende, novas for9as e 

novas estimulos. que tem aumentado a indUstria popular, a agricultura 

e a povoa9iio. 0 Estado e a Na9iio em geral tern poupado nao pouco 

dinheiro, que teria tido para fora do Reina em carvao e ferro. Sem 

falar no ouro de Adi9a. Sei que Sua Majestade gastou nao pouco ii 
principia, na ere9ao e abertura de algumas destas minas e Fabricas; 

mas este cabedal esta em ser o que elas valem, e possuem de 

maquinas, ferramentas e edificios, e materiais. Quando chegar 0 dia, 

em que os erros da ignorancia tiverem acabado, e os gritos da inveja e 

da calunia estiverem abafados e mudos, a posteridade imparcial e 

engrandecida aben9oara talvez minhos frias cinzas; e sabera pesar na 

balan9a da razao a coragem com que lutei desolado contra os 

sucessivos desastrosos do tempo, contra a improvidencia, e contra as 

paixi5es particulares dos inimigos gratuitos, que tem todo homem de 

probidade e a/gum talento, quando por fatalidade sua tem de abrir 

novas estradas de Publica Administra9ao. ou de gloria nacional. 

Canso/a-me porem ja agora a intima consciencia que tenho, e que 

levarei comigo para o Brasil, de que Sua Majestade tera de certo 

muitos vassa/os mais st.lbios, e instruidos do que eu, mais zelosos e 

ativos, desejara eu que tivesse algumas centenas; porem mais honrado 

do que eu, nao tem nenhum. Excuse Vossa Excelencia este desabqfo do 

meu cora9iio. Deus Guarde a Vossa Excelencia muitos anos. Lisboa 

30 de Abril de 1819. Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor Joao 

Antonio Salter de Mendon9a. De Vossa Excelencia Atento, venerador e 

sUdito muito obrigado. Doutor Jose Bonifacio de Andrada e Silva. ( 

Loc.: BN Manus. I-47,26,15, folha 15) 
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Conclusao 
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0 estudo das Mem6rias cientificas do Ilustrado Jose Bonif.icio de Andrada e Silva 

teve como objetivo, em primeiro Iugar, resgatar o seu perfil de fil6sofo natural, urna vez 

que, como ja foi rnencionado, a historiografia sempre deu enfuse ao seu perfil de estadista e 

parlarnentar. Em segundo Iugar, a disserta<;lio teve como urn segundo objetivo contribuir 

para a historiografia de urna maneira em geral, particularmente para a bistoriografia das 

ciencias, urna vez que os seus textos cientificos foram estudados dentro do contexto 

hist6rico cultural-cientifico em que foram produzidos. 

As Mem6rias cientificas produzidas por Jose Bonif.icio estlio vinculadas a urn 

momento bastante especifico das rela<;Oes entre Portugal e Brasil no final do seculo XVIII e 

inicio do XIX. As transforma<;oes provocadas pela Revolu<;lio Industrial e pela Revolu<;lio 

Francesa e a consequente crise do Antigo Sistema Colonial tomou obrigat6ria a 

necessidade de se promover reformas profundas. Essas reformas, em Portugal e na 

Espanha, visavam superar a defasagem economica e cientifica-cultural frente a paises como 

a Inglaterra, a Fran<;a, entre outros. Para os homens que estavam a frente do Estado 

portugues, era imperioso superar essa defasagem frente as potencias europeias, se Portugal 

quisesse manter sob o seu domfnio todo o seu Imperio ultramarino, sobretudo o Brasil. 

As reformas promovidas pelo Estado portugues tiveram o seu inicio no govemo de 

D. Jose I, com o seu todo-poderoso ministro o Marques de Pombal, e foram refor<;adas no 

govemo de D. Maria I, mais especificamente por meio do principal" hornem da viradeira ", 

o ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Ao seu !ado foram cooptados toda urna serie de 

estudiosos, das mais diversas partes do Imperio ultramarino. Ganhou destaque os 

naturalistas da Academia Real das Ciencias de Lisboa, institui<;ao cientifica portuguesa que 

orientou as pesquisas com o intuito de reconhecer e explorar as "produ<;Oes naturais " do 

Reino e de todo o seu imperio portugues. Essa articula<;ao entre o Estado e as institui<;oes 

cientificas tambem ocorreu por meio da Universidade de Coimbra, que ajudou a difundir as 

" luzes da razlio e do progresso " pela na<;lio !usa 

Entre os naturalistas da Academia Real das Ciencias de Lisboa que foram cooptados 

pelo Estado portugues para desempenhar papel ativo nessa politica de reformas encontra-se 

Jose Bonifacio de Andrada e Silva. Esse " portugues natural do Brasil " fonnou-se em 

Filoso:fia e Leis pela Universidade de Coimbra, passando a integrar a " elite do 
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conhecimento " fonnada naquela instituiyiio ap6s a refonna pombalina. Ap6s receber o 

grau de bacharel, conseguiu entrar para a Academia Real das Ciencias, sendo logo 

agraciado com uma pensiio real para participar de uma " viagem filos6:fica "por diversos 

paises da Europa Central e do Norte com o intuito de obter os modernos conhecimentos 

mineral6gicos. Essa viagem complernentou a fonna9iio recebida em Coimbra e 

especializou as atividades pro:fissionais do personagem tornando-se, como ele proprio 

a:firmava, urn" metalurgista de pro:fissiio ". 

Cabe relatar, que no ambito desta viagem, Bonifacio passou a pertencer a uma serie 

de sociedades cientificas, destacando a Academia de Hist6ria Natural de Paris, teve aulas 

com os mais renomados estudiosos da epoca, como Werner e Fourcroy, e publicou varios 

estudos cienti:ficos, honrando assim o seu nome para o mundo de " portugues e academico 

" 

Ao retornar a Portugal, Jose Bonifacio centrou as suas atividades de pesquisa 

cienti:fica no ambito da Academia Real. Neste espayo, realizou diversos estudos sobre as " 

produ9oes naturals " da colonia e do Reino, que derarn origem a importantes Mem6rias 

cienti:ficas. Todo esse seu empenho como estudioso, juntarnente como investimento feito 

pelo governo para a complernentayiio da sua formayao e pro:fissionalizayiio no ambito das 

atividades mineiras, levou D. Rodrigo de Sousa Coutinho, urn dos mais importantes " 

homens da viradeira ", a arregimenta-lo para ocupar urn cargo de extrema importancia: a 

direyiio da Intendencia das Minas do Reino, sendo que junto deveriarn ser administradas as 

matas e bosques. Portanto, a partir deste momento, o seu perfil de fil6sofo natural tornava

se indissociavel do perfil de homem publico. 

A maior parte de suas rnem6rias cienti:ficas esta centrada nos estudos sobre a 

mineralo gia, o que ja aponta para uma especializayiio da atividade cientifica do 

personagem. Contudo, outros assuntos tarnbem forarn objeto de suas pesquisas como a 

pesca das baleias e a sua importancia, as quinas e a sua virtude febri:fuga, a hist6ria da 

Academia Real, a avaliayiio sobre o verdadeiro metodo de desinfectar as cartas vindas de 

paises estrangeiros, entre outros, que deixararn transparecer o saber enciclopedico do 

estudioso, tipico dos homens da Ilustra9iio do seculo XVIII, e, portanto, inserido no clima 

de opiniiio tipico da Ilustrayiio setecentista. 
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Por meio das suas mem6rias cientfficas, pelos relat6rios e cartas enviadas aos 

homens do govemo, e pelo trabalho pratico executado na Intendencias das Minas, Jose 

Bonifucio ajudou a criar e a sustentar uma rede de informar;iio
69 

que permitiu ao Estado 

burocnitico do periodo da " Viradeira " conhecer de forma mais aprofundada e precisa todo 

o territ6rio portugues, ou seja, reconhecer os limites fisicos dessa soberania, bern como as 

potencialidades economicas do territ6rio administrado. Todas as informa~oes fomecidas 

pelo naturalista e recebidas pelos dirigentes do Estado deveriam contribuir para o 

conhecimento global do espa~o luso. 

0 conjunto de informa~oes presentes nas mem6rias do naturalista Jose Bonifucio 

niio se destinavam a fins meramente administrativos, nem alimentariam uma ciencia 

especulativa ou te6rica. 0 saber cientffico tinha urn carater eminentemente pratico, pois a 

ciencia que ele praticava tinha como tim ser util As descri~oes e amostras de produtos, 

sobretudo os minerais, que fonun recolhidos durante as suas viagens de campo por diversos 

pontos do territ6rio portugues destinavam-se nao s6 a invent~ao, cataloga~ao e 

classifica~ao das especies ou ao reconhecimento das potencialidades naturais, como 

deveriam contribuir para o desenvolvimento economico do Reino, para o incremento das 

indtistrias, manufaturas e do comercio, entre outros fatores. 

0 conjunto de informa~oes cientfficas contidas nas Mem6rias de Bonifucio estava 

todo ele baseado na observa~ao e na experimenta~o. 0 conhecimento cientffico, para ele, 

tinha que ser pratico e experimental. A ciencia que o entusiasmava era aquela de matriz 

baconiana que tinha como fun~o resolver problemas praticos. A essa caracteristica 

juntava-se o fato de sempre fazer ana!ises prospectivas em seus estudos e propor a 

necessidade de utilizar os recursos naturais de forma planejada e racional, pois eles 

continham grandes potencialidades economicas para o Estado portugues. Dessa forma, 

pode-se afirmar que o conhecimento cientffico estava integrado a urn programa que, 

desenvolvido na Intendencia das Minas e Metais do Reino e publicado em Mem6rias na 

Academia Real das Ciencias, tinha repercuss5es na ciencia, na economia e na politica 

As Mem6rias elaboradas pelo autor se referiam a trabalhos praticos concretos, 

descritos nos menores detalhes. Elas explicitavam como essa politica portuguesa de 

aproveitamento racional dos recursos naturais, sobretudo os minerais, foi efetivada e posta 

69 
Sobre o processo de cria9iio e sustenta9iio dessa rede de informa,ao ver com maiores detalhes o texto de: 
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em pnitica pela Intendencia das Minas, 6rgao estatal dirigido por Jose Bonillicio, locus de 

prodUI;:lio de cinetffica e que ajuda a criar e sustentar as redes de informat;iio. As mem6rias 

mineral6gicas constituiram-se em verdadeiros estudos analiticos das potencialidades 

minerais do pais, atraves de exames cuidadosos de detalhes, de trabalhos de campo, de 

mapeamentos acoplados as info~oes hist6ricas obtidas tanto de documentos de arquivos 

como de ruinas arqueol6gicas - que muitas vezes datavam da ocupavaa romana do territ6rio 

portugues ou dos antigos reinados - outras do conhecimento empirico acumulado pelos 

lavradores, " rUsticos " do local, ou seja, a politica da Intendencia parecia priorizar as 

regiaes de algum modo ja conhecidas sob possibilidades de potencialidades minerais a 

serem checadas, confumadas, e mais uma vez exploradas racionalmente e cientificamente. 

A quantidade de minerais identificados por Jose Bonillicio em seu trabalho na 

Intendencia vinha an encontro de uma poJitica estatal que tinha como objetivo a produvaa 

mineral. Em ~lio disso, ele examinou as ocorrencias de diversos minerais, como o ouro, 

o chumbo, o rerro, a prata, entre outros. 

Quanto a pratica cientifica de Jose Bonillicio, observamos que no campo da 

mineralogia, ele seguiu o common sense desta c.iencia no periodo do final do seculo XVIII e 

inicio do seculo XIX, inserindo-se em suas correntes principais, tanto pelos termos que 

empregava como pela sna metodologia de trabalho. Ele preocupava-se em descrever, 

identificar e classificar os rnateriais minerais em seu local de ocorrencia, dando ao seu 

trabalho urn carater geognifico, onde o trabalho de campo adquiria papel essencial. 

Urna outra caracteristica da sna pratica cientifica foi a enfu.se do naturalista na 

observ~ao das regularidades perrnanentes, integrando-se a uma tradi~o de estudos que 

tinha em Buffon urn dos grandes representantes. A obse~lio e a descriyiio de 

regularidades perrnanentes, enquanto consequencias de processo sao bastante presente em 

seus trabalhos. 

Jose Bonillicio nlio se dedicou enfuticamente ·as reflex<ies te6ricas sobre a forrnayiio 

da crosta terrestre em suas Mem6rias, pois o que mais lhe interessava era saber a 

potencialidade economica dos minerais, para assim ajudar a resolver os graves problemas 

econoruicos que Portugal enfrentava naquele momento, inserindo-se na tradivlio de 

Domingues ( 2000 ). 
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explorayiio mineral, que comentamos no primeiro capitulo da disserta9iio, quando 

comentarnos sobre a revoluyiio cientifica. 

Como outros estudiosos da mesma gera9iio, citando por exemplo Jose Vieira 

Couto 70
, Jose Bonifacio foi urn naturalista que se caracterizava por ser ecletico e 

pragmatico. 0 ecletismo e o pragmatismo eram caracteristicas do pensamento Ilustrado do 

seculo XVIII, urna vez que o proprio Voltaire afumava meu amigo, sempre fui ec!etico. E, 

assirn tarnbem agia Bonifacio, que bebia em todas as fontes e tirava delas sempre o melbor, 

deixando de !ado aquilo que niio considerava de utilidade irnediata. Urn exemplo claro 

desse ecletismo era a utiliza9iio pelo autor de diferentes sistemas de classificayiio dos 

minerals, como o de Linneu, o de Wallerius e o de Werner, que !he permitiu classificar 

inclusive quatro novos minerais como ja comentarnos. A recorrencia a diversos sistemas 

era necessaria para que ele pudesse conhecer e identificar os produtos minerais uteis aos 

interesses da Coroa portuguesa. 

Esse naturalista portugues natural do Brasil trabalhou intensamente para a Coroa 

portuguesa atraido pela ideia de construyiio de urn Imperio Juso-brasileiro. 0 fato de ter 

sido cooptado pelo discurso imperial fez com que, em nenhurn momento, em seus escritos 

cientificos, o autor pensasse em independencia e separayiio. Fez criticas a coroa, sobretudo 

ao monop61io comercial. 
71 

Via a defasagem de Brasil e Portugal em relas:ao ao mundo 

moderno, sobretudo a Franca, Inglaterra, Rolanda e ltalia, e queria come9ar reforrnando 

Portugal. Lembremos que iniimeras foram as suas atividades em Portugal, destacando os 

cargos politico-administrativos que ali ocupou, como tambem a arnizade que tinha com D. 

Rodrigo e o Duque de Lames. 

Ap6s a vinda da Familia Real para o Brasil, parece identificado com a ideia de urn 

grande Imperio portugues, centralizado na America. Imbuido de ideias reforrnadoras, mas 

sempre no intuito de orientar a Coroa e niio romper com ela. Estadistas como D. Rodrigo 

tinham como missiio precipua a fundas:ao de urn novo imperio que teria como sede o Rio de 

Janeiro e que deveria irnpor-se sobre as demais capitanias. ( Dias, 1986 ) E para este 

trabalho contaram com a colaboras:ao eo empenho dos Ilustrados portugueses naturais do 

Brasil, destacando-se dentre eles Jose Bonifacio. (Maxwell, 1999 ) 

70 Ver aja citada disserta9iio de mestrado sobre Jose Vieira Couto de: Silva ( 1999 ). 
71 

Vera mem6ria a sua Memoria Sabre a Pesca das Baleias ( 1790 ). 
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A ideia de reforrnar o Reino somente seria abandonada anos depois da vinda da 

familia real, quando se acentuaram as diferen<;as de interesse entre brasileiros e 

portugueses; no momento em que a uniiio se tornou incomoda demais, sobretudo ap6s as 

medidas tomadas pelas cortes portuguesas que visavam reconduzir o Brasil a situa<;iio 

colonial anterior its medidas decretadas por D. Joiio VI no ano de 1808, e somente entiio, 

aceitariam a ideia de uma separa<;iio. 

Jose Bonifacio de Andrada e Silva, naturalista ligado aos interesses do Estado, 

desprendeu urn grande esfor<;o para contribuir para o processo de institucionaliza<;iio das 

ciencias naturais em Portugal, ao atuar em institui<;Oes de pesquisa e universitarias, 

particularmente voltadas para a minera<;iio. Suas Mem6rias cientificas, fruto de seus 

trabalhos praticos de campo na Intendencia, foram o exemplo maior dessa contribui<;iio. Por 

outro lado, tentou modernizar a administra<;iio das minas e das rnatas e bosques, buscando 

tornar a Intendencia das Minas do Reino de Portugal uma empresa competitiva e capaz de 

funcionar como aquelas presentes em regioes da Saxonia, Freiberg, Fran<;a, Italia, entre 

outras. Tudo isso foi feito tendo sempre em mente ser o " mais hurnilde e fie! sudito 

portugues ". 
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Documento N.• 1 - Memoria minerogrifica sobre o distrito metalifero entre os rios 
Alva e Zezere. SID., SIL. Loc.: Museu Paulista Doc. 291. 

A natureza que em tudo procede sempre debaixo de leis fixas e constantes, seguiu-as 
tambem na distribuio;:iio que fez dos metais em certos espao;:os, e em certas formao;:oes. Tem 
os mineralogistas mineiros ja alcano;:ado e descoberto por assiduas observao;:oes, que os 
metais, seja em bancos e camadas, seja em betas e vieiros, ou em outros jazigos an3logos, 
estiio sempre, niio solitarios, nem dispersos ao acaso, mas sim reunidos e ligados ettne si 
formando grupos e afuciao;:oes(?), que os mineiros chamam Depositos: estes podem ser mais 

ou menos extensos; mas sao todavia sempre circunscritos e distintos. Se estes depositos sao 
de betas e vieiros, que se acompanbam uns aos outros em pequenas distiincias, e se reunem 
ou cruzam na sua direo;:iio ou inclinao;:iio, ocupando espao;:os consideraveis, entiio formam o 
que cbamam Distritos ou comarcas metaliferas, cuja descrio;:iio pertence a corografia 
metalica. 0 conhecimento exato da natureza, configurao;:iio, limites, e outras 
particularidades atendiveis de semelbantes depositos e distritos, e de maior interesse niio so 
para os Diretores de Minas, mas igualmente para os geologos e naturalistas, que se ocupam 
no conhecimento e teoria do globo. 

Nem urn pais da Europa e mais rico de semelbantes depositos, que o nosso pequeno 
Portugal. E incrivel, apesar de estar o seu terreno quase inteiramente para examinar e 
descrever, e incrivel, digo a imensa riqueza ja conhecida, mas ainda desaproveitada, que 
encerram as entranhas de de,s montes, e altas serranias. Ha s6 14 anos ( estes assas 
embarao;:ados e desastrosos ) que voltando das minbas longas e dilatadas viagens pela 
Europa me dei, quanto em mirn coube, ao estudo da Minerografia Portuguesa, e todavia 
pelo pouco que tenho examinado, e pelo que fiz indagar pelas Provincias, e por algumas 
outras noticias, que recolhi ja conheo;:o mal ou bern, acirna de 5 dep6sitos minerais, que 
prometem ser urn dia fontes perenes de riqueza publica e particular. Os minerais uteis de 
que constam, segundo a ordem da sua maior frequencia e abundiincia, siio os seguintes = 
Ferro, Chumbo, Antimonio, Cobalto, Carviio de pedra, Estanho, Zinco, Prata, Cobre e 
Ouro. E de lastirnar que Portugal seja ainda uma india Europeia como !he chamava o 
imortal Carlos de Linne, escrevendo ao Dr. Domingos V andelli. 

Apesar da falta de saude, que sofro habitualmente e do tempo que me niio sobra para o 
cabal desempenho das muitas, e penosas ocupao;:oes publicas, tinha empreendido descrever 
e publicar os tesouros minerais do Reino em uma obra intitulada Testamento Metalfugico, 
que me propunha deixar em herano;:a a posteridade portuguesa; ponlm refletindo que esta 
demora poderia ser taipada de egoismo, ou pouco caso dos presentes, resolvi-me, por me 
ser tambem mais facil e comodo nas minhas atuais circunstiincias, a ir sucessivamente 
publicando em pequenas Memorias a descrio;:iio de cada Dep6sito, ou Distrito 
separadamente. Ja comecei a ler nesta Academia a do Distrito Metalifero das Serras de Sta. 
Justa e Sta Comba e suas vizinhano;:as na provincia do Minho, e a da formao;:iio aurifera da 
outra Banda, agora continuarei com o Distrito de Coja(?), onde conto poder abrir 
brevemente minas de churnbo, e depois sucessivamente outras comeo;:ando pelas do terreno 
de Pampilhosa, se as Ultirnas pesquisas, que ordenei, corresponderem, como espero, aos 
meus desejos, e esperano;:as. 
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As povoavoes deste distrito metalifero sao: de vilas, Arganil, Avo, Tajao, Pampilhosa, e 
Vila Cova, de lugares, assim grandes como pequenos, Aforria, Cadafar, Castanheira, 
Cavaleiros, Celariza, Cepos, Coelheira, Colmeal, (?), Folgeses, Fundiio, Gandujo, Piodiio, 
Piscanceiro, Cimeiro, e Fundeiro, Pereirinha, Secarias, Sergedo, Leiroco, Relvavelha, e 
Leipura. A area de todo o Distrito e de 8. 75 leguas quadrados, sendo o seu maior 
cumprirnento 3 Y, leguas, e a maior largura 2 Yz. 

E todo o seu terreno aspero, e esteril em grande parte por ser monstruoso e de serrania 
altissirna, e penhascosa; e cortado por alguns vales, e por muitas quebradas e barrocas, por 
onde correm os Rios Alva, Ceira e Zezere, e as ribeiras e torrentes que vao alimentar, e 
desembocar nos ditos rios: divide-se a massa montanhosa em dois jugos, ou ramos 
principais, que saem do centro da serrania da Estrela, e em outras pequenas transversais. 0 
1 o jugo principal corre entre o Alva, e o Ceira, e acaba no termo da Vila de Goes. 0 2°, que 
e o mais alto, sai da Estrela no sitio chamado Portela das pedras lavradas, e vai tomar o 
nome de serra de Avor, de cujo pendor, ou encosta setentrional nasce o rio Ceira; depois 
abaixo do Rio da cebola lanva para a esquerda urn ramo, que dirigindo-se entre a ribeira de 
unhais, e o Zezere, forma no termo da Pampilhosa o monte chamado Cabeca da Urr!!, e 
mais abaixo outro que chamam Cabeca do Machio; vern por fim acabar por cirna da ponte 
do Cabril, onde desemboca a ribeira de Unhais no rio Zezere. 0 jugo principal pon5m 
continua o seu carninho entre a nbeira de unhais, e o Zezere, tomando em diversos lugares 
do seu curso nornes diferentes. 

As rochas ordinlirias de todas estas montanhas, dentro do Distrito que descrevo, sao de 
schisto argiloso primitivo de Werner, ordinariarnente cor de cinza, com quartzo branco 
comum em carnadinhas, e minbos, e muitas vezes com pyrites sulphureas disseminadas. 0 
quartzo branco, e as vezes ocrliceo, corta a estratificavao das rochas, formando betas, e 
vieiros de diversas prossanca(?) e grossura, em que depois falaremos. Poucas vezes altema 
a rocha schistosa com a homblendica, que pousa sobre, ou esta coberta pelo schisto 
argiloso. 0 granito aparece em alguns sitios da Serra de avor, e nos montes que !he servem 
de fralda, e que ficam por cirna da Vila d'Avo. Encontram-se tambem algumas formavoes 
aluviais de saibro, e cascalho, que formam os leitos, e acompanham as margens dos rios e 
ribeiros. 

Passemos agora a minerografia do Distrito, segundo os diversos metais, que aparecem: 

Ouro 

Este metal se lavrou em grande abundil.ncia em tempo dos romanos, e talvez no dos 
Cartagineses, nas margens do Alva, como se ve, indo do Iugar da cocheira por urn ribeiro 
abaixo ate sair ao Alva, onde entao aparecem muitas escavas;oes nas margens, e numerosas 
medas de seipos rodados, que no Zezere chamam Conhos, residuos de antigas e vastas 
lavras de desmonte, e lavagem, cuja tradiviio ainda se conserva viva entre aqueles 
moradores. Caminhando do Iugar da Tireira para Vila Cova, observam-se vlirios socavoes, 
e grandissimo nfunero de medas de seipos rodados, lavras que ainda hoje o povo atribui aos 
Romanos; os quais niio puderam esgotar todo o ouro desta forrnaviio, pois em tempo do Sr. 
Rei D. Jose se lavraram de novo aqueles sitios, bern que fossem os servivos do ouro de 
pouca duravao, talvez pela ignoril.ncia de quem os fizera, ou pela mudanva de lilveo, que 
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sofreu o Alva, circundando as catas, e subterrando a genuina forma91io aurifera, com que se 
dificultaram os trabalhos, e diminuiram os lucros. 

Outro ]ugar do Alva, donde no secuJo passado se tirou ouro, e 0 que fica entre OS ]ugares de 
Sergedo, e Secarias. Dizem que passaram aqueles trabalhos, pelas desordens que fizeram os 
gandaeiros, que tiravam ouro sem licen9a ou que pelo temor de serem presos e punidos 
abandonaram seus trabalhos. Este sitio, se for lavrado segundo as regras e economia da 
Arte montanistica; porque o ouro nao s6 aparece ainda hoje nos areais do rio, mas nos 
taboleiros de pisara argilosa, que formam suas margens; e o que e digno de notar-se, 
tambem se acha ouro de pedreira nas betas guarzosas, e ocracias, que cortam os bancos 
argilosos dos montes vizinhos e sobranceiros. 

Em Vila Cova ainda hoje gandaiam ouro nas areias do Alva. Na nbeira de Fajao que corre 
por urn medonho vale, onde esta situado o pequeno lugar chamado de Cavalheiros, ha ouro, 
que costumam grandaciar alguns miseraveis jornaleiros da Vila de Arganil; e tiram as vezes 
por dia 100, 200, ate 1300 (?)de ouro em p6; e houve ocasiao em que acharam folheta de 
3.000 (?) de peso, e outra de 18 mil, como me consta. Como este vale profundo vern de 
pequena distilncia, e corre entre serras schistosas, e muito de crer, que o seu ouro venha 
destas serras; e que nelas, se forem bern e devidamente pesquisadas se encontre ouro de 
matriz. ( No mencionado lugar de Valheiros observa-se uma grande galeria subterrilnea, 
com medas de escorias, e gangas ocraceas, e muitos vestigios que indicam ter havido ali 

grande minerayao em tempo dos Romanos; e de notar, que todo o termo, que fica para o 
Norte do lugar e muito vitri6lico.) 

A nbeira de Psicansia(?) corre entre outreiros na dire91io de oeste para leste; suas margens 
neste sitio merecem exame, porque se acha as vezes ouro engastado, e diferenciado em 
pequenos veios, cujas gangas sao ou quarzozas ou argilas quartoza, e marciais. No lugar de 
Piscanse fundeiro, termo da Pampilhoza, acham nas camadas derrogadas do schsito 
argiloso muitas pyrites marciais, que tern todos os indicios de serem aurifero: demais em 
alguns vieiros de quartzo branco, que correm com direyao ao norte aparece ouro nativo 
dessidrilico(?), e em graos disseminados. 

Junto ao vale chamado do dieguinho ha veios quarzozos, que atravessam a nbeira, com 
ouro disseminado. Nasce esta ribeira na serra do Forcado, que encadeia para o Norte com 
os montes da Alforria, de que depois falaremos, e vern precipitado, por uma quebrada, ou 
barroco, que corta o dito monte. 

Do exposto ate aqui fica claro, que este Distrito Metalifero promete ser urn dia, havendo 
cabedais e boa vontade, urn dos mais perenes mananciais do metal, que mais estimam os 
homens. 

Cobre, e Ferro 

Saindo de Coja para o lugar de Folgues, no vale por onde corre a ribeira, encontra-se 
semelhante mineral de cobre, principalmente de pyrites cupreas(?), cujas amostras 
continuam ate o lugar da Teixeira. Merece este lugar uma pesquisa regular, e prornete 
minera9ao consideravel. 
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Saindo do porto da bale~ caminho de Leste, se vai a Leiroco, e dai a Cervalbos, que esta 
em urn profundo vale, acompanhado de altissimos montes, que vao entroncar na serra 
d'A<;or: neste vale ba rico mineral de ferro, que contem, que contem as vezes churnbo e 
cobre, o que indica que aprofundando-se o veio crescera talvez o churnbo e cobre, ou que 

por aquelas vizinhan<;as deve haver vieiros pr6prios destes metais. 0 mineral de ferro 
encaixado da perto de 70 por cento. Este mineral pela sua riqueza merece ser aproveitado, e 
para a :fusiio nao falta cepa por aqueles sitios, e para a minerayao madeira de castanho, e 

algumas outras. 

No Iugar, de Pereirinha aparecem tambem amostras de mineral de ferro. 

Saindo de Fajao, e indo pelo alto da serra, que divide o Bispado de Coimbra do da Guarda, 

encontram-se vagos, e dispersos sobre a rocha schistosa peda<;os de mineral de ferro. 

Churnbo 

Sobre a Vila de Avo nos montes que vao encadeados ate a Serra do A9or, aparecem veios 
com ocres de churnbo, que merecem ser exarninados constam estas serras de granito, 

schsito argilosos, e talvez gneisse. 

Subindo a serra d' Ayor, e do sitio chamado Cabe9a da Chama, indo para o Norte da rnata 
da Margaraya, os bancos contem ochras de churnbo. 

Indo para a Castanheiro no vale chamado da Corya, por onde corre Norte, e Sui urn 

pequeno ribeiro, ba urn veio pequeno de galena, com mineral de churnbo branco 
cristalizado. 

Nos n'beiros e suas margens do sitio chamado Porto da Balsa, cujos montes sao muito altos, 

ba veios de quartzo com ochras, ou veios de churnbo, de 3 e mais palmos de grossura. 

Nos bancos a Oeste aparecem seipos avulsos com 6xido de churnbo, e tambem pequenos 
veios de galena. Esta forrnayao continua por toda a correnteza dos montes de Norte, a sui, 

desde o vale do Garcia ate a serra do A9or. 

Subindo pelo vale do Garcia ate o alto, acha-se a mina de churnbo da Alforria, vulgarmente 
chamada de coja. Tinha-se aberto esta mina em tempos antigos, mas estava entulhado o 
socavao; o Bispo Conde Reforrnador Reitor a mandou de novo abrir ba ja anos. Este veio se 
dirige norte a sui. Os trabalbos que nele se fizerarn foi 1 o o aprofundar urn po.;:o na altura de 

40 palmos, 2° no fundo deste po<;o se abriu urna galeria inclinada, do curnprimento de 15 
palmos; 3° no fim dela se aprofundou 2° poyo de 20 palmos de altura; 4° no fundo deste se 
abriu urna galeria muito inclinada do curnprimento de 60 palmos. Em todo campo destas 

lavras, se encontraram diversas betas, ou vieiros, rnais ou menos profinates; uns 
perpendiculares, outros nadantes, ou pouco inclinados. A ganga ou rnatriz destes vieiros e 
quartzo, que corre entre schisto argilosos. 0 churnbo se acha em Sado de galena pela maior 
parte, muitas vezes cristalizada, porem tambem com churnbo branco cristalizado, e 6xido 

averrnelhado, e arnarelado. A galena e rica em churnbo e deu pelo ensaio de 60-70 por 
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cento, segundo as amostras: niio contem prata, seniio 68 gr. por cern amiteis de churnbo. 
Esta mina esta hoje alagada, porque niio tiveram o acordo de dar escoantes its aguas, ou por 
bombas, ou melhor com uma galeria de esgoto. Porem creio que niio sera di:ficil esgotar as 
<iguas; e dar melhor direyao aos trabalhos. Do mineral Plu.mbeo, depois de sorteado, podera 
a galena pura ser fundida em fomo de reverberio segundo o metodo ingles, e o impuro em 
fomo de manga, misturando o mineral pesado com cobre calcaria e mineral de ferro, que 
pode vir das mostras para servirem de precipitantes combinando-se com o enxofre, e 
reduzindo os 6xidos de churnbo, evitando-se a volatilizas:ao deste. 
Saindo do pequeno lugar de Piodiio para chao da Egoa, a meia Jegua de distancia ha urna 
bela mina de churnbo, cuja galena da 80 por cento. 

Prosseguindo por estes montes ate o pequeno Iugar do Gandufo(?), aparece urn delgado 
veio de churnbo, que corre na dires:ao de Leste Oeste, e cuja galena da tamoom perto de 80 
por cento. Este churnbo contem alguma pouca prata, pois deu 3 out. q. gr. por cento, ou 
quintal de churnbo. 

Voltando de Cervalhos, a Castanheira, indo por urn grande souto, e caminhando pela serra 
do Castanheiro, encontram-se amostras de croido(?) de churnbo, e muitas escorias antigas. 

Continuando para o vale das Cabras, cheio de densos matos, e despenhadeiros, encontram
se varios veios de churnbo, mas delgados. 

Os mesmos indicios de churnbo continuam ate Fajao. 

No Terrno da Vila de Pampilhosa e lugar de Piscanceiro fundeiro ha uma beta que corre em 
schisto argiloso, e paralelo com a rocha, a qual tern por ganga quartzo mais ou menos 
furruginoso e argila cinzenta, penetrados muitas vezes de 6xido de churnbo branco e 
pardacento. Dentro deste veio ou beta logo a superficie aparecem muitos pedas:os e its vezes 
de grandeza consideravel de galena de churnbo, cobertos de cera de churnbo e de ferro. Esta 
beta tern em varios lugares a superficie urn palmo de projiania, como se ve na margem da 
nbeira, mas subindo para o monte ha poucas brayas perde-se ao eu parece. Os rusticos 
asseveram que quando a ribeira esta quase seca de verao aparecem cortando o seu leito 
varios pequenos veios de galena. No sitio chamado o Covao meio quarto de legua de 
Piscanfeco(?) parece urn pequeno veio de 2 Ters:os de polegada de projiansa de galena de 
churnbo, com camisa aos !ados de 6xido branco de churnbo. Na margem da ribeira subindo 
para o monte aparece urn veio da grossura de 1 dedo, e seguindo a sua dire9lio e 
dernonstrando-se a terra superficial, que e a argila cor de cinza quando seca, aparecem 
varios veios, que se cruzam urn vaio do Norte para o Sui, e o outro para Leste. Neste 
primeiro veio descapado e aprofundado por socavao de pesquisa se tiravam peda9os de 
galena de urna arroba de peso, mas estes peda9os niio sao continuos, como ja disse, mas 
dispersos na ganga; porem no dia em que se fez esta freguesia se tiravam de peda9os de 
galena de churnbo acima de 4 arrobas. Foi preciso desmontar 8 palmos de altura para 
descapar o veio. Continuando-se na ex:tn19lio do dito veio se extraiu em outro dia em 
mineral seguido de chumbo 15 palmos de comprido, 8 de alto e 4 de largura; mais ai 
desapareceu o veio: porem os outros paralelos de argila que continuam com regularidade 
sao todos os indicios de haver muito mineral de churnbo para aqueles sitios e vizinhans:as. 
Adauj, ou tres tiros de bala da distancia deste veio para a direita subindo da ribeira ha 
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lembranya de se ter descoberto outro veio, porem o socaviio de pesquisa que entiio se fez 
esta hoje tapado. 

Em Alvaro sobre o Zezere descobriu Manoel da Cruz Santiago uma mina de chumbo cujo 
schisto ignoro, mas creio que era na serra da Boleteira em um vale, onde ha uma galeria 
antiga hoje entulhada por um ayude que se fez na barroca. 

Ha no termo em circunferencia de uma legua muita abundilncia de cepa, algumas matas de 
medonhos, sobreiros, e pinbeiros: e todo o terreno e muito arado e capaz para nele se 
semearem e criarem grandes matas. A ribeira que corre junto a mina e pequena, mas pode 
se inverno mover duas rodas: de veriio e muito pobre, porque tomam as suas aguas par 
regar os milhos. Mais abaixo quase um quartzo de legua se junta a esta outra nbeira, que 
chamam dos Brayais, e ambas juntas sendo recolhidas em tanque por meio de um ayude 
podem mover todo o veriio duas rodas. 

0 chumbo fundido pode vir em bestas, ou carros a embarcar no Mondego perto do Laredo, 
distancia de 7 leguas; e dai ir embarcando ate a Figueira. 

Alem destes metals, ate aqui referidos, ha indo do Iugar chamado a Venda da serr!!, para o 
vale do craril da Carapinha, na Serra da Moita, um viveiro de pyrites arsenical cristalizada, 
que corre entre rocha schistoza. Na cerca do convento dos Antonimos da Vila de coja ha 

bancos de schisto decomposto com imensidade de pyrites sulfilrea; e as vezes a flor da terra 
se encontram pedayos de enxofre nativo. Os montes que cercam avila contem muitas aguas 
ferreas e sulfilricas. 

Ao norte do Iugar de Cavalheiros ha um veio de cobalto em ganga de quartzo. Todo o 
terreno e muito vitri6lico. Caminbando pelo nbeiro, que nasce do Forcado ( tenno da 
Pampilhoza ) e vern precipitado por uma quebrada ate a Quinta do Bispo, ai aparecem os 
bancos schistosos, decompostos, e penetrados de vitriolo; e nas rochas das margens do 
ribeiro aparecem veios de pyrites sulfureas com sal de Glanber. 

Junto da Vila de Forjiio para os cepos, no sitio chamado Foz da pontinlli!, ha muitas 
pyirites, que tern todos os sinais de serem auriferas: neste lugares a rocha schistoza alterna 
com camadas de quartzo branco. 

No profundo vale de Cervalhoso, de que depois falaremos, aparecem algumas palhetas de 
ouro, que requerem mais pesquisas. 

No Norte de Piscanceiro cimeiro M um barroco cuja terra lavada e batea mostra ouro em 
p6. 

Ha neste Distrito metalfugico de entre Alva e Zezere, muitas minas do tempo dos Romanos, 
que merecem novo exame e desentulho, ou podem servir de guia para se pesquisarem os 
veios antigos ou alguns novos, na sua continuayiio e acompanhamento ou cruzarnento. Os 
sitios, onde sei que acham sao os seguintes: 
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I 0 No limite da Castanheira, em um vale chatnado o Fraga!, M uma galeria antiga da 
largura de I2 palrnos, por onde se podia entrar somente ate o cumprimento de I5 palmos 
porque o mais estava entulhado. 
2° Subindo da alforsia(?) para a serra do As:or, logo no principio se acha uma galeria antiga 
de 20 palrnos de alto, e I 0 de largo aberta a picao, que atravessa grande parte da montanha, 
segundo e tradis:ao por uma legua de comprido. Os povos chamam esta mina o Palacio do 
Rei As:os, e creem que nela M grandes tesouros. Provavelmente foi mina de chumbo 
argentifuro; pois por toda esta serra se encontram veios de chumbo e de antimonio, que 
ainda nao estao pesquisados. 
3° Sobre os montes da vila de Fajao, em dires:ao a noroeste, M outra galeria antiga de 15 
palrnos de alto e 4 de largo, onde se acham restos de chumbo fundido, e lithargirio. 
No Iugar de Cavalheiro Mum grande socavao, ou mina antiga com medas de pedregulho, e 
restos de escorias, e ochrias, que mostram ter havido ali grande mineras:ao. 
4° Da outra banda do monte do Forcado, termo da Pampilhoza, M duas grandes galerias, ou 
minas antigas, abertas a picao, dos quais a 1 ° tern 6 palmos de alto; e 3 Y. de largo na 
distancia desta 60 papos acha-se a 2" que tern 10 de alto, e 5 de largo. Na 1" so se pode 
agora entrar ate 30 palrnos; na Segunda porem ate 300; e nesta aparecem restos de um pos:o 
de luz, ou clarab6ia, que tern 6 palmos em quadro. Ha tradis:ao no povo, que estas galerias 
atravessam o monte. A rocha que cortarn e penetram e de schisto argiloso; as paredes das 
galerias ainda mostram sinais do ferro e nelas aparecem alguns fragmentos avulsos de 
carvao, restos do antigo modo de lavrar as minas com fogo posto como praticavam os 
Romanos. Servem agora estas galerias de caneiros de agua que represam os lavradores para 

regar os seus milhos. 
5° Ainda que ja fora deste Distrito Metalifero, porem a pouca distilncia do Zezere, devo 
referir que saindo da vila de Oleiros caminho de Proens:a a nova, no sitio charnado o Alto 
de Ferniio Porco, junto a estrada hli um grande pos:o antigo, e junto a ele grandes montes de 
entulho chamam a esta mina a Cova da Moura. Na encosta do monte e nas suas fraldas hli 
noticia de se terem achado pedas:os de quartzo com folhetas de ouro encravado; e contam 
que um deste pedayos fora vendido a um ourives pelo pres:o de 14600 (?). 

Quando nao tivessemos achado neste distrito todos os jazigos metlilicos, que ficam acirna 
apontados bastavam para fazermos juizo da sua riqueza tantos restos de antiga mineras:ao, 
quais os mencionados. Estou convencido por estudo e longa experiencia que onde aparece 
uma beta possante, de certo hli muitas outras que a acompanham ou cruzam. Igualmente 
onde houver qualquer mineras:ao cartaginesa ou Romana de alguma consideras:ao podemos 
estar certo que os jazigos sao ricos; porque esses povos nao podiam lavrar minas com 
proveito e duras:ao, que nao fossem ricas e abundosas, pela ignorilncia da engenharia 
subterrilnea, montanistica, e metalurgia propria; por nao terem as maquinas de extrayao e 
esgoto, que hoje possuimos, e pela falta da polvora para trocar e dar fogo as rochas e 
matrizes, sem o que pouco se cava em cada ano, e se pouco sai muito dispendioso. 
Acrescentamos que os mineiros de entao escravos ou criminosos furs:ados, nem sabiam 
minas porque o nao tinham aprendido; nem podiam ter zelo e atividade: acrescentamos de 
novo que grande parte destas antigas minas podem ser desentulhadas, e lavradas outra vez 
com muito proveito, porque seus jazigos metlilicos por via de regra estao intactos desde o 
nivel da galeria de esgoto para baixo; e os pos:os e galerias, existentes sao ja outras tantas 
lavras de socorro, de que podemos deitar mao para a nova lavra. 

244 



Seria muito interessante e curioso que se fizesse o quadro topografico de todas essas 

escavayoes antigas, que se acham a cada passo pelo nosso Portugal, a que os rllsticos 

chamam furnas, fojos, e covas de mouras encantadas; nlio s6 a bern da Arqueologia 

Lusitilnica; mas principalmente para nos servirem de indicios certos, e de estimulo para 

novos descobertos, e para nova minera9ao, tanto proveitosa para n6s, que havia sido para 

esses povos industriosos e ricos. Das que tenho visitado, e das muitas outras de que tenho 

noticias certas ficam fora de toda a duvida as noticias hist6ricas, que M cerca das grandes 

riquezas subterraneas da Espanha, e principalmente da Galicia, Lusitilnia e Turdetania, de 

cujas por<(oes reformou o nosso Portugal, nos deixaram Pohbio, Strabo, Diosc6rides, 

Plinio, Justino, e outros. Por urna Ionga serie de seculos foi Portugal provavelmente para os 

Fenicios, e e certo, para OS Cartagineses e Romanos, 0 que hoje e para n6s 0 Brasil, e para 

os Espanh6is, o Peru e Mexico. 

Mas para aproveitarmos estes preciosos dons da Providencia sao precisos, ciencia, zelo, e 

cabedais. E porque nlio teremos? Vira tempo em que acordaremos da profimda modorra, 

em que temos jazido. E de esperar que nessa paternidade mais instrnida, sera tambem mais 
ativa e corajosa. Haja energia e boa vontade, e seremos ricos e felizes ( mas 

desgrayadamente chegamos os Portugueses a situayao dos romanos em tempo de Tito 

Livio; pois se n6s podemos dizer o mesmo que este historiador diria dos seus = Ad hoc 

tempora perventum est, quitbus nee vitia nostra, nee remedia pati popumus = ). 

Documento N.O 2 - Memoria Minerogrifica da Serra que decorre de Santa Justa ate 

Santa Comba e suas vizinhan~as na Provincia do Minbo. Localizayao: Museu Paulista 

Doc. 290 

Agora que com a paz tern Portugal melhor aspecto, julgo sera agradavel a S. Majestade ter 

algumas noticias da natureza e da situa9ao das novas minas de prata, e outros metais que 

descobri, e tenho mandado pesquisar na corda de serras de Santa Justa, que fica pegado a 

Valongo, ate a de Santa Iria e Santa Comba, na Provincia do Minho. Principiarei esta 

pequena memoria por dar algumas no9oes hist6ricas sobre as antigas minas dos Romanos, 

que existem nesses montes, por que elas me servirao de indicio, e de estimulo para o 

descobrimento dos novos veios que mandei pesquisar. 

Entre os nossos escritores P. Carvalho na sua Corografia Portuguesa diz que em" Valongo 

estiio vestigios de minas antigas com muitos fojos ( po<(OS ) ainda abertos, de que M 

tradi<(ao tiraram os romanos grande quantidade de ouro e prata, e que condenavam os 

culpados para trabalhar nelas. Em 1804 indo ao Porto, para por em atividade as minas de 
carviio de pedra da Frequezia deS. Pedro da Cova, que tinha mandado descobrir em 1803, 

guiado por esta noticia do Padre Carvalho passei a examinar pela primeira vez as minas, e 

trabalhos das Romanos. Depois em 1809, tendo ja folheado o importante, e curiosissimo 

feito civel de Manoel da Cruz Santiago, Administrador Geral que foi das Minas deste Reino 
em tempo do Sr. D. Joao V, o qual desgrayadamente por intrigas, inveja e ignorancia, 

depois de assumir os grandes cabedais que trouxera da America, s6 conseguiu por por 

premio de seus continuos trabalhos, e patriotismo, ser perseguido, e ate insultado pelo 

Procurador da ( ilegivel ) embusteiro, e temerlirio ) achei nele premissas para fuez alguem ( 

? ) mais circunstanciado dos trabalhos, e pesquisas ·a que este homem benemerito 
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procedera em 1 711 para investigar e desentulhar parte destas vastas escava~oes. Todas 
estas noticias, e o resultado dos meus proprios trabalhos, assirn como as aruilises, e ensaios 
que tenho feito tanto Laboratorio Metalfuogico de Coirnbra, como no Docimastico da Casa 

da Moeda em Lisboa, me tern convencido, que nesta area de montes desde S. Justa, ate a 
Serra do Raio, e de Santa Iria, formara a natureza urn dos mais ricos dep6sitos met:llicos 

que conhe~o por propria experiencia, ou pela li~ao dos AA. 

Para convencer-me das riquezas de alguns destes jazigos met:llicos, bastava a simples 

consid~iio de que os Romanos trabalharam nestas minas por mais de 600 anos aturados; 
qualquer mineiro de profissao pode concluir da extensiio das suas escava~oes, e do seu 
modo de ganhar a rocha a picao, tacunha, e martelo, sem o risco de brocar e dar fogo, entao 

se ignorava. Os mineiros de alguma instru~ao classica sabem que os veios minerais 

trabalhados pelos Cartagineses, e Romanos, e hoje abandonados, diio grandes esperan~as de 
nova lava rendosa; pois que estes povos pela falta de conhecirnentos cientificos da 
Montanistica, Hidniulica, e Meciini.ca mineral, e pelos seus rnaus metodos da fusao e 

ap~iio, niio podiam lavrar com lucro e dura~iio se niio jazigos ricos, que apesar da falta 
de economia de minas, e do emprego de escravos desleixados e grosseiros, lhes pudessem 

pagar as despesas e dar ainda lucro bastante com que se sustentassem e durassem Por isso 
todas as minas antigas Romanas que observei em Saltsburgo, Hungria e Tansilvania, sao 

hoje de novo lavradas, e vao dando proveitos aturados. Demais vao passando os seus 
trabalhos para o fimdo a pouco mais que a galeria principal de esgoto, deixaram intacta toda 
extensiio do veio para baixo, que muitas vezes for duro ou tres vezes maior que o espa~o 

que lavraram 

Antes porem que dos veios ja descobertos e pesquisados, da natureza de suas gangas, e dos 

diferentes metais que encerram, sera conveniente referir aqui em resurno as pesquisas, e 
trabalhos de Manoel da Cruz Santiago. Consta judicialrnente pela deposi~ao do Padre Elias 

de S. Jose, Religioso Franciscano, que antes de principiar o Santhiago no desentulho e 
pesquisas destas minas, o Dr. P. recebera dele tres amostras de ouro, vinda d'ali de que urna 

valia 1600r. : consta igualmente que para ajudarem nestes trabalhos levou depois o 
Santhiago de Lisboa dois oficiais engenheiros, que ali assistiu por tempo de urn ano, 

Nicolau de Abreu, e Francisco da Fonseca de Carvalho. Como o Santhiago, ou niio 
conhecesse, ou niio se propusesse lavrar seniio o ouro que encontrara neste veios, por isso 

s6 limitou os seus trabalhos ao conhecimento e extr~ao das gangas aurifera, para o que 
levantou dois engenhos de moer a ganga, e separar o ouro pela lavagem, urn em Valongo, e 

outro em Santa Comba, e principiou outra que niio pode acabar. Chamou a mina velha dos 
Romanos, segundo creio Nossa Senhora das Neves e Almas, e nisso desentulhou a antiga 
galeria de esgoto por 195 bra~as; segundo refere Theotonio Lopes da Cruz, Escriviio das 
mesmas minas, que afirrna que por meio deste desentulho se deu ao lado desta com outra 

galeria, que ainda conservava o pavirnento de traves, ao que parecia de carvalhos, e que 50 
~as da boca da galeria principal deram com urna clarab6ia, ou po~o de lua de 10 bra~as 

de altura, e dai mais adiante outro de 60 bra~as, que ambos foram desentulhados. Nao 
contente com a indaga~ao do veio principal dos Romanos, a urn quarto de legua distante 

desta primeira mina, deu com outra na mesrna correnteza da serra que chamou Santo 
Antonio e Almas. Sua galeria de esgoto ou tern julgo-lhe era de 4 palmos de largo com 

altura de urn homem; e desentulhando-a no comprimento de 30 bra~ deram com duas 
betas principais que se causavam com a dire~ao, urna de leste a oeste, e outra de norte a sui: 
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e desaguando uma clarab6ia, ou poyo de luz que tenha 18 brayas de altura, no solo ou praya 

do carregadouro dele, achavam vanas estatuas antigas; algumas das quais pareciam de 

barro cozido, que deixaram no mesmo Iugar; mas na ausencia da Santhiago, um frade 

faruitico, e outros s6cios da mesma rale, as quebraram e destruiram. 

Mandou prosseguir o Santhiago no desentulho destas escavay5es para mellior se 

descobrirem as betas, mas sendo-llie muito dificil abandonou, e passou na meia ladeira da 

serra a limpar outra galeria, que a penetra, lavrada e aberta em rocha a piciio que se achava 

entulhada com muitos pedayos de ganga arrancada. No !ado esquerdo desta galeria achou 

uma cruz muito bern feita aberta em pedra ao piciio, o que indica terem estas minas durado 

ate o tempo do estabelecimento do cristianismo nas Espanhas; ou pelo menos que nas 

perseguir,:oes contra os cristiios eram estes condenados aquelas lavras. Ensaiando os 

pedar,:os de ganga de entullio tirou ouro, mas niio llie sendo possivel desentulliar o resto, 

mandou o Santhiago, romper mais abaixo um poc;:o de pesquisa, e deu felizmente com outra 

galeria de 6 palmos de largo, e altura competente, tambem coberta de piciio. Pelo que nela 

observou, julgou 0 Santhiago que esta Ultima galeria atravessava sem duvida alguma todas 

as betas, ou veios daquele monte, e llie pareceu ser esta a galeria de extrayiio, por onde os 

Romanos conduziam todo o mineral ganhado para fora. Nestes diferentes trabalhos 

preliminares ocupou por dois anos 15 obreiros, gastando 35 mil cruzados, que se 

inutilizavam pelas perseguir,:oes que sofreu, e embarayos que recresceram como sempre tern 
sucedido em Portugal com tudo que e novo e desusado. Alem destas minas antigas, 

passando a examinar os seus contornos e vizinhanr,:as, foi dar com outras, duas leguas 

destas para o sui, na meia ladeira da serra ou monte de Santa Iria. Na fralda deste monte 

mandou o Santhiago desentulliar duas galerias de esgoto antigas que ali desembocam, uma 

das quais tern 30 brayas de comprido, em cujos !ados achou estatuas, como as ja 

mencionadas: ao !ado direito desta galeria deu com uma escavayiio em forma de sala 

redonda, como que tinha sido espalhada de madeira, e nas paredes com estatuas ja 

arruinadas com a ligua que as inundava. A outra galeria tinha somente 20 brar,:as; e ambas 

tinham sido abertas a piciio. Das matrizes que tirou obteve boa fuisqueira de ouro. 

Pouco distante desta Ultima galeria, para leste alto do monte descobriu o Santhiago, em 

espar,:o de 10 brar,:as, mais de mil pequenos veios encaixotados em rocha, da possanya de 

um !ado, e distantes uns dos outros dado, de queda vertical, e paralelos, atravessados porem 

as vezes por outros de igual natureza ( Gang-zug, ou Stockwerk dos ale!niies ). Mandando 

lavrar alguns destes vieiros ate 2 brar,:as de fundo, achou que tanto a rocha adjacente, como 

a ganga, continham mais ou menos ouro disseminado. 

Na mesma serra, e pouco distante para o Poente da primeira galeria mencionada, descobriu 

uma beta possante de mais de 2 paltnos, cuja matriz pisada e bateada llie deu ouro. 

Aprofundando esta beta por 2 brayos, e alargando-a para os !ados outras tantas, tirou ouro 

tanto da ganga como da rocha adjacente. Porem confessa que niio pagava a despesa; e assim 

llie devia acontecer porque niio tinha mineiros habeis que llie soubessem trabalhar matrizes 

quartzosas; e porque ignorava que estas precisavam ser trabalhadas a fogo posto como 

arrancam os alemiies e depois ganhada com cunha d'ollio e martelo. Demais todas as 

gangas eram pisadas a martelo, e niio em moinho de piloes, e lavadas a mao em bateas, e 

niio em lavadouros ou bolinetes adequados, donde a farinha mineral apanhada fosse depois 

bern apurada com pouco custo pela amalgamayiio: e ainda que depois fez uma moenda 
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movida por agua para moer o mineral, todavia este mesmo engenho, o qual seria pr6prio ( 

sendo bern construido ) para amalgarnar os minerais auriferos, como se praticado em 
Saltzburgo, nao era porem born para moer o quartzo, nem para a apura91io, porque a agua 

que entrava no aperto da moenda levaria consigo niio s6 a parte das lapideos, mas tambem 
com eles muito ouro em p6. Apesar porem da imperfei91io do seu metodo, afirma contudo 
Santiago, que o mineral assim moido e apurado fuzia muita conta; por isso mandou 
construir outro engenho semelhante, que seniio acabou como dito por partir para outros 

estabelecimentos de minas e fundi9oes, que exigiarn a sua presen9a. Assevera nos ( sic ) o 
mesmo Santhiago que no comprimento de mais de tres leguas, e na largura de mais de uma 

neste distrito de Valongo e suas vizinhan9as descobrira grande nfunero de betas de ouro, de 
que fizera ensaios. E com efeito nas pequenas excursoes, que fiz por alguma parte desta 

serrania, s6 de veios ( sic ) a talho aberto observei mais de quatorze pesquisados ou 
Iavrados pelos Romanos e outros muitos se observam depois na lavra de Santa Iria e suas 

vizinhan9as. Mas quantos se niio irao desco brindo diariamente, quando algumas destas 
minas se lavrarem de novo com a inteligencia que merecem! 

Ouso confiadamente afinnar que foi a natureza tao h"beral neste distrito montanistico, que 

alem destas minas de ouro investigadas, de prata, chumbo, cobalto, zinco e antimonio, de 
que tratarei, formou tambem o dep6sito de carvao de pedra das minas de Valinhos e Passal 

cujas minas apesar da persegui91io que tiveram todos os nascentes estabelecimentos 
montanisticos em 1803 e apesar da ocup~ao, e posteriores invasoes do inirnigo ja tern 

trazido a Portugal proveitos de grande monta. Quando as circunstiincias forem mais 
favoraveis se poderiio tambem fabricar nela pedra-ume e caparosa ( sulfato de alumina, e 

ferro) de que abunda o veio de carvao daquele sftio. 

Pesquisas e observa~oes que se fizeram de novo 

Em 180 I pela primeira vez visitei as escav~oes extensas da grande minera91io Romana do 
monte de Santa Justa, o qual encadeia com outros ate a Serra do Raio, Santa Iria, Santa 
Comba, como ja disse. A rocha de que se compoe estes montes e, pela maior parte, schisto 

argiloso, que alterna raras vezes o schisto novacular: em alguns sitios M bancos e massas 

de ferro argiloso. 

0 I o sitio que visitei foi o chamado da Carrera, quase a urn quarto da altura total do monte 

de Santa Justa: nele desemboca uma antiga galeria de esgoto, que mandei desentulhar em 

1809 por 180 bra9as: corta a rocha, e vai unir-se a beta principal em dire91io pouco obliqua 
e quase perpendicular. Os po9os que observei na superficie do monte sao os seguintes. I o 

Urn p090 de luz ou clara b6ia, alguma a esquerda da galeria principal, que vai acabar em 
uma galeria de travessia. 2 o Subindo o monte ao Iongo da beta antiga principal no sitio 

chamado o Cojo Sagrado, em esp~o de I 0 bra9as, ficam 3 poyos, porem nao em linha 
direta: este Cojo ou poco sagrado tern mais de br~as de altura. 3° Subindo mais ate o sitio 
chamado o Cojo das Pombas M em pequena circunferencia 5 poyos verticais, uns redondos, 

e outros quebrados, pon5m o po9o ou Cojo das Pombas e inclinado com os seus degraus 
talhados na rocha ate certa profundidade; e dai para baixo corre urn cavaco em degraus 

como de torre, a maior profundidade ate acabar na beta, que ai esta lavrada a talho aberto, 
desde a superficie por niio pequena distilncia: do fim do caracol sai uma galeria que volta a 
direita, e vai ter ao Cojo Sagrado. 4° No sitio chamado a Barroca da Viuva que fica quase 
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no cimo do monte M uma grande escavayiio descoberta, que parece ter procedido do 
desmoronamento do teto sobre alguma sala subterranea, que ai houvesse, como se observa 
nos stock werks de estanho da Saxonia, e em algumas minas antigas da Hungria; ou talvez 

por lavrarem a beta pelo metodo antigo dos Romanos, que Plinio chama ruina montiurn 
Hist. Nat. Liv. 3. Neste Iugar observei varios veios quartzosos chegados uns aos outros, que 
talvez pela sua reuniiio dessem motivo a esta especie de lavra: curnpre examinar se este 
quartzo contenha ouro. 5° Da Barroca da ( sic ) corre a beta principal dos Romanos atraves 

da lombada do monte; e esta trabalhada a talho aberto ate quase ao sitio chamado o Olho do 
Corvo. Toda esta encosta estava semeada de monticulos de pedayos de matrizes, que 

deixaram os antigos, depois de escolhido o melhor mineral. 6° Caminhando para o Sui e 
junto a ( sic ) de Santa Justa observei uma nova lavra a talho aberto no sitio chamado a 

Valhada. Em outra beta, que aparece correr paralela a primeira ja mencionada junto a ela se 
ve urn stockwerk forrnado de muitos vieiros de quartzo, que se acompanham, cortam, e 

ramificam. Este talho aberto niio foi tao lavrado e continuado como o primeiro acima 
mencionado. Pretendo examinar se a matriz da beta e do stockwerk contem ouro, o que 

ainda niio pude fuzer. 7° Continuando para o sui ao Iongo da encosta da serra acham-se 
muitas outras lavras abertas a talho aberto com diversos veios; estas lavras porem se acham 
pela maior parte entulhadas, e carecem ser limpas e investigadas. 

A direyiio da beta principal dos Romanos e quase na hora 6" da b1lssola do Mineiros, isto e, 
de Poente a Nascente: Niio esta ainda descoberta a sua possanya ou grossura; a largura das 
escavayoes antigas mostra ser de brayas. Dos pedayos que pude recolher, e tenho recebido 

desta beta principal, se ve que a matriz e quartsosa penetrada de piritas sulfilreas, que 
provavelmente contem ouro, com algum jahsertz de Werner. Das matrizes desta beta tirou 
Santhiago ouro; e niio admira, porque tale a tradiyiio imemorial sobre a natureza deste veio, 

que ainda hoje na povoayiio de Valongo, que fica nas fraldas do monte, M umas ruinas 
antigas que sempre se chamaram o Moinho do ouro. Para se ver a antiguidade da povoayiio 

e cultura deste distrito, direi aqui que no Iugar chamado Lameiro, ao nascente do Valongo, 
abrindo-se urn poyo, s6 deu-se com uma escavayiio, onde se acharam varias fulforas, vasos 

de barro, e outras antiqualhas Romanas. 

Estas foram as minhas primeiras observayoes. Sendo porem em 1809 me achei outra vez no 

Porto, depois de entrada a cidade pelo exercito Portugues, e ingles, em que eu tambem 

servia como Tenente Coronel do Corpo Militar Academico, mandei desentulhar a galeria 

velha do esgoto dos Romanos, que e aberta a picao em rocha inteira, e forma urn fulgulo 
quase reto com a beta principal ja descrita. Desentulhou-se por 180 brayas, ate se dar em 

uma ruina com pedras desmoronadas e caidas que forrnavam urn !ado d'ligua, que 
impediram continuar o desentulho. Desceram os mineiros as escadas fixas nos !ados da 
escavayiio da beta ate 28 brayas de fundo, porem niio havendo !ados fumes para fixar mais 
escadas, niio foi possivel descer ate o solo da lavra. Entrando pela boca desta galeria a 
quase 30 brayas acha-se urn poyo de luz, ou clarab6ia, que tern de altura quase 28 brayas: A 

154 brayas ( sic ) desta mesma galeria ( sic ) outra de travessia para leste, que foram 
comeyadas, mas parece que acabam em mui pouca distancia. Como niio se podia chegar 
pela galeria de esgoto atravessar a beta, e penetrar na lavra antiga, comeyou-se uma galeria 

nova de rodeio para o !ado de leste a dez brayas de distancia da ( sic ) ou !ago, que se lavrou 
por algumas brayas. A beta neste Iugar alya-se ate a superficie do terreno. 
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Ao norte da beta principal em que trabalhavam os Romanos, descobriu-se urn novo veio, 
que fica distante da galeria pouco mais de 100 brayas. Este veio foi seguido corn diversas 
pesquisas desde a borda do regato, que recebe as aguas da galeria de esgoto, ate onde se 
julgou dever cortar ern angulo obliquo a beta principal. Corre esta beta Noroeste Sudeste, e 
tern de queda 60° 70 o para o sui. Examinou-se este veio corn urn socavao, e tres galerias de 
pesquisa para se poder atravessar. Sobre a prolongayao suspeitada deste veio ate cortar a 
beta principal dos Romanos, forarn encontradas outras pesquisas de socavao; assirn como 
sobre a direyao e vizinhanvas da beta principal; e comeyou-se a projetar urna urn poyo 
perpendicular ern urna nova galeria, que corneyou a abrir, e de onde se deu urna camada 
quase horizontal de rnina rica de ferro. Do !ado do leste e ao sui da beta principal ( falha do 
rnanuscrito ) alguns fmjos ou poyos velhos, que talvez fossern profundados ern algumas 
galerias de travessia e cornunicayoes. Este veio nao tras piritas e quartzo, como a beta 
principal. 

Ao sui da beta principal e junto a ela perto do Tojo(?) das Pornbas se abriu urna galeria do 
outro !ado da beta, e se deu corn algurn mineral, que se deve continuar a seguir e profundar 
este veio ja em 1812.Tinha de grossura na pequena profundidade a que se tinha entao 
entregado, 14 polegadas de possanya; e havia urn contrapelo ou estreitarnente causado por 
urn banco de mineral de ferro muito rico; e de crer que sejarn dois veios diferentes. 
Acirna da Igreja nova de Valongo, no monte de Santa Justa deu-se a pesquisa ern urn 
riquissirno veio de antirnonio, que corre quase vertical a beta dos Romanos, e fica quase, 
700 bravas ao Poente da boca de esgoto velho. Este veio pode dar antirnonio para toda a 
Europa. 

( falha do rnanuscrito ) ela no ribeiro que corre pelo pe da povoayao do Valongo e vai 
reunir-se ao nbeirao de Ponte Serra e este o ponto mais baixo do monte de Santa Justa Ali 
se descobriu urna antiga galeria, que mandei lirnpar ate chegar aos entulhos antigos ( 
Altennann, hornern velho dos rnineiros alernaes ). Fora desta galeria urn poyo velho, que se 
desentulhou por 4 brayas de fundo, ainda bern conservado e inteiro, que finda em urna 
galeria de travessia, que vai ern distancia de brava e rneio ter ao veio; porern as rnuitas 
aguas, que vinharn filtradas do nbeiro, nao se pod em esgotar em urna rnaquina hidraulica; 
por isso rnandei suspender este trabalho. Das pesquisas feitas conclui que os antigos tinharn 
lavrado o veio, que e mui possante, ern nivel inferior ao leito do nbeiro, e atraves dele, para 
o ocidente, e ao que parece 6 bravas de fundo da superficie do terreno. Logo que for 
possivel convira da galeria de esgoto aprofundar urn poyo que vai ter abaixo do solo dos 
trabalhos antigos para atacar o veio novo e inteiro. 0 veio de 5 ( sic ) e possante 13 
polegadas e tern como ramos 2 vieiros que a superficie estando ainda a estereis. Mandei 
fuzer outras pesquisas na Freguesia de Alfena onde apareciarn alguns veios a superficie, urn 
que fica da aprte de leste foi cornevado a pesquisar. As outras que vierarn sao de pirites 
arsenical, e ( incornpleto ) 

No sftio do sobrado, onde tarnoorn se fez urna pequena pesquisa, aparece urn veio, que tras 
rnuita blenda negra ern ganga quartzosa. 

Ern o monte de ( falha do rnanuscrito ) urn veio de antirnonio. 

A superficie do terreno apareceu urn veio de carvao de pedra de 2 palrnos de possanya, que 
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nao profundara, nero se estende ern direyiio. 

Ao pe de Vilarinho que fica entre Valongo e Valas no carninho para a Ponte Carr. Onde 
parece que os antigos fizerarn algumas pesquisas, que se achou urna galeria superficial na 
encosta do monte aberta ern urn veio que vern a superficie. A rocha de que se cornpoe este 
monte e schisto argiloso cinzento ( sic ). Para se alcanyar rnaior conhecimento do veio 
corneyou-se outra nova galeria rnais profunda, que na sua prolongayiio adquirira a altura de 
40 brayas. As arnostras que me tern vindo sucessivarnente de varias pesquisas ao Iongo do 
veio anirnararn-rne a rnandar contidas corn rnaior atividade na lavra desta galeria; e creio ter 
descoberto urna rnina assaz rica ern prata, como depois rnostrarei. 

Este veio corre noroeste sudoeste, isto e na hora 116/8 da bussola do rnineiro, a sua queda 
geral e de 40° para poente pouco rnais ou rnenos. A sua possanya ou grossura e de urn 
palrno, que as vezes estreita ern alguns sitios do seu campus ou extensiio ate 4 polegadas; e 
e de notar que quando e rnais presente e rnais rico 0 veio de galena de churnbo, e quando 
rnenos, de blenda parda denegrida. Ern urna das pesquisas na encosta superior do monte, 
onde o veio constava de piritas sulfuricas quase pura, ou aurnentou a possanya ou grossura 
a quase 3 palrnos. A proporyiio que se ia profundando o veio neste sitio a pirita sufurosa 
rnostrava rnanchas de blenda parda de negrida e ganga de quartzo se fez ern abundancia. 
Desta e das outras pesquisas ja feitas se observou que a proporyiio que se foi aprofundando 
o veio, forarn tarnbern aparecendo rnais e rnais particulas rnanchas de galena de churnbo 
escarnosa, de modo que rnais para o fundo ha toda a probabilidade que predornina a galena 
e dirninua rnuito e rnuito a pirita, e a blenda; e e tarnbern provavel que ern vez destas 
apareyarn rninerais de prata. Esta beta e das cornpactas de Werner, e em alguns sitios 
apresenta urna estrutura em 3 fuixas ou zonas rnais ou menos distintas, a 1 • ao !ado da 
carnisa ou salbanda abunda de piritas quase continua e pura, a 2" do meio de piritas 
disserninada em particulas finas de outras particulas de piritas arsenical ern ganga 
quartsosa; a 3" faixa da outra salbanda, e de galena ern partes separadas escarnosas, pura ou 
mesclada corn blenda parda, a qual muito predornina; o veio se estreita como ja disse. 

Entre a galena ha pequenas drusas ou cavidades revestidas de churnbo branco cristalizado. 
Houve porern lugares em que o veio constava quase inteirarnente de galena por rnais de 
braya e rneia de comprirnento. A galeria que se corneyou no nivel das margens do ribeiro ja 
tern 3 7 brayas de cornprido. A 6 brayas rnais distantes da boca desta galeria, e 2 rnais acirna 
se corneyou outra na rnesrna direyiio do veio, que pode servir de ventilayiio da prirneira, 
podendo-se arnbas comunicar por poyos pequenos interiores, desta galeria ate o 1 o socaviio 
de pesquisa que se fez no alto do monte distante 550 brayas, vai urna altura de 35 brayas. 0 
veio parece continuar na mesma direyiio por perto de urna legua segundo os sinais na 
superficie a mil brayas da boca da I • galeria ja se fez no seu andamento outra pesquisa, que 
rnostra a sua continuayiio nao interrornpida. Destes trabalhos haja rnais de 200 carros 
tirados de rninerais de diversas qualidades. 

No firn do ano de 1812 rnandei exarninar as antigas escavayoes de Santa Comba e suas 
vizinhanyas, que ficarn nas fraldas da serra do Raio, que se divide a leste da de Santa Justa 
pelo norte de Ponte Cerr.•, e dade Santa Iria ao sul pelo rio de Aguiar de Sousa. 

Os antigos minararn e lavrararn ern urn sitio que fica ao norte da povoayiio, e ao sul no 
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outro chamado o Bra<;al, onde M urna bela galeria, que esta perfeita, e foi observada por 15 

bra9as da sua boca para dentro, e ainda nela se distingue bern o Iugar em que havia uma 

porta de fechar que fez o Santhiago - mais para dentro M sobre ele urn p090 de luz ou 

clarab6ia. Parece sem duvida que esta fosse a galeria antiga que desentulhou o Santhiago. 

Esta galeria esta pouco distante do ribeiro de Ponte Cerr.• 

0 veio se estende muito Ionge pela montanha dentro, e atravessa urna quebrada ate o sitio 

charnada Casa da Cova, onde hli urna como cilmara cavada na rocha - consta este veio de 

piritas sulfiireas e quartzo. Junto a este nbeirao se pode construir urna maquina hidraulica 

para desaguar as escava9oes, e lavras antigas dos Romanos, que parece eram em 3 veios, e 

tinharn 4 poyos de luz e extra9ao. 

Nas vizinhan9as da Capela de Santa Comba aparece a superficie urn veio possante que 

atravessa o caminho, e consta de grafite ja penetrada de quartzo cinzento de cor e manchas 

como daquele de cobre. Distante quase 200 bra9as da capela passa o nbeiro ja mencionado, 

e em urna de suas margens estava assentado o engenho de moer a pedra e apurar o ouro, 

que fez o Santhiago, como acima mencionamos. Consta que as gangas e minerais moidos 

eram tirados das antigas minas da Serra de Santa Iria. No sitio da moenda ainda aprecem 

restos da Eira ( Halde dos Alernaes ) em que se escolhia e separava o mineral; e dos seus 

restos me enviavam 3 amostras, urna das quais e de mineral de ferro argiloso verrnelbo com 

quartzo disseminado; outra de urna pedra schistosa alvadi<;a com marchas de quartzo e ferro 

argiloso denegrido e algumas particulas de schorl; a 3• leva de schisto argiloso com quatrzo 

ferruginoso. A arnostra N.• 2 deu ouro sendo morda a pedra e bateada. 

Ao sui da aldeia de Corturnil para o sui na distancia quase de 200 brayas fica urn monte que 

mostra ter sido minado e cavado no !ado meridional, porem esta ainda inteiro no 

setentrional. Em urna das fraldas deste pequeno monte achou-se urna boca de galeria antiga, 

que provavelmente servia para a extrayao do mineral e para o esgoto das aguas; mas nao 

aparece em todo o monte fojo ou po<;o algum antigo. Esta galeria foi desentulbada em 1810 

pelo espa90 de 6 brayas, mas o seu desentulho final ficou reservado para melbor tempo. No 

!ado do norte do monte aparecem bancos quase horizontais e muito possantes de mineral de 

ferro argiloso muito rico, que se estendem por grande espayo. Estes bancos sao de muito 

fiicil lavra; e o seu mineral e parte rijo e denso, e parte esponjoso e mole. A rocha interior 

de que se compoe este monte e de schisto argiloso. No alto do monte aparece urna rocha 

que tern semelban<;a com schisto micaceo de grao fino, e e composta de graos de quartzo e 

particulas de mica, que altera a sua cor para roxo por causa de particulas de mineral de ferro 

mesclado, que as vezes forma caudas e carnadinhas de dentro da rocha. Ha outro banco de 

rochas com aspecto de granito decomposto que consta de ferro argiloso, quartzo e mica 

arnarelada. Estas rochas fazendo-se mais e mais ferruginosas; formam bancos possantes de 

mineral de ferro argiloso ou mole que parecem dividir-se em 5 carnadas diferentes, e tern 

todos juntos urna grossura muito consideravel. 

Alem destes bancos de ferro aparece tambem neste monte urn possante veio de cobalto 

negro terroso denso com piritas sulfiireas disseminada, 6xido esverdiado de Nickel, com 

ganga de quartzo comurn branco. Este mineral alem de muito rico em cobalto contem 

tambem prata em tal quantidade, que parece ser aproveitada com a que se acha nos centros 

minerais e argentiferos, descobertos no monte de Santa Justa e suas vizinhan9as, de qual ja 
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fiz menyao. 

Na parte do este deste distrito ha muita torga e cepa, sobreiros, castanheiros, e pinheiros, e 
muitos maninhos para novas plantayoes. Ha nele urn ribeiro que vern de Ponte Ferr.•, que 
recebe em si o que vern das minas de carvao de S. Pedro da Cova. Este ribeirao vai 
desembocar em pequena distancia no Rio louza em aguas de Louza, distante das minas de 
carvao 2 leguas. Alem destes perto da Aldeia de Cartumil corre outro nbeiro perene, que 
faz moer de verao 3 moinhos. Do exposto se ve neste distrito se pode muito bern 
estabelecer uma fabrica de ferro: porem talvez seja melhor aproveitar tambem o rico banco 
de ferro argiloso descoberto na Serra de Santa Justa, que esta :fiibrica se estabeleya na 
Freguesia de S. Gemil urn quarto de Iegua de Valongo, onde ainda hoje se conserva a antiga 
levada d' agua como seu ayude, de que hoje se servem os camponeses para a rega de seu 
campos. S. Gemil acha-se no meio de 5 Freguesias. Que sao Cortumil, Santa Comba, 
Cobelo, Alfema, e S. Juli1io, nas quais ha bosques e lenhas suficientes, que s6 precisam para 
seu aumento e conservayao de bons regulamentos nos cortes, e de novas planta"oes. Esta 
casa de fundiyiio custara ate 8 mil cruzados, e nao fultam obreiros pelas aldeias vizinhas. 

Alem de bancos de ferro do monte de Cortanil, ha para aproveitar muita gusa ou rerro cru 
radioso e celuloso fino, que e ja uti! ao martelo, e muita mina ja fundida antigamente que 
parece em fornilhos de lupa, de que usavam os Romanos, muito pequenos e baixos, como 
observei em urn que foi desentulhado junto as ferrarias da Foz d'Alge em 1803, senao me 
engano. Na banda desta gusa, e do mineral fundido, que com eles estiio cal"ados os 
caminhos e feitas paredes internas das casas daquela aldeia: destes pedayos alguns ha que 
pesam 2-3 e 4 arrobas. Em pouco tempo se podera recolher centenares de carradas. 

( incompleto ) 

Documento N.• 3 - Instru~oes dadas pelo Lente de Metalurgia da Faculdade de 

Filosofia da Universidade de Coimbra para a Expedi~ao Filosofica da Universidade de 
Coimbra. Coimbra, 10/12/1806. Loc.: Biblioteca Nacional- Se"ao de Manuscritos 5,4,11. 

Reverendo Bispo de Arganil, Conde d' Arganil, Reformador Reitor da Universidade de 
Coirnbra, Amigo. Eu o Principe Regente vos envio muito saudar, como aquele que amo. 
Sendo-lhe presente que na restaura"ao e Nova Funda"ao dos Estatutos da Nova 
universidade de Coimbra, o Senhor Dom Jose, meu avo, que Santa Gloria haja, mandou 
nela fundar os dois estabelecimentos do Gabinete de Hist6ria Natural e do Jardirn Botanico, 
para as liyoes e demonstrayoes da mesrna Hist6ria Natural, Ordenando ao reitor que tanto 
por si, como junto com a Congregayao da Faculdade de Filosofia cuidasse em formar no 
primeiro, do modo mais completo, uma coleyao de Produtos dos tres Reinos da Natureza, e 
em fazer cultivar no segundo todo genero de plantas, particularmente as que pudessem 
servir aos usos da Medicina, e das artes, dando as necessarias providencias para se 
ajuntarem as plantas dos Meus Dominios U!tramarinos, pelas irnensas riquezas que tern no 
que pertence ao Reino Vegetal, tudo a fun de que a mocidade academica com a vista 
continua dos objetos, que compreende a Hist6ria Natural pudessem fazer maiores 
progressos nesta importante ciencia, e dignamente habilitar-se para o Meu Real Serviyo, e 
do Estado: Que desejando Eu promover a boa execuyao destas sabias e providentes 
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disposi<;:oes, teni servido ordenar pela Carta Regia de primeiro de abril de mil oitocentos e 

um , que o Refonnador Reitor com a Congrega<;:ii.o da Faculdade pudesse mandar fazer 
viagens, e expedi<;:oes filos6ficas pelas diferentes Provincias e Distritos dos Meus Reinos e 

Senhorios por algum dos membros da Faculdade, debaixo das regras e dire<;:oes, que llie 
fossem dadas: Estabelecer pelas ordens de doze de novembro de mil oitocentos e um uma 

reciproca correspondencia entre os dois Reais Gabinetes e Jardins da Corte, e da 
Universidade, para o efeito de comunicarem entre si os Produtos e Plantas, que tivessem: e 

suposto que por efeito desta Minha Ultima Providencia se tiver consideravelmente 
aumentado a cole<;:ii.o dos Produtos e Plantas do Gabinete e Jardim Academico, e pudesse ir 

recebendo maiores acessiies, e aumentos, nii.o se achavam ainda estes dois estabelecimentos 
em estado de poderem servir completamente aos fins da instru<;:ii.o publica, por serem 

remetidos dos Meus Dominios Ultramarinos os Produtos da Natureza pela maior parte sem 
as descri<;:oes necess3rias para se reconhecerem as caracteres que os distinguem, e nii.o 

poderem por isso ser ordenados metodicamente, segundo as suas classes, generos, e 
especies, como dispoe os Estatutos, para se facilitarem estes conhecimentos, fazendo-se 

parte tanto necess3rio por-se em pnitica o meio das viagens filos6ficas, mandando-se 
Naturalistas de Profissii.o a algumas das Provincias ou Conquistas dos Meus Dominios 

Ultramarinos para verem e observarem as Produyoes Naturais nos seus pr6prios lugares, 
recolhe-las e remete-Ias para a Universidade comas mais vastas descri<;:oes: Tomando tudo 

o referido em considerayii.o: Sou servido que sem demora se de principio as ditas viagens e 
expedi<;:oes filos6ficas. E conformando-se com a proposta que me fizestes do Dr. Luiz 

Antonio da Costa Barradas, graduado na Faculdade de Filosofia, para a viagem da 
Capitania de Pernambuco, depois de terdes ouvido o parecer da Congregayao: Sou servido 

nomea-lo para a mesrna viagem, para o qual partira na primeira ocasiao que se oferecer e se 
regulara pelas vossas dire'(Oes e da Congrega<;:ao, fazendo remeter para a Universidade as 
cole<;:oes que ajuntar de produtos e plantas as coleyoes que ajuntar para a Universidade as 

cole<;:oes que ajuntar de produtos e plantas com as descri<;:oes competentes. Tern se 
ordenado quinhentos mil reis cada ano que sera extraido da parte das contnlmi<;:oes das 
Cilmaras, aumentada pelo Alvam de vinte de agosto de mil setecentos setenta e quatro, a 

qual ficou reservada na distnbuiyao dos partidos para semelliantes despesas: E mando que 
se llie haja de prestar todo mando que se llie haja de prestar tudo o auxilio que for 

necessario em beneficio desta comissao. 0 que llie parece participar-vos para que assim o 
tenhais entendido, e o fa<;:ais executar com os despachos necess3rios. Escrita no Palacio de 

Mafra, em vinte sete de junho de mil oitocentos e seis. -, Principe Para o Reverendo 
Bispo de Coimbra, Conde de Arganil - Cumpra-se e registre-se. Lisboa primeiro de jullio 

de mil oitocentos e seis - Bispo Conde Reforrnador Reitor. 
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Os objetos desta viagem sao a reduviio, descriviio, e remessa dos produtos dos tres Reinos 
da Natureza, notaveis pela sua novidade ou raridade ou pelos seus usos e aplicavoes. 

Debaixo deste ponto de visto, cinco sao as obriga96es a que deve satisfazer o Dr. Luiz 
Antonio da Costa Barradas. 

1.' Quanto aos produtos ja conhecidos, que enviar, deve fuzer a reduviio a um sistema 
conhecido e aprovado, como por ex. o de Linneu da ultima ediviio de Gmelin, e em 
particular pelo que diz respeito a Botanica a nova edi9iio do Species Plantarum de 
Wildenoss, e dos Genero Plantarum de Linneu e Jussieu; quanto as partes da Zoologia pode 
servir-se de Latreile, e de Demerit. Alem deste livros tern a necessidade do Dicionano de 
Hist6ria Natural publicado em 24 volumes por urna sociedade de homens de tetras. Deve 
igualmente ter as obras Pison Marcgraff, e Aublet sobre a Hist6ria Natural do Brasil e 
Guiana Francesa Quanto a mineralogia deve ter pelo menos Brochant e obra de Hauy. 

A 2.• obriga9iio e descrever metodicamente com urna terminologia exata, porem breve, 
cada um dos Produtos, que llie parecem novos, ou ainda raros, ou mal descritos e 
determinados; seguindo nesta parte, quanto a Zoologia e Botfurica, os canones estabelecidos 
por Linneu e pela sua escola. Quanto ·a sua escola o metodo da escola Wenneriana. 

3." Deve ter muito em vista indagar os usos e aplica96es, tanto gerais, como particulares dos 
produtos, que coligir e enviar. Estes usos sao: 1 o quanto a medicina; 2° quanto a agricultura; 
3° quanto a agricultura domestica, civil e naval; 4° quanto as fabricas e manufaturas em ( 
sic ); 5° quanto as artes e oficios em pequeno; 6° quanto a metalurgia; E para que mellior 
possa fazer juizo destas divisoes, entrarei em maior exp licavoes. 

1." Quanto 'a medicina, quais sao os anirnais e vegetais, ou suas partes, e ductos, e 
preparavoes, que tern uso nas Boticas do pais, ou na medicina domestica dos indios e 
moradores; apontando as dozes e casos de aplica9iio. Quais igualmente os produtos 
minerais, como metais, sais, terras, aguas minerais, as quais recolliidas na nascente serao 
remetidas engarrafadas e bern lacradas. 

2." Quanto a agricultura quais sao as sementes, raizes e bulbos, que servem de pao equal a 
sua preparavao; quais os frutos que se comem crus, ou guizados; quais as plantas que 
servem de hortali9as; quais as de pasto tanto natural, como artificial, tudo isto com a 
indicav§:o do tempo e modo da sua cultura, collieita e do terreno proprio; quais os anirnais 
que servem para gados e outros misteres da economia rustica; quais os terrenos araveis, ou 
niio, sua natureza e qualidades. 

3." Quanto a arquitetura domestica, civile naval, o principal objeto sao as madeiras, pedras 
e rochas. Pelo que diz respeito as rnadeiras, apontara as arvores Reais que servem para 
constru9iio civil e naval, o tempo de corte, e o modo de aparellio das pe9as que se 
aproveitam; quais as rnadeiras para obras domesticas, como carros, carretas, 
emnadeiramento de edificios, carpintaria e marcenaria, entache, e tinturaria; quais as que 
servem somente para lenhas. Quanto ao Reino Lapideo, quais as pedras e rochas que tern 
uso para os grandes e pequenos edificios, para a taturaria, pontes, cal9ados, suas 
qualidades, e modo de aparellio. 
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4.• Quanto as Fabricas, e manufaturas, em grande, descrever todos os materiais necessarios 
a elas e o seu emprego e manipulayiio, como por exemplo na cordoaria, fabrica de ani!, 
curtumes, fiibrica de tabaco, fiibrica de a9ucar, d'agua ardente e vinagre, salga9oes de carne 
e peixes, fiibrica de lou9a, e saboarias em grande. Ajuizando sobre todos os processos com 
as luzes que lhe subministrassem a Fisica e a Quimica. 

5.0 Quanto aos oficios e artes em pequeno se bavera do mesmo modo que nas fiibricas e 
manufaturas em grande. 

6. 0 Quanto a Metalurgia examinara todos OS minerais uteis metaticos, ou niio metalicos, que 
se aproveitam, ou devem aproveitar para o futuro, tanto nas fundi9oes e apuray(ies 
metalicas, como nas outras minas e fiibricas minerais; por exemplo d'enxofre de nitriolo, 
salitre, sal gema, destila9iio de acidos, e prepara9oes de a!cali em grande betumes e carviio
de-pedra: na exposi9iio de cada urna destas materias descrevera o jazigo dos minerais e 
todas as circunstancias geognosticas, por exemplo se sao de Betas, de Camddas, de Stock 
Sserlis; suas diferentes forma9oes e localidades. Tudo pelo metodo geognostico e 
metalfugico. 

4.• Deve preparar e arrecadar os produtos com perfei9iio, de maneira que se niio corrompam 
e deteriorem, para o que examinara alguns metodos ja praticados no Brasil, e os seguini, se 
as acbar razoados, ou se dirigira pelas regras que os naturalistas nas obras acirna apontadas 
ensinam a este respeito, que por brevidade se ornitem aqui. Sera bern que para as flores e 
plantas delicadas use do metodo de Dallurg conservando-as em espfrito de vinbo ou ligua 

ardente forte, como se pratica para com os anirnais pequenos; e o mesmo se fara aos frutos 
bulbos, e raizes. Conservara em sua miio em herbario outros tantos individuos, quanto 
remeter para a universidade. Pelo que diz respeito a preparayiio dos anirnais e minerais 
seguira o que praticam geralmente os bons viageiros e preparadores. 

s.• Niio remetera produto algnm que niio seja bern conservado, caracteristico, e perfeito. As 

sementes germinaveis viriio em vidros ou latas bern soldadas e tapadas, dentro de mela90 
refinado, ( ? ) ou de frutos passados sacarinos, e estes vasos seriio metidos em baldes 
tapados ou barrilinhos cheios de sal, salitre, ou de ambos misturados: quanto as plantas que 
devem vir em herbario, devem ser bern espalhadas sobre papel, que niio seja gomado; 
tendo-se antes feito urn born enxugo e compressiio, os cademos devem vir em caixas 
breadas por dentro, depois forradas, e novamente breadas por fora! Os frutos depois de 
perfeitamente secos, seriio cada urn 'a parte bern embrulhados em papeis e metidos em 
razos cheios de serra dura fina, ou areia de rio puras e bern seca, e todos eles e seriio 
metidos outra vez em caixoes de ascercar, tapados, e layados. Quanto aos anirnais grandes 
seriio bern preparados, e empalhados conforme aos melhores metodos conhecidos. Quanto 
aos insetos, os mais pequenos viriio em espirito de vinbo, em que se tenha dissolvido 
algnma por9iio de a9ucar refinado, ou em caixas e bocetas, conforme o metodo dado no 
nosso idioma pelo Conde de Haffinansegg em urn folheto publicado em Lisboa Pelo que 
diz respeito aos vermes e zoofitas pequenas e delicadas, serpentes e lagartos de pequena 
grandeza viriio todos em espfrito de vinbo; mas as serpentes grandes e lagartos seriio 
empalhados; as zoofitas porem grandes devem ser espaldadas em papeis, como as plantas. 
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Como para a busca, e recolhimento dos produtos, que devem ser descritos, nomenclados, e 

enviados, seja muito conveniente saber os nomes vulgares do Pais, creio que !be serao uteis 
os catalogos inclusos dos Produtos das Capitanias do Brasil, sobretudo das maritimas, para 

por meio deles saber perguntar aos indios e rusticos, se existem na capitania, e onde. 

Creio ter satisfeito ao que de mim se exigia, segundo os fins desta viagem. 

Coimbra, 10 de dezembro de 1806. Dr.0 Jose Bonifacio de Andrada e Silva. 

PESO DA MADEIRA 
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Situa9ao Libras Anyas Oitavas 

N° 1 Pau d'arco da flor rocha costa 8 1 0 

N° 2 Pau d'arco da flor amarela costa 7 12 0 

N° 3 Barabu costa 9 12 4 

N° 4 Pau Santo costa 9 9 0 

N° 5 Corayiio Negro costa 9 8 0 

N° 6 Arueira sertao 9 8 0 

N° 7 Jua sertao 9 15 4 

N° 8 Angico sertao 7 8 0 

W 9 Gitai costa 8 7 0 

N° 10 Sapucairana costa 6 6 4 

N° 11 Carvalho costa 7 3 0 

N° 12 Frei Jorge sertao 6 3 12 

N° 13 Peroba costa 5 0 2 

N° 14 Maria preta sertao 10 2 4 

N° 15 Condura costa 8 9 2 

N° 16 Bacoirinha costa 6 8 2 

W 17 Pitombeira braba costa 8 10 4 

N° 18 Massaranduba costa 8 3 0 

N° 19 Louro do cheiro costa 7 7 4 

N° 20 Cupinba branca costa 4 6 4 

N° 21 Cupinba mirim costa 4 10 4 

N° 22 Pau Sangue costa 4 4 4 
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N° 23 Jatoba costa 6 14 0 

N° 24 Pau d'oleo costa 5 3 0 

N° 25 Louro amarelo costa 5 1 0 

N° 26 Goitiluruba costa 8 6 0 

N° 27 Paraiba costa 3 1 2 

N° 28 Git6 costa 6 II 0 

W 29 Angelim amargoso costa 7 5 0 

N° 30 Louro branco costa 4 9 5 

N° 31 Golandim Carvalho costa 8 I 5 

N° 32 Tatajuba costa 7 8 0 

N° 3 3 Baragui costa 5 3 I 

No 34 Saruagi costa 8 0 2 

N° 35 Sapucaia de Pilao costa 6 1 4 

N° 36 Gulandim amarelo costa 6 4 0 

N° 37 Outicica costa 7 13 0 

N° 38 Canafistola da Mata costa 6 13 0 

N°39Tembauba costa 5 4 0 

N° 40 Louroti costa 5 IS 0 

N° 41 Laranjinha costa 6 12 0 

N°42Juruna sertao 6 4 0 

N°43 Cedro sertiio 2 9 0 

N° 44 Cupinba branca costa 7 6 0 

W 45 Embuiba casca preta costa 6 8 2 
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N° 46 Gororoba costa 7 4 0 

N° 4 7 Berindiba costa 7 8 0 

N° 48 Meirini pitanga costa 5 2 0 

N° 49 Meirini de Tabuleiro costa 7 2 6 

No 50Marfim costa 6 10 4 

N" 51 Gerinum picuma sertao 8 0 6 

N° 52 Pau Balsamo costa 7 9 6 

N° 53 Sucupira mirim costa 7 10 0 

N°54 Barbatimiio costa 9 2 0 

N° 55 Miolo de Quiri costa 0 0 0 

N° 56 Peroba mirim costa 5 9 4 

N° 57 Farta velhaco costa 8 10 4 

N° 58 Burinhem costa 7 8 0 

N" 59 Gonsalo Alves sertao 9 12 0 

N° 60 Cabraiba costa 7 12 0 

N° 61 Jurema branca costa 7 2 0 

N"62Jua costa 7 4 2 

N° 63 Caboatam costa 8 8 0 

N° 64 Almecega costa 6 10 0 

No 65 Saboeiro da varzea sertao 5 10 0 

N° 66 Bordao de Velha costa 6 6 0 

No 67 Bordaozinho da varzea costa 5 8 0 

N° 68 Goitizeiro costa e sertao 6 2 
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N° 69 Caparroca ou Taparoroca costa 4 4 0 

N° 70Caboatau deLeite costa 5 6 2 

N" 71 Inga Tripa costa 6 2 0 

No 72 Jurema da varzea costa 5 14 0 

N° 73 Vergueiro costa 3 9 4 

N° 74 Pitombeira costa 7 12 0 

N° 75 Embira preta costa 5 4 0 

N° 76 Sete cascos costa 6 4 0 

N° 77 Cainassan costa 8 14 0 

No 78 Ubaia costa 6 8 0 

N° 79 Bacopan costa 8 14 0 

N° 80 Pereira costa 6 12 0 

No 81 Ingahi costa 6 14 0 

N° 82 Araticuape costa 6 6 0 

N° 83 Genipapo costa 8 4 0 

N° 84 Aratiaiponan costa 6 4 0 

N° 85 Mutamba costa 8 0 0 

N° 86 Monguba costa e sertao 6 0 0 

N° 87 Cajueiro costa 6 4 9 

N° 88 Trapia costa 6 4 0 

N° 89 Milungu costa 7 4 0 

N° 90 Limao Cravo costa 5 8 0 

N° 91 Figueira costa 3 8 4 

N° 92 Bocao costa 
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AVES 

Jamacaii 
Curucui 

Tarnatia 

Quira cantara 

Quira de cabeya cristada 

Antigayu camuyu 

Ipecu 

Martim pescador 

Jaguacati guayu 

Irani 
Pega 

Quaimembi nesse 

Marreca 

Anhinga 
Rabo foreado 

Ajaja 

Anhima 

Jabiruguayu 

Maguari 

Cocoi 

Soc6 

Guara 

Matuitui 

Guarauna 

Jacarias 

Perdiz do Brazil 

Nhandu guayu 

Mibu poranga 

Mituoumutu 

Katralea 

Macucagua 

Macuco pequeno 

Pienipinema 

Picacuroba 

Sabia preto 

Sabia pardo 

Quirapunga 

Quitirica 

Quiram 

Viuva 

Jacapa 

Tie ... muitas especies 

Jacarina 

Tiebeia, especie de Sanhayu 
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Saira 
Tangara 

Sanhayu 

Tangara Verde 



ANFIBIOS 

Jacare 
Jaboti 
Tartarugas 
Jenenbi ou iguana 

Lagartixa 
Boisininga 

Bajobi 
Jib6ia 
Quimpiaguara 

Ibicaram 

PEIXES 

Macu 

Campano 

Quebuvu 
Pescada de pernagua 

Cambuvu 
Iperuquiba 
Guaracapema 

Amire pixuma 

Peixe diabo 
Guaperva 
Albacatuaja 

Jacuacaguara 

Paru 
Cugupuguayii 

Guarateraba 
Curvata pinima 

Piranetara 

AVESD'AGUA 

Saracuras 
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PEIXES DE .AGUA DOCE 

Jahu 

Curubi 

Taibrana ou tubarana 
Mandai 
Pardelhas 

Tajabocas 

Piabas 

Ibiau 

Picoes pretos 

Pirajuba 

Trabos 

Aguari 

Tamoata 

Jubundia ou jundia 

Piranhas 

COBRAS D'.AGUA E LAGARTOS 

Cucuripeba 

Manima 

Lagarto 

Ururuguayu 

Baracoatinga 

Jacare 

MAMMAES 

Lontras 

Jaguaporiba 

Tacapeipija 

Taguarunba 

Saruguemeju 

Veados 

Coryos 

Porcos 

Cotias 

On9as 
Tigres 

Carigues 

Carvalho armado 

Bergios 

Gatos bravos 

Coelhos 

Patos 

Maratacaias 
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Raposo 

Guaerns 



COBRAS 
Cobras de terra 

Guiraapiguara 
Boitimapoa 
Enorari 
Bajuma 
B6 

Bajoeu 
Jararaca 
Jararacuyu 
Jararaca coatinga 
Jararapeba 
Surucucu 
Boiteniga ou boisiringa 
Boitempeba 
Ibiracu 
Ibiboca 
Higiara 

AVES 

Cabujia9u 
Naandu 
Tabujaja 
Mutui 
Jacu 
Tujuju 
Caninde 
Utetinga 
Up use 
Peassoca 
Jabacatim 
Guarirama 
Ijacuayu 

ANFIBIOS 
Araboya 
Taraybipa 
Jararaca 
Ububora 
Boicininga 
Uboyara 
Titiiparana 
Canina 
Bajubu 
Ubiracoa 
Urapiaguara 
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Senembui 
Tijua9u 
Jacare pinima 
Anyiacanga 



AAVORESDEFRUTO 

Cajus 

Cajuhi 

Mamoes 

Jacaratea 

Mangabeira 

Aracazeira 

Aracazeira grande 

Aretic6 

Pino 

Abagaru 

Maytim 

Apee 

Muruci 

Copinha 

Mazarendiba 

Moe uri 

Enga 

Acaja 

Bacorapari 

Piquihi 

Ambii 

Zabucay 

Piquiha 

Macuge 

Guanipapo 

Goti 

Ubucuba 

Mandu:runi 

Mandiba 

Acabuy 

Curuanja 

Cambuca 

Perina 

Anajamerim 

Japarasaba 

Boy 

Pizandos 

Urucuri 

Pacoba 

Bananas 

Maracujas 

Canapii 

Monduroque 

Marujaba 

Cajaota 

Ananazes 
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RA:iZES 

Amendoins 

Patatas 

Carazes 

Mangarazes 

Tajazes 

Mandiocas 

Carima 

Aipins 

Ambu 

MEDICINAlS 

Petume 

Pin6 
Jeticuju 

Picuacam 

Camara 

Grumichama 

Copal ou Ietuta 

Icaco 
Jacope ou Sape 

Jaborandi 

Jupecumpe 

Jaborandi- mirim 

Jabotupitu 

Jaboticaba 

Jacaratinga 

Janipapa 

Jeticucu 

Jetuba Silvestre 

InhabU 

Joa 
Ipecacuanha 

Ipecacuanha das Minas 

Matapastos 

Moxoro unha de boi 

Pacari ou unha de anta 

Paco catinga 

Payo mirioba 

AnaSuaya 

Samba 
Trepucraba 

Tata 
Tata de folha lisa ou espelina 

Triumpheta 

Nelame 
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MADEIRAS DA CAPITANIA DE PERNAMBUCO 

Almecega 
Almecega brava 
Amarello de Pernambuco 
Angico pardo 
Angelim verdadeiro 

ArariM 
Araya 
Araya de praia 
Ara~a do mato 
Araya do mato virgem 
Araya piroca 
Araya do campo 
Araya grande 
Arayarana 
Arco 
Aroeira 
Aroeira preta 
Aroeira do sertao 
Aroeira branca 

Balsamo 
Baporubii 
Bapurema 
Vassoura 
Vassoura do mato 
Vassoura Vennellia 
Batedeira 
Benoo 
Biraquim 
Brazil 
Brazil preto 
Brazil macho 
Brazil branco 
Brazil remea 
Broeiro 
Bogio 
Caiazeira 
Cainga 
Canellas 
Cannela do brejo 
Canella parda 
Cangerana 
Caroba 
Carauba 
Cedro 
Cuyeira 
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Co !her 
Cumucuri 
Cupiuna 
Cupahiba 
Martatauba 
Masaranduba 
Masaranduba de Ieite 
Masaranduba brava 
Masaranduba de botao 
Masaranduba mirim 
Masaranduba branca 
Masaranduba aparaju 
Maceira 
Matazana 
Matazana-ayu 
MatambU 
Mata-olho 
Milho cozido 
Mendoeira 
Merda vennelha 
Moele 
Murtinho 
Mulato 
Musutahiba 
Oleo vermelho 
Oleo de copahiba 
Oleo branco 
Oleo pardo 
Oleo caporaiba 

Oleo macho 
Oleo arnarelo 
Oleo preto 
Olho de boi 
Palma 
Papagayo 
Papaguella 
Parariba 
Parica 
Paraiba 
Paroba 
Paroba branca 
Paroba vennellia 
Paroba parda 
Paroba amargosa 
Pequiha-ayu 



Pequiha pequeno 
Pequiha mirim 
Pequiha branco 
Pequiarana 
Pequiy 
Paroba bella 

Pindahibana 
Pindahiba preta 
Pindalnba branca 
Pitoma 
Pitanga do mato 
Pixirica 
Pombo 
Ponteira 
Putumoiu 
Quaresrna 
Rijo 
Rolo 
Sacupema 
Salvajlio 
Sameima 
Sambaipe 
Sangue de drago 
Sangue vermelho 
Sangue branco 
Sangue de boi 
Sanguinho 
Santo 
Sapotia 
Sapocaia 
Sapocajarana 
Sapocaia-ayu 
Sapocaia mirim 

Quariba 

Arabata 
Cru.baia 
Sagui-menor 
Sagui-maior 
Mico 
Andiraguayu 
Ai 
Tamandua-gra9u 

ANIMAlS 
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Tamandua bandeira 
Tatu apara 
Tattipeba 
Taro ate 
Maraguao ou Maracaja 
Manatim- Peixe boi 
Iaguara 
Iaguarete 
Cu~uarana- Susurana 
Coati (mundeo) 
Coati brum 
Zarrilho 
Inja , Sarigueibeia , Saricariene 
Guamba 
Taibi - Carigueia 
Musaranha 
Cuandu 
Cuandu- maior 
Aguti 
Aprea 
Capibara 
Nireboara 
Cervo 
Anta 
Taja~u pecari 
Taj~u oicatubU 
Baleia de Santos 

AVES 

Condor 

Urubu rei 
Urutaruana 
Caracara 
Urubitinga 
IacurutU 
Cabure 
Tuidara 
Guiraru 

Pitangagua~u 

Arara vermelha 
Aracanga 
Iandaya 
Guyubatui 
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Tuiaputejuba 

Periquito de cabe<;a vermelha 

Periquito de curuto dourado 

Paragua 
Papagaio verde e vermelho 

Ajurucuaru 
Papagaio amarelo 

Tuiate 
Tarabe 

Maritaca 

Anaca 

Tuntirica 

Tui 
Ara<;ari 
Tucano de papo grande 

Tucana 
Tucana de barriga vermelha 

Quiraguainumbi 

Quira tanguima 

Japacani 
Japacani de cabeya rajada 

Jacapu 

Japuba 

Japujuba 

PEIXES 

Bagre 

Guacari 

Piabu<;ti 

Petimbuaba 

Timucu 

Pirapeba 

Curamaripugua<;ti 

Guarnajacu - Atinga 

Guarnajacu- guara 

Albacora 

Acamaracu 

Peixe porco 

Piraaca 

Guaperva 

Ca<;iio 

Tubarao 

Araguagua 
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Abacatuaja 
Abada 
Alpirios 
Anchova ou enchova 
Aranha 
Espaldarte 
Cue uri 
Cucuritilga 
Painapana 
Jabebira 
Narinari 
Ibaepem 
Ageriba 
Anarinari 
Viola 
Botos 
Lixas 
Cavallas grandes 
Pescadas 
BeY.iiripira 
Carnaropi 
Meros 
Garoupas 
Chicharros 
Pargos 
Sargos 
Gorazes 
Sardinhas 
Douradas 
Voadores 
Agulhas 
Tainhas 
Curimas 
Coellio arnajayu 
Itaoca 
Carapeayaba 
Acacua 
Abiqui 
Amayacuguara 
Amaja9u 
Amoriticeite 
Corruba 
Teraponga 
Igpupiara 
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MARIS CO 

Polvos 

Lulas 
Cibas 

Euferidas 

Ceris 

Ganhemas 

Lapas 

Ruripebas 

Zimbo 
Coral branco 

AVESD'AGUA 

Rabo furcado 

Caripira 

Aivotas 

Alcatrazes 

Gros 
Calca-mar 
Goarazes 

AVES 

Picayu 

Payareri 

Juruti 
Nambu 
Piquipeba 

Ageruayu 

Agrevetem 

Tuim 
Crabuyu 
Ubatrotem 

Carapira 
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Jaburia 

Varatim 

Pocoriqui 

Magu9i 
Taguat6 

Bemtevi 

Caracata 

Urucuruam 

Jucurutu 

Ubajau 

Noutib6 

Urancangata 

Tegipiranga 

Gainambu 

Ajajam 

Jarana 

Sarube9u 
Tujuana 

Macariqua 

Tija 

Suiri 

Pexarorem 

Urundi 

Urainhmwa 
Queirava 

Muiperarti 
Bicudos 

Mumpupe 

Orui 

Anu 
Maguo -ari 

Aracoa 

Atiua9u 

Timoina 

Mandihe 

Apicu 

Taiticeira 

Guarara 

ANIMAlS 

An dum 

Tacuni 
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Tacujanda 
Arani 

Paname 
Nehu 
Tapinca 
Taturama 
Acabeum 
Caapoam 
Cabo tam 
Paracoma 
Cabaobajuba 

Capuru91i 
Teringoa 
Amisagoa 
Mutira 
Murucuia. Inset. 

Moru 
Nitingua 
Margo in 
lnnhatuim 
Pium 
Broca 
Una 
Mamoa 
Barijera 
Nhandu - abiju 
Tunga 

ANFiBIOS 

Sucuriu 
Bojurna 

MEDICINAlS 

Urzes 
Jaborendi 
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Caapiam 
Jaburandiba 
Tararaa\!u 
Jupicanga 
Caapeba 
Caapia 
Pispesaba 
CuambU 
Caacuam 
Cabureiba 
Cupabiba 
Embahiba 
Cambu\!u 
Caroaba- mirim 
Ubirasica 
Isicu comeibase 
Cuipeura 
Mucuma 
Apereira 

PLANTAS MEDICINAlS 

Ambujaemb6 ou Jarrinha 
Abratatauba 
Nozes d' Anda 
Alfavaca 
Imbauba 
Ayromerim 
Andiraibariaiba 
Ayro a\!u 
Ayronhum- guara 
Anhanga- peru 
Aica\!Uz 
Angelica campestre 
Andiracau erva de morcego 
Angelica do mato 
Alleluia 
Angico 
PullmngapDciricoAroeira 
Ayronhum 
Buriti 
Babosas 
Bajuboca 
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Barbatimiio 

Baririyo 
Caparicoba 

Capiiguira purunga 
Pe de galinha 

Cbagas 
Conyrana 

Carnbucaam erva do sangue 

Carnbuci 

Contraerva 

Carnbui 

Caaceo 

Caanema 
UnhadeBoi 

Caapotiragoa 

Caapotiu 

Carnbara 
Caratinga 

Cagoarete 

Cal9ao de V elho 

Caroba 

Carqueja 

Carqueijinha 

Cazadinha 

Cebatinga 

Cipo -a9u 
Ecoupira ou Assapeixe 

Ensayao 

Erva do louco 

Erva fedorenta 

Erva deS. Caetano 

Ervamoura 
Erva de lagarto 

Guriri 

Guitoco 

MADEIRAS DA CAPITANIA DE PERNAMBUCO 

Cupahiba parda 

Encerado 
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Envira 

Embira 
Espirradeira 

Fay 

Faba 

Faraci 
Fruta de Papagaio 

Fruta de Pomba 

Fruta de Leite 

Fruta de Cachorro 

Fruta de Gato 

Fruta de Macaco 

Fumodomato 

Gameleira 

Gararoba 

Gatiado 

Geniparana 

Genipapeiro 

Gepiroca 

Getuahiba 
Geuba 

Giovitiara 

Gitai preto 

Gitaipeba 

Gitahi 

Gituahiba 

Gituahiba vermellia 

Guanani 

Guayabas 

Guiri 
Gurauna 

Guraparim 

Guraparinga 

Guraparibu 

Ipe 
Jacaranda 

Jacaranda una 

Jacaranda de capoeira 

Jacarandahi 

Jacaranda branco 

Jacaranda mu!ato 

Jacaranda preto 

Jacaranda cabloco 

Jacaranda do campo 

Jacaranda rana 

Jacaranda tam 

Jacaranda roxo 

278 



Jataba 
Javapiho 
Jecutupeuba 

Laranjeira 
Laranjeira brava 

Laranjeira do mato 
Laranjeira vermelha do mato 

Laranjeira amarela do mato 

Laranjinha 

Lime ira 
Locouba 

Louro 
Louro vermelho 

Louro branco 
Louro inga 

Louromacho 
Louro patata 

Louro til 
Louro amarelo 

Louro sassafraz 
Louro remea 
Louro sabiio 
Louro gibria 

Louro roza 

Ma9aranduba 
Mamao 
Mangue bravo 

Maracana 
Marvirado 
Meracuja de mato virgem 

Marmelo do mato 

Sapuquitiaba 
Sapuquitiaba vermelha 

Sete cascos 
Tapinhoa 

Capateiro 
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Documento N. 4 - Memoria sobre o melhoramento dos pauis para a sua Cultura. 

Localizas:ao: Biblioteca Nacional- Ses:ao de Manuscritos I-47,33,27 I Cofre 50,1, 7 

&.lo 

De qualquer sorte que se fonnasse o nosso globo, e certo que ele se acba constituido de 
duas grandes massas: urna s61ida; e outra fluida; aquela ocupa o centro e forma o 
continente; e a fluida ocupando a superficie e as cavidades do continente dividi-se em 
outras duas grandes massas urna Jiquida que chamamos ligua, ocupa e cobre grande parte 
do continente e outra aeriforme charnada atmosfera, rodeia e ocupa toda a superficie s61ida 

e liquida do globo. 

&.20 

A constituiyao atual do nosso continente mostra que ele tem sofrido grandes mudans:as e 
alteras:oes em epocas muito remotas, e muito distantes umas das outras, e tais que escapam 
a imaginas:ao humana. Montes existiram que hoje nlio se conhece, e outros apenas os 
deixam conhecer que foram da primeira criaylio. • A maior parte deles slio filhos de grandes 
mudans:as e alteras:oes posteriores. Existiu mar, aonde hoje nao se conhece, e atualmente 
navegam barcos e navios aonde foi continente. Rios, nbeiros e regatas tern mudado a 
dires:ao do seu curso. Rios que em outro tempo foram navegaveis, deixaram de o ser, e 
vice-versa. Existiram fontes, lagos, lagoas, e pauis, que desapareceram, e outros se 
formaram aonde nlio os bavia. Estas mudans:as, estas alteras:oes tao grandes, e tao 
espantosas foram e podem ser reproduzidas por causas naturais diversas e diversamente 
combinadas. 

&. 30 

Num cometa avizinbando-se ao nosso continente em algurna parte do giro da sna 6rbita 
pode alterar muito as nossas leis :fisicas e diminuir daquela parte, e aumentar a centrifuga; a 
massa fluida do nosso globo mais apta para obedecer a esta alteras:ao, desvia-se mais do 
centro da terra. Por esta razlio as aguas do mar podem subir, e cobrir urna grande parte da 
superficie do nosso continente dantes descoberta. Este fenomeno deve acontecer na raziio 
da massa do cometa, e da sna vizinbanya ou proximidade. Eis aqui urna causa, por 
felicidade nossa rara, dos grandes diluvios. Esta se pode aumentar, combinando-se com a 
ayao do sol e da lua, e muito mais ainda sendo favorecida pela dires:ao e violencia dos 
ventos. As liguas do mar entrando por estas areas pelo continente antes descoberto, e 
fu.vorecidas pelos ventos desfuzem uns montes, e formam outros novos; fuzem novas 
cavidades, e enchem ontras de terra, e finalmente deixam urna nova superficie no 
continente quando se retiram. • 

&.4o 

a Buffon. Hist. Natur.; Woodard; Delices; Dallas. Observa~o sobre a forma~o das montanhas.; Nalmont 
Bomare. Dicionlirio de Hist6ria Natural. 
a Os mesmos autores. 
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0 terremoto e urna das causas principais da mudam,:a da superficie do nosso globo, e amais 
frequente se bern que menos geral do que a referida ( &. 3° ). Os seus terriveis e horrorosos 

efeitos se manifestam com frequencia em diversas partes do nosso continente. Por esta 
causa se tern visto montes submergidos, cidades devoradas em urn instante; montes 
tornados em vales, vales tornados em monte saltos, separar-se continente de continente; 
tornar-se em mar a terra habitada, e aparecer terra aonde nao havia. 0 terremoto tern feito 

secar fontes, lagos e rios, tern feito mudar o seu curso, e tern, feito aparecer novas fontes, 
novos nbeiros e novos rios.• 

&. so 

Os regatos, nbeiros, e rios sao causas pennanentes da superficie da terra; as aguas pela sua 

fluidez, e pelo seu peso correndo constantemente do mais alto para o mais baixo terreno 
ganham maior ou menor velocidade, segundo o declive dos terrenos por onde passam, e por 

conseguinte adquirem no seu curso maior ou menor fors;a; e por esta causa despegam, e 
levam do fimdo, e da margem do leito por onde correm maior ou menor c6pia de particulas 

terreas, segundo a sua maior ou menor fors;a; e as depositam nos sitios, aonde em razao da 
menor declividade do leito perdem a forya necessaria para moverem as ditas particulas 

terreas. Uma grande parte da superficie do nosso glo bo esta sujeita a esta alternativa, lenta, 
mas constante. 

&. 60 

As chuvas aumentando a massa fluida dos regatos, nbeiros e rios na razao da sua c6pia e 
duras;ao, aumentam prodigiosamente os efeitos da causa referida. ( &. so ) Alem desses 
fonnam correntes de enxurros maiores ou menores segundo a c6pia da chuva, a sua 

duras;ao, e a extensao da superficie do continente, que abrangem as aguas vertentes. Estas 
correntes correndo com maior ou menor precipitariio segundo a declividade do terreno, ai 

causam as mesmas mudans;as na superficie da terra, que as causas acima referidas. 

A neve que se acha em grandes e enonnes massas nas latas montanhas, derretida ou 
dissolvida por chuvas quentes, e rapidas, causam grandes e rapidas cheias nos nbeiros, e 

rios de suas vertentes, e por conseguinte produzem os mesmos efeitos, que as chuvas ( &. 
6° ). 0 Mesmo deve-se entender da desgelas;ao subita de grandes massas d'agua gelada. 0 
gelo poise a neve sao causas naturais da continua mudans;a da superficie do nosso globo. 

&. go 

0 mar agitado e outros ventos, e quebrando em urnas ( ? ) com mais violencia do que em 
outras e remando em uns sitios mais do que em outros desune, move e leva a terra de urna 

parte das suas margens para a depositar naquelas, aonde remansa; e por esta fonna desfalca 
em urnas partes o continente para acrescentar em outras. Eis aqui outra coisa sempre ativa 

• Os mesmos autores antecedentes. Buffon. Epocas da Natureza. 
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na mudancya da superficie da terra, que e maior ou menor segundo a impetuosidade dos 

ventos, e a continuacyao da sua direcyao. 

&. go 

Os ventos niio somente aumentam os efeitos das causas antecedentes, mas nos terrenos 

moveis, e arenosos produzem mudancyas notaveis. Em poucas horas formam novas serras e 

montes de area, e desfazem outros que existiram. Lugares habitados, e matas inteiras tern 

sido submergidas em area, e aos mesmos viandantes (?) tern acontecido esta catastrofe. A 

Arabia nos mostra exemplos frequentes e notaveis; e semelhantes efeitos se manifestam em 

algumas partes da nossa costa maritima. 

&.10° 

Todas estas causas ( &. 9 - 10 ) obrando umas momentiinea, e outras perenemente 

produzem ora mudancyas rapidas, ora mudancyas irreversiveis; mas grandes na superficie do 

continente. Donde se ve que ele se acha sujeito a uma continua vicissitude, ora maior, ora 

menor, ora rapida, ora paulatina. As leis fisicas assim o demonstram, e os futos observados 

por todos os naturalistas assim confirmam. Os pauis sao compreendidos entre as 

alternativas do nosso continente; e eu tomo tomo por objeto desta memoria examinar as 

causas pelas secas da sua forrnacyao, e os meios de os melhorar em beneficio da Agricultura. 

Por tanto na I • parte desta memoria expo rei as causas fisicas da sua fofl1lli'Y1io e do seu 

aumento prodigioso em Portugal com tanto detrimento da Agricultura; e na 2" parte 

mostrarei os meios de os melhorar e cultivar em grandissimo beneficio da Agricultura, e da 

sallde humana. 

Parte 1" 

Das causas fisicas da formacyao dos pauis, do seu aumento prodigioso em Portugal, com 

grandissimo desenvolvimento da Agricultura 

&.llo 

Entendemos por paul toda aquela porcyao de terreno coberta d'agua que por falta de declive 

suficiente niio se esgota naturalmente para o rio cujas liguas encontra. Todos sabem que o 

rio consta de agua em grande copia perenemente corrente de muitos regatos, que se ajunta 

em urn Ieito ou alveo comum, pelo qual vai desaguar ao mar. 

&.12° 

E evidente que se o alveo do rio for estabelecido ate o mar entre montes pouco distantes, e 

firmados sobre rochedos, sera de todos o mais constante e permanente; porque as particulas 

terreas e arenosas, conduzidas pelos regatos n"beiros, niio deixariio de ser movidas no alveo 

e conduzidas pelas aguas ate o mar, e muito particularmente nas ocasioes de cheia, em que 
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a fon;a das aguas correntes em alveo constante• se aumenta na razao direta da massa d'agua 

aumentada. 0 Douro e urn rio desta natureza. 

Porem se o rio correr por entre montes distantes, e separados por planicies, ou campos, o 

seu alveo sera mudavel, e rnais ou menos inconstante segundo a largura da planicie, em que 

tiver estabelecido; porque sendo a for<;a das aguas dos rios razao das declividades dos 

terrenos por onde passam, como e claro, e sendo o declive destes rios cada vez menores ao 

passo, que entrando pelos campos se avizinham a sua foz, e vice-versa; e evidente que a sua 

for<;a sera tanto menor, quanto mais se aproximar a sua foz; e a maior sera antes de entrar 

nas planicies. Alem disto como a for<;a das :iguas ( sendo o declive o mesmo ) cresce na 

razao da sua copia ou massa, e diminui na razao da sua diminuiylio, e como os rios, de que 

falamos, correndo por planicies, tern o seu alveo sostido por margens pouco altas, e pouco 

fumes, e por conseguinte incapaz de conter se nao certa quantidade d' agua, segue-se, que 

havendo cheias transbordava as suas margens, dividir-se-a em varios regatos, e riachos, e se 

espalharao em fim as suas :iguas pelos campos; e por conseguinte a for<;a das :iguas que 

vinham juntas no alveo ate as planicies, diminuir-se-a na razao dos regatos, e riachos em 

que o rio se for dividindo nas mesmas planicies, ou em geral na razao da superficie do 

campo coberta pelas :iguas transbordadas do rio. Donde se segue 

1 o Que os corpos terreos movidos, e conduzidos pelas :iguas do rio ( segundo as causas 

acirna referidas &. 5,6, e 7 ) das origens do mesmo rio, se depositarao sempre em maior 

copia no fundo do seu alveo desde a sua entrada nas planicies ate o mar, nao somente em 

razao da sua menor declividade ai, mas em razao do transbordamento das :iguas, em cujas 

raz5es perde o rio a sua for<;a como acabamos de ver. 

2° Que pelas duas raz5es, que acirna referimos, os depositos terreos serao mais abundantes, 

aonde o declive for menor, e as :iguas mais divididas, e sobre tudo aonde estas duas causas 

se combinarem; e como isto deve acontecer na entrada dos rios nos campos, e no encontro 

das sua aguas com as da mare, segue-se que nestes sitios se fara a maior copia do deposito 

terreo, o que e conforme a observayao. 

3° Que os corpos terreos mais grossos e pesados, movidos pela for<;a decorrente destes rios, 

devem por causa do seu peso rolar sobre o fundo do alveo, e ai depositar-se, logo que pelas 

raz5es sobreditas a forya da corrente do rio se diminuir; portanto primeiro este dep6sito se 

fani sempre no fundo do alveo. Segundo sera em rnaior copia nas primeiras lagoas do alveo 

estabelecido nas planicies. 0 rio Mondego nos da urna prova rnanifesta de tudo isto. 

4° Que os corpos terreos menos pesados, mais tenues e moveis se depositarao pelas 

margens, e planicies cobertas d':igua, e particularrnente naqueles sitios dos campos, aonde 

as :iguas perdendo a maior parte do seu movimento, tornam-se como estagnadas, e aonde as 

aguas do rio encontram a mare. Isto e claro e conforme a observa<;ao. 

• Alveo constante e aquele em que o rio niio transborda nas cheias ordimir:ias, de outra forma niio pode ser 
constante, como abaixo veremos. 
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5° Que por todas estas razoes o alveo de semelhantes rios deve-se entulhar 
quotidianamente, e com particularidade nas ocasioes das cheias ate que se ponha quase a ( ? 
) da superficie do campo, em que esta estabelecido. Neste caso as aguas do rio, recebendo 
qualquer aumento, transbordarao, e correndo vagamente pelos campos furao quebradas, ou 
riachos maiores ou menores conforme a declividade, e ao tesao ou firmeza do terreno. Estas 
quebradas, ou riachos diminuindo a for9a das aguas no alveo do rio na raziio do seu nfunero 
e grandeza, favorecerao o entulhamento do alveo na mesma razao, ate que as aguas niio 

podendo conter-se no antigo alveo, sao obrigadas a fazer outro alveo novo por onde forem 
favorecidas pelas circunstancias mais aptas do terreno. Eis aqui pois a causa fisica e 
necessaria da inconstancia do alveo dos rios correntes por entre planicies, cuja inconstancia 
sera mais ou menos determinada segundo o maior ou menor concurso das causas acima 
referidas, e da sua grandeza. • 

• 0 rio Mondego nos ofurece mn exemplo assaz cmioso. Desde a Vila de Pereira ate a Vila de Montemor o 

Velho M indicios evidentes de que ele tern feito tres alveos: o mais antigo, de que M noticia, e o que existiu 

no sitio aonde chamam o rio velho, que parte da Insoa que chama do Conservador, e se dirige, fuzendo varias 

curvas serpentinas para o Norte, atravessa o campo de Sui para o Norte na distancia de tnna legua vai 

encontrar o monte da Carapinheira, desce encostado a ele ate a ponte da Cal, e daqui parte para a ponte nova 

junto a Monte mor, aonde encontra o Rio Novo (agora Rio Velho ). Desde a ponte da Cal ate ate a ponte nova 

ainda se conserva tnn alveo assaz espa90S<> e fimdo, em que se ajuntam todas as 3guas dos Ribeiros do !ado do 
Norte deste campo, o qual ainda conserva o nome de Rio Velho. Daponte da Cal ate a ponte da Carapinheira 

niio e tao visivel 0 alveo antigo, por estar entulhado, e cortado por varias valas, para enxugar 0 campo da 

ponte do Norte. Desde a ponte da Carapinheira esta o alveo antigo reduzida a campo ate a Insoa do 

Conservador, e cultiva-se atuahnente; porem titulos antigos de terras que confirmavam com o rio quando por 
ali corria, e mna leixa de terras por entre marcos, e fuzendo varias curvas serpentinas desde a dita Insua ate a 

ponte da Carapinheira e tnna prova incontestavel de que o Mondego teve por ali o seu alveo antigamente. 0 

outro alveo e aquele que existiu no sitio chamado hoje a Mondeguinha, ques e dirige pelo meio do campo 

mais para o sui, e vai ate a ponte nova, aonde se encontra com o Rio Velho, o nome o indica, e a tradis:ao e 

titulos antigo o confirmam. 0 terceiro alveo e o chamado agora Rio Velho, que ainda existe, e corre ao sui do 

campo, e vai encontrar com o rio velho antigo na ponte nova 0 2° alveo e o Rio Novo, fuito pelo novo 

encanamento. Da Arsilla ate a Vila de Pereira em menos de mn quarto de leguas ha tres alveos todos ainda 

bern manifestos. 0 Rio Velho de Pereira que esta quase todo reduzido a cultura: o Rio Novo ( antes do 

encanamento ) que se acha entulhado de areias, e ainda inculto; e o Rio Novo atual reito pelo encanamento. 

Do sitio do Laranjal, ou Insua de Lourens:o de Mattos ate Arsilla ha outros 9 alveos ainda bern visiveis, e de 

Coimbra ate o 2° laranjal ha outros 9 alveos bern patentes. Niio :fulo em outros alveos, cujas provas exigem 
averiguay<ies mais miudas, e impertinentes. 

A respeito do prodigioso entulhamentu dos alveos do Mondego, e dos seus campos ha provas incontestaveis. 

No caminho de Arcos entre Montemos e Alfirrelos, no campo de Burralha entre Montemor e Verride, e no 

campo do (?) entre Montemor e Maiorca ha ainda terras salgadas, e vestigios existentes de Marinhas, por onde 

se ve que em outro tempo chegavam ali mares vivas, e agua salgada capaz de dar sal, hoje porem apenas 

chegam a Montemor as grandes mares do veriio. Estes sitios niio chegam a estar 4 leguas distantes de 

Coimbra. Examinando-se a estrutura do monte, em que esta edificada esta cidade, e a do monte oposto, em 

que estiio edificados os conventos de S. Francisco, e de Santa Clara, por entre os quais montes corre o 

Mondego; e quem refletir sobre a forma atual da ponte de Coimbra., e sobre as causas dos seus angulos, ou 

torturas, deve com muita verossimilhanya concluir, que a ponte atual e 5' edificada sobre duas antecedentes, 

designadas estas pontes pelos 3 angulus, ou voltas, ou torturas, que tern. Porquanto em urn construtor, por (?) 
que fosse, se lembraria jamais fuzer mna ponte entremonte e monte com 9 voltas no meio que aumentando 

assim a extensiio da ponte, e a sua espera, pois todos sabern que a linha reta e a mais curta entre dois pontos. 

Portanto deve se concluir que a primeira poryiio direita da ponte do !ado da cidade e edificada entre a parte da 

Segunda ponte firmada sobre a primeira, e que por conseguinte a primeira ponte niio tinha senao aquela 

extensiio. A segunda tortura indica o acrescimento da segunda ponte desde o fim da primeira ate algum ponto 

firme do monte do !ado de ( sic ) ganhar a largura do alveo do rio aumentada pelo entulhamento sobre o qual 

acrescentamento esta tam bern edificada a ponte atual. A 3' tortura que e do 0 da ponte da S. Francisco, de de 

( sic ) o acrescentamento da ponte atual sobre a 2' porquanto o alveo do rio amnentado pelo entulhamento; e 
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&. 14° 

E evidente que as mesmas causas ( &. 13 ) devem ter 1ugares, e obras nos ribeiros, e rios 
menores que desaguarem no alveo comum; os quais ver nelas rnesmas razoes dois sitios de 
entulharnento mais sensive1 nos seus alveos respectivos: o primeiro sitio sera na entrada da 
sua p1an!cie respectiva, e o segundo no sitio do encontro das suas aguas com as aguas do rio 
principalmente na ocasiao das cheias, em que as {tguas do rio em razao da sua maior copia 
:fuzer recuar as dos nbeiros, ou rios menores; e por esta especie de estagi!a\:3o as particulas 
terreas pe1a sua gravidade especifica maior devem depositar-se em tanta maior copia ai 
quanto as cheias dos rios forem maiores, e mais dufiiveis, do que as dos nbeiros, ou riachos. 

lsto e evidente. 

&. 15° 

0 prirneiro sitio do entulhamento dos nbeiros, ou riachos ( &. 14° ) deve ser mais ou menos 
distante das margens do rio ou alveo comum, segundo a maior ou menor declividade dos 
campos, ou plan!cies parciais, por onde correm, e a distancia deste sitio ao mesmo alveo 
comum. Por exemplo, se urn riacho entrando na sua plan!cie, ou campo parcial, por onde 
vai encontrar as aguas do rio, perder-se sensivelmente a sua declividade em sitio uma legua 
distante do rio, neste sitio mesmo se fara o primeiro deposito maior dos corpos acarretados 

niio passaram muitos canos, que niio seja preciso edificar outra 4' ponte sobre a atua~ por estar esta quase 
entulhada. As igrejas antigas dos conventos de Santa Clara junto a ponte, e do Colegio de S. Domingos por 

detras da sua de S. Sofia, das quais apenas se descobrem os cumes hoje em dia, provam evidentemente, que o 

Mondego correu em outro tempo por urn alveo baixo do que o atual pelo menos I 00 pahnos; porque as torres 

destas lgnjas niio deviam ter de altura menos de 60 a 70 pahnos, e como estes edificios se julgavam 

perpetuos, deviarn ser edificados em urn plano de terra tal, que se julgasse inacessivel as cheias maiores, e por 

conseguinte o 2 _7 terreno devia esta mais levantado do que o alveo de Mondego 30 a 40 palmos pelo menos: 

ora como atuahnente niio s6i se acha entulhada a altura deste plano, mas tambem a altura das torres das 
igrejas (sic) se que o alveo atual do Mondego esllimais alto ou levantada pelo menos 100 palmos, do que no 

tempo em que se construiram aqueles edificios. Debaixo do torriio atual da ponte acha-se urn viio abobado, 

sobre que se firma o pavimento do atual alclive plano da ponte, o qual niio e sem contradi~o a parte superior 

do viio do torreiio da outra ponte sobre a qual se edificou a ponte atual; porque alem dos mais sinais ainda 
conserva de urn e outro !ado para aparte da ponte, ou do rio urna pedra furada, e firme na muralha, em que 

encaixavam os cones superiores das portas, com que se fechavarn a ponte, ou a cidade. Ora este ja eslli de tal 

furma entulhado, que apenas pode urn homem de ordinaria estar nele em pe, e por conseguinte desde a 

abObada ate o pavimento atual ja nao e mais que 10 pahnos de alto; o seu terreno ou pavimento nao eslli mais 

alto, do que a superficie d'agua se niio 10 pahnos; porem como este torreiio niio deve Ter menos de 30 pahnos 

de altura desde a ab6boda ate o pavimento, em que foi edificado com a ponte, e como a ponte entiio edificada 

anao devia de Ter menos de 100 pahnos desde o seu plano superior ate a superficie d'agua, atendendo-se as 

cheias, a passagem livre dos barcos com seus mastros, e sobretudo ao entulhamento do Mondego, de que 
haveria ja assaz experiencia, segue-se que o Mondego, desde a epoca da con~o da aponte sobre que esta 

edificada a ponte atual, tern entulhado o oco leito ou alveo pelo menos 110 pahnos, por conseguinte corre 

agro em leito mais levantam outros tantos pahnos. Ora como o declive do Mondego desde Coimbra ate o mar 
pouco mais e de 100 pahnos, segue-se que em outro tempo chegavam as mares a Coimbra Que notavel 

consequencia! Sem duvida evidente, mas a primeira vista, paradoxa, e mesmo absurda porque muito reflete, e 

nl!o conhece a Natureza ou as suas leis. 

Neste viio do antigo torreiio acha-se instituida uma capela com a obriga~o de Missa todos os dias santos de 

guarda cujo ( sic ) atual e o Des. Jose de Magalhaes Castelo Branco; e o instituidor declara nao poder-se 

mudar dali a capela por motivo algum exceto no caso inesperado de niio poder ali celebrar-se missa por 

embara\'0 das cheias. Hoje porem apenas se pode nela celebrar missa no verao, porque de inverno quase 

sempre esta impedida pelas aguas do Mondego. 
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pelas suas aguas. 0 segundo sftio deve ser sem duvida proximo as margens do rio, por se ai 

onde se fuz o encontro das aguas do riacho com as do rio, e por isso ficando elas ai como 
estagnadas, siio depositadas as particulas terreas trazidas por umas e por outras aguas; e por 

conseguinte neste sftio se fura maior dep6sito terreo, do que em outra qualquer parte das 
margens planas do rio; logo a margem do rio neste sitio sera mais entulhada do que em 

outra qualquer parte da mesma margem aonde nlio houverem as mesmas substilncias. 

&. 16° 

Do que vimos ( &. 15° ) segue-se que havendo dois sitios de mais pronto, e progressivo 

entulhamento por depositos terreos entre os riachos e o rio, deve a superficie do sitio 
intermedio aqueles tornar-se necessariamente baixa, e por conseguinte, coberta d'ligua. Esta 

causa combinada com o entulhamento progressivo do alveo do rio ( &. 13° ) da origem aos 
pauis maiores, ou menores segundo o concurso e grandeza acima referidas. Eis que pois as 

causas fisicas, e necessarias da formas:ao dos pauis, que por estas razoes sempre sao 
proximos ao alveo dos rios correntes por entre grandes planicies, e que ai recebem aguas de 
ribeiros, ou riachos. Donde se deve concluir, que o esgotamento dos pauis e naturalmente 

impossfvel, e que so pode ter Iugar quando o rio mudando de alveo, receba as aguas deste 
ou aquele paul em uma distilncia tal, na qual a superficie do rio venha ficar no mesmo 

nivel, ou mais baixa, do que a superficie terrea do pauL 

&. 17° 

Tendo a observayiio mostrado, que 0 terreno dos pauis e 0 mais fertil de todos, OS homens 

desde tempo imemorial fizeram sempre todo o esfors:o para o reduzir a cultura, e por isso 
conseguiram esgotar muitos pauis por urn meio muito obvio. Consiste em fuzer uma vala, a 

que chamam Vala Real, para receber as aguas do ribeiro ou riacho que vern ter ao paul, e 
conduzidas ao !ado deste para desaguar no rio em urn sftio tal, que tenham born escoante. 
Esta vala serve para desviar do paul as aguas vivas, ou correntes do n"beiro. Como por esta 

vala desviam sim as aguas correntes do paul, mas niio podem esgotar as aguas estagnadas, 
fuzem outra vala a que chamam vala de enxugo, ou vala do meio, que atravessa pelo mais 

baixo do paul, e vai desaguar no rio, ou na vala real, aonde possa dar escoante as aguas 
mortas, ou estagnadas; e a esta vala do meio viio ter outras valetas, ou desaguadouros 

parciais confunue a precisiio delas. Assim abe fig. 1 • e o rio que atravessa o campo t u a ( 
sic ): g o p I m e o paul : d e m f e a vala real, que desvia do paul as aguas vivas, que nele 

entravam do riacho d d e as desagua no rio em f: a vala g h i m e a vala de enxugo, que leva 
as aguas mortas do paul para a vala Real em m e podia desaguar no rio junto a vala Real 
quando fosse preciso: p l o h n i siio as valetas ou desaguadouros parciais para a vala de 
enxugo. 

&. 18° 

Este metodo e o mais 6bvio e o melhor sem contradis:iio quando e praticavel para esgotar os 
pauis, e reduzi-Ios a cultura; porem e preciso 1 o que a vala real tenha uma suficiente 
capacidade para conter as aguas do n"beiro ou riacho, e que as sua smargens sejam de tal 

sorte fortificadas com moitas, que possam conter as cheias, que muitas vezes acontecem, 
quando o paul esta afructado. 2° que na vala de enxugo hajam portas para deter as aguas da 
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vala real ou do rio em caso de cheia, ou crescimento de suas aguas, para que estas nao 

retrocedam pela vala de enxugo, e entrem para o paul. 3° que hajam iguahnente portas tanto 
na vala de enxugo como na vala real quando as suas aguas encontrarem as aguas da mare; 

em ambos os casos devem-se fechar as portas logo que repontarem as aguas tanto da cheia, 
como da mare, e abrir-se logo que as aguas da cheia, ou da mare tiverem rebaixado no 

mesmo level das aguas anteriores as portas, ou em geral todas as vezes que as aguas de uma 
e outra banda das portas estiverem no rnesmo level; porque entao sendo as presooes iguais 
as portas se levantam com facilidade e n1io oferecem outra resistencia do que a do seu peso, 
o que nao acontece quando ha diferent;a de live!, porque a pressiio d 'agua mais alta so bre as 

portas embaratyam muito a elevatyao destas por causa do atrito, o qual e tanto maior, quanto 
maior for a diferent;a das alturas das aguas de urn outro !ado das portas. Estas devem ser 

levantadas por duas cordas presas a urn sanilho, como se ve na figura 2•, e o niimero das 
portas deve-se aurnentar quando a largueza das valas assim o exigir. 

&. 19" 

Em Portugal niio usam de ordiruirio seniio dos meios referidos ( &. 17 e 18 ) para esgotar os 

pauis, e reduzf-los a cultura: em algumas partes porem ha nisso mesmo grande desmazelo. 
Nao falo de outros pauis, que podendo ser esgotados e cultivados pelo metodo referido ( &. 

17 e 18 ) deixam de o ser por embarayos ate agora quase inurneraveis; porque sendo mister 
para isso alongar mais as valas, tanto real como de enxugo, e para esse fim atravessar com 

elas terrenos de vazios proprietarios, niio se pode isto conseguir pela oposityao, que se acha 
nos ditos proprietarios, que olhando mais para os seus interesses pr6prios, do que para os 

comuns, e mesmo por urn certo egofsrno caprichoso n1io consentem na abertura das ditas 
valas: e ainda que a nossa legislayao favoreya a adjidicayao e compensayao de seme lhantes 

terrenos necessarios para o dito fun, contudo os meios ordinarios e usados para isso 
permitem delongas tantas, e tantos subterfilgios, que de ordinario torna-se de nenhum efeito 
toda e qualquer tentativa para esse fim. Acresce a isto a pouca providencia, e economia de 
quase todos os senhorios territoriais, que encarando mais os interesses presentes, do que os 

futuros, e de seus sucessores, fogem a despesa de novas valas; e antes n1io querem os 
interesses por elas provenientes, do que manda-las abrir, e se contentam com os m6dicos ou 

nenhuns interesses, que atualrnente recebem com gravfssimo prejufzo seu, e do publico, 
privado deste importante ramo de Agricultura. Temos muitos exemplos de semelhantes 

pauis em Portugal, tais como o paul de Anobra, o de Arzilla, o de Cermozelhe, o de Viula 
Nova d' Aryos, e parte do paul do Lourit;al, como tambem o paul da Madriz, todos ao !ado 

do Sul do Mondego, afora o da P6voa, o das Mians, ode Monternor o Velho, ode Soja, e 
outros do !ado do Norte. A maior parte destes pauis foi ja cultivada, e hoje apenas se 
cultivam minguadas poryoes de alguns. 

&. 20" 

Apesar do metodo das valas ( &. 17 e 18 ) eficaz em outro tempo para muitos pauis em 
Portugal, observa-se hoje em dia que eles sensivelrnente se vao tomando rnenos cultivaveis, 
e que alguns se acharn presentemente quase incultos. Qual sera pois a causa deste 

fenomeno? Se refletirmos no que dissemos acirna ( &. 13, 14 e 15 ) veremos que assim 
deve acontecer pela raziio de se entulhar continuamente o alveo de semelhantes rios, e dos 

seu ribeiros ou riachos; e como pela vala real em grande parte, ou totalrnente se desviam 

287 



dos pauis as aguas dos nbeiros, ou riachos, segue-se ( &. 19, n° 5 e 4) que os alveos dos 

nbeiros, e rios serao rnais entulhados e levantados nos tempos das cheias, de que o fundo 
dos pauis ( sic ) maior desproporc;:ao, do que se aguas dos ribeiros e riachos corressem 

dese~adamente, e em direitura para os pauis na ocasiiio das cheias: porque os corpos 
terreos acarretados pelas cheias seriam em tal caso depositados nos pauis, e Ievantariam o 

seu fundo em muito maior proporc;:oes, do que sendo desviadas dos mesmos pauis pela V ala 
Real. Eis aqui pois a causa evidente porque os nossos pauis sao hoje muito menos 

cultivados, do que em outro tempo em grandissimo prejuizo da nossa Agricultura; sendo 
certissimo, que rnais produz urna geira de terra de paul, do que se de outra qualquer terra 

por boa que seja. E como em Portugal niio usam ordinariamente se niio do metodo das va1as 
( &. 17 ° ) para esgotar os pauis, segue-se que o prejuizo da nossa Agricultura sera cada 

vez maior seniio houver algum outro meio de os esgotar constantemente ou por valas, ou 
por algum outro metodo combinado, o que fura o objeto da 2" parte desta Memoria. 

Parte 2" 

Dos meios de esgotar, diminuir ou terrear os pauis 

&. 21° 

Quando o fundo do paul se achar a live! da superfc;:ie do rio em qualquer sitio do seu curso, 

e claro, que se podera esgotar o dito paul fazendo-se duas valas, urna real, e outra de 
enxugo, assim como dissemos ( &. 17 ) que venharn desaguar naquele sitio do rio. Este 

metodo sera sempre preferivel, quando lhe niio obtem as causas referidas ( &. 19 ) que 
nunca seriio superadas, se niio autorizando-se algum Magistrado, que tenha urna particular 

Inspec;:iio sobre este interessante ramo da Agricultura, para que possa surnariamente 
adjudicar, e compensar a custa de quem deva ser, os terrenos necessarios, para por eles 

passar as valas referidas ate desaguar no rio no sftio acima dito. Estabelecida esta 
autoridade pelo soberano nas comarcas, poder-se-a esgotar, e cultivar a maior parte deles, 

tendo-se de resto atenc;:iio ao que dissemos ( &. 18 ). 

&. 22° 

Se as mares chegarem ao sitio do rio, que se achar a live! do fundo do paul, podera este 
ainda ser esgotado, praticando-se niio somente portas para deter as aguas da mare, mas 

tambem abrindo-se valas maiores, e capazes de conter as aguas vivas do nbeiro ou riacho 
de tal sorte, que nao transbordem por todo o tempo do crescimento da mare. As portas se 

abririio na nascente logo que as aguas de urn e outro lado das portas estiverem a live! pela 
raziio referida ( &. 18 ) e para que as valas desaguem na nascente. 

&. 23° 

Quando porem o fundo do paul se achar rnais baixo do que a superficie do rio por todo o 
seu curso ate mesmo na baixa mare, naos e podera ele esgotar pelo metodo das valas ( &. 

21 e 22 ), por ser evidente, que por este metodo niio se podera dar escoante as aguas. Neste 
caso porem devemos recorrer aos meios seguintes niio usuais em Portugal. 
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&.24° 

Se a diferen,.:a horizontal das alturas do paul, e do rio nlio for grande, devem-se abrir as 

valas referidas ( &. 17 ) para esgotar as liguas do paul, quanto for possivel, e se o resto da 

agua morta, que ficar, nao forem demasiada copia, podem nos acaba-la de esgotar pelo 

metodo dos tabuleiros, o qual consiste em frear na vala morta ou de enxugo urn marachiio 
de terra c c figura B. mais alto 2 ou 3 palmos, do que a flor d'agua, e feito em sitio tal, que 

a agua lant;:ada para diante do marachiio, nlio possa retroceder para o paul: metem-se 2 pes 

direitos d e, g f, mas bordas d, e g da vala a b, urna defronte da outra, e nas suas 

extremidades a, e f firma-se urna travessa e f com urn gancho no meio n o, ao qual se 

prende a corda t u, que em u se divide em duas u p, e u q presas em p, e q no eixo p q do 

tabuleiro da tabua m l i h de 9 ou 10 palmos de cumprido, e de 5 de largo, 0 qual tabuleiro e 

dividido em duas partes iguais pelo eixo p q, e tern urn bordo ou resalto de 4 ou 5 dedos nas 

margens l m, m h, e h i para conter a agua recebida. Suspende-se o tabuleiro m h i 1 pela 

corda t uno gancho no de maneira, que fique mais alto do que a superficie d'agua 2 ou 3 

palmos. Entao dois homens urn na margem d, e outro na margem que da vala pegam urn 

com a mlio direita na extremidade do eixo pq, e com a esquerda na extremidade r da 

travessa r s distante 3 palmos do eixo p q, e outro homem com a mlio esquerda na 
extremidade q do eixo qp, depois disto mergulham a por,.:ao e 1 i n do tabuleiro, e 

levantando a agua que nele podem apanhar a despejam para alem do marachao cc, isto e 

para a aparte da vala b, para dai escoar para o rio por nao poder retroceder para o paul, que 

fica do !ado a da vala Por este modo se esgotam com facilidade 2 ate 3 palmos de altura 

d'agua no paul, o que basta de ordirul.rio para enxugar semelhantes pauis, e cultivarem-se. 

0 niimero de tabuleiros pode-se aurnentar segundo a copia d'ligua, e a brevidade com que 

se deve enxugar o paul. 

&. 25° 

Mas para que este metodo tenha Iugar, assim como os seguintes, e mister circundar o paul 

com duas valas tais que recebam as liguas correntes dos vales dos montes em tomo do paul, 

e que as lancem no rio sem que encontrem as liguas mortas, ou estagnadas do paul. A vala 

~ pode servir ao mesmo tempo por urna destas valas. Assim no rio a b vao desaguar todas 

as liguas, que vao ter ao paul e n p r figura 4": urnas liguas pela vala real c d b, e outras pela 

vala do 1ado oposto h i l m, a que chamam vala do monte, e finalmente as outras liguas 

mortas pela vala de enxugo e q q d, a qual vao ter as valetas, ou desaguadouros parciais no, 

p f, e r g. E manifesto, que o fim destas valas e que o paul nao receba liguas algumas 

correntes, e que s6 tenha as aguas ali depositadas pelas cheias e chuvas, e para que estas 

agua surna vez esgotadas ( quanto for possivel ) pela vala de enxugo e g d, e pelo metodo 

dos tabuleiros ( &. 24 ) nao possa o paul depois de enxuto, ou esgotado receber agua de 

parte a!guma; alias seria incomodado, e ate inutil este metodo. 

&. 26° 

Em Iugar de tabuleiros movidos por homens podemos usar de roda tabuleirada figura 5" 

tocada por bois: a b c e urna roda forrnada por urn canal circular de 2 palmos de altura de 

cada lado, e outros 2 de largura, lapado da parte intema, e aberto do !ado extemo, e cheio 

de divisoes postas na direyao dos raios da roda, que dividem o cana circular em outras 
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tantas cavidades separadas. Esta roda esta mergulhada verticalmente com a poryao c e u na 

valeta t t u, que encaminha a agua da vala de enxugo 1 k x, e e sustentada a roda pelo eixo 
horizontal d f, apoiado em d e f, este eixo junto a f tern urn carrete g h, que e tocado pela 

roda dentada g h 1 i, que esti posta horizontalmente no eixo vertical f g, o qual o qual eixo 
em s tern a perna s r; sendo em r onde anda o boi para tocar a maquina. Os eixos d f, e f g 

acharn-se apoiados emf no dormente, ou viga de pau n f o, firmada em n e o nas co lunas de 
pedra m n, eo p. A parte da roda mergulhada n'agua anda por dentro de uma poryao de 
canal circular u u de comprirnento de 5 ate 6 palmos firme na valeta t u no sitio u; de 
maneira que movendo-se a roda na direyao de c u a Ievanta a 3.gua, que se acha nas 

eavidades circulares ate a altura a, e a lanya em a para a valeta u x, para dali escoar para o 
rio pela vala de enxugo y k x, a qual agua nao pode retroceder para o paul por estar a vala 

de enxugo tapada em y com o marachao y. E claro pois que o boi posto em x, e filzendo 

mover a roda dentada g h I i e esta tocando o carrete em h fura mover aroda vertical 

mergulhada n'agua abc e, a qual continuamente lanyara agua em a para a valeta u x. E 
:tacil calcular a copia d'agua, que esta roda pode lanyar em cada urn giro; porque sendo o 

seu difunetro de 14 palmos, sera a circunferencia de canal circular de 44 palmos, que sendo 
dividido de 2 em 2 palmos por urn plano de tabua, que charno tabuleiro, tera 22 tabuleiros, 
ou cubos, que lanyando cada urn Yz almude, ou urn cilntaro d'agua, lanyara aroda em cada 
giro 11 almudes d'agua. Tambem e :tacil de ver que esta roda pode ser tocada por agua em 

Iugar de bois todas as vezes que as 3.gnas correntes da Vala Real sejam capazes de tocar 
uma roda de penoras, e que as 3.gnas mortas do paul se possam encaminhar por uma valeta 

feita de prop6sito ate proximamente a margem, ou moita da Vala Real; neste caso aroda de 
pernas movida pelas 3.gnas da V ala Real pode tocar a roda tabuleirada, que Ievantara as 

3.gnas do paul conduzidas pela valeta acima dita, e as despejara para a outra valeta mais 

alta, que as conduza para a Vala Real. 

&. 27° 

As bombas podem muito bern ter Iugar para enxugar os pauis, que se nao podem esgotar 

por valas b t a figura 6" e a vala de enxugo, que se vai encontrar em a com a Vala Real a a. 
Depois de esgotada por ela toda a agua, que for possivel, tapa-se em c com urn marachao c 

c para que a agua niio retroceda de a para b: abre-se com t uma valeta, que dirija a agua 
morta do paul para o reservat6rio s p q r; neste reservat6rio colocam-se 2, 3, ate 6 bombas 

yi, yi, yi, que tenharn os seus respectivos embolos iz,iz,iz presos no eixo de ferro m 
zzzzzzn, presos, digo, nos sitios zzzzzz do dito eixo por urn anel m6vel; o eixo deve ter as 

torturas, que representa a figura, de maneira que as pontas z z distem da linha reta, que 
passaria pe1o centro do eixo de m para n urn palmo e rneio, ate 1 palmos, para que de aos 

embolos urn movimento de 3 ou 4 palmos, como e fiicil de conceber: o dito eixo esta 
apoiado em men nas colunas m I, en o; e tern urn carrete emu. E manifesto que estas 

bombas podem ser tocadas pela roda nada de pernas d d d movida pelas 3.gnas correntes da 
Vala Real a a; ou tambem por uma forya viva, como por urn boi aplicado a uma roda 

dentada horizontal, que toque o carrete em u, como vimos na roda dentada h i I g da figura 

s•. A roda de pernas d d d figura 6" movida pelas 3.gnas da V ala Real a a toea as bombas em 

virtude da roda dentada x x posta no eixo f g, que toea o carrete x u do eixo, que move os 

embolos das bombas. Porem a roda de pernas s6 pode ter Iugar, quando ha 3.gnas correntes 
na V ala Real, e qnando ha declivio suficiente, o que em muitos pauis nao acontece. 
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&28° 

A bombas funiculares nao tern para isto as vantagens que seu autor !he quis atribuir; sao 

pouco eficazes: as bombas espirais sao as de maior vantagem, quando a altura d'3gua, que 
se nao pode esgotar por valas, niio excede de 4 a 5 palmos, o que de ordinario acontece: a a 

a b b b figura 7" representa uma pirfunide conica truncada inversa verticalmente vista; a a aa 
e o cfrculo do seu vertice = ab, ab, ab sao umas espiras c6ncavas pela parte de cima, que 

unidas a superficie interna da pirfunide, sobem espiralmente do vertice para a base, e 
terminam na margem externa da borda ressaltada, que a pirfunide tern na base. Esta 

pirfunide com as suas espirais situadas interiormente deve-se conceber metida em outra 

pirfunide c6nica trancada inversa, fume ou imovel: de sorte que devem-se imaginar 2 
pirfunides c6nicas truncadas inversas, uma intema, ou inscrita com as espirais referidas, e 
outra externa ou circunscrita; a interna e move! dentro da extema imovel: a externa com 

urna borda ressaltada na base, e c6ncava, bern capaz de receber toda a iigua, que subir pelas 
espirais da intema, e se entornar pela borda da base da pirfunide intema ou inscrita. 

&. 29° 

Isto sim bern concebido, f~a-se o marachao D D figura 8" na vala de enxugo R B, depois 

que por ela se niio poder mais esgotar o paul: para a parte do paul em S abra-se a valeta Sp, 
que dirija a iigua do paul para p. e ai se fume a pirfunide c6nica truncada inversa 

cfrcunscrita ou externa com a pirfunide inscrita move! como vimos ( &. 28° figura 7" ): p m 
o e urn eixo vertical, no qual estii fume a pirfunide inscrita pelos diam.etros bh, nn, este eixo 

com a pirfunide inscrita move-se em p sobre o centro de urn diam.etro do circulo do vertice 
da pirfunide truncada circunscrita, e em o move-se no dormente ou viga c o a fume em c e a 

nas co lunas cd, ab, e tern o mesrno eixo urn carrete q q, o qual carrete e tocado pela roda 
dentada rr qq, a qual estii fume no eixo o u rnovido em o sobre a viga c o a,e em u sobre a 

viga z u o firme sobre as co lunas z z, o o, este eixo tern ems o carrete s s tocado pela roda 
dentada s t, a qual esta fume no eixo vertical u x e, que tern em x a almanjarra x o por onde 

esta miiquina e tocada por urn boi, o qual, tocando a miiquina de modo que fuya valer a 
pirfunide c6nica truncada inversa inscrita para a parte da cavidade das espiras, e sair em i 

para a valeta i k, donde correrii para vala Real a b c. Eis aqui pois o que chamo bomba 
espiral, miiquina assaz mil, e quase sempre apliciivel para o esgotarnento dos pauis, quando 

hii so 3 ou 4 palmos d'iigua, que se nao pode esgotar por valas. 

&. 30° 

Os meios referidos ate aqui ( &. 17-29) servem na verdade para esgotar os pauis, e reduzi
los a cultura com maior ou menor dispendio; porem como pelas causas naturais referidas ( 

&. 20 ) os pauis devem-se atirar de cada vez de mais dificil esgotarnento, e manifesto que a 
sua cultura se tornarii a propor91io mais dificultosa e dispendiosa, se nao houver algurn 
meio de os diminuir, quero dizer, entulhando-os, ou levantando o seu terreno. Certamente 

levantar o terreno de urn paul, e p6-lo a live! da superficie d'iigua do rio, em que vai 
desaguar, parece urna empresa da ultima dificuldade, e que o mais poderoso bra9o 
dificilmente poderia conseguir, pois em fim parece tentar-se urna !uta contra as leis do 
Criador. Contudo os recursos da Natureza sao imensos, e o observador, que miudamente 
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espreita as suas leis imperiosas, mas nem sempre patentes a primeira vista, acha de 
ordiruirio meios de conseguir muitos fins uteis, sabendo faze-las obrar em seu proveito. 

Dos meios de terrear, ou levantar o terreno dos pauis 

&. 31° 

Na verdade ninguem duvidar, que as leis fisicas seriio sempre da mesma forma em 
circunst:ancias iguais, por conseguinte as observayoes que tenho feito nas margens do 
Mondego devem me guiar a respeito de todos os rios, e campos ami!ogos. Portanto 
observando eu, que as causas do entulhamento do alveo deste rio, e por conseguinte da 
inconstancia necessaria do seu alveo, como tambem que as causas da fo~o dos pauis 
que existem aos seus !ados, e finalmente que as causas do aumento progressive dos 
mesmos pauis erarn todas conforme as que acima referi ( & 19-29 ); devo sem duvida 
concluir, que as mesmas causas hlio de obrar em todos os rios, e pauis amilogos, e que 
somente podera haver difere~a em graduaylio. Ora refletindo eu no modo porque se 
formararn os pauis dos campos do Mondego refletindo nos seus ribeiros, e riachos, e nos 
depositos terreos de uns e outros, que em geral fazem-se, como disse, ( &. 19-20) vim no 
conhecimento de urn mais assaz, fiicil e eficaz de terrear os pauis, isto e, de os entulhar, e 
levantar o seu terreno. Consiste o referido meio em fazer varias portas em diversos sitios da 
margem da vala real, pelas quais passam todas as ilguas da vala correr para o paul, o que 
sempre sera possivel, porque o fundo do alveo desta vala costuma em uma grande extensao 
dela ser sempre mais alto, do que o paul fazer tambem outras tantas portas na Vala Real 
para tapar as suas ilguas, e obriga-Ias a correr pelas portas da margem para o paul, quando 
for preciso. Por exemplo na Vala Real do paul c de fb figura 9" fayam-se as portas laterais 
ii, hh, gg na margem do !ado do paul I m n o o, e as portas d d, ee, ff, opostas a corrente 
d'agua dec para b; de maneira que aberta a porta ii, e tapada a porta dd, as aguas deixem de 
correr pela vala, e corram pela porta ii para o paul! m n o o, e fechada a porta ii, e aberta a 
outra d d, deixem as 3guas de correr para o paul, e corram pela vala real para o rio a b; o 
mesmo se deve entender das portas hh, ee, gg, ff. 

&. 32" 

E certo que os enxurros, e geralmente todos os corpos terreos acarretados pelas ilguas da 
vala real nas ocasioes das cheias, sendo encaminhadas diretamente para o paul pela porta ii, 
depositar-se-iio no fundo do mesmo paul, logo que as 3guas da Vala Real perderem a sua 
velocidade pelo seu encontro com as 3guas do paul" e por conseguinte levantar-se-a o 
terreno do dito paul na raziio da quantidade do dito dep6sito; e como o refurido dep6sito 
deve-se fazer fazerem maior c6pia n aparte do paul mais proxima a aporta ii no Iugar do 
encontro das ilguas, como e evidente; por isso depois de levantado o terreno do paul 
suficientemente neste sitio; tapar-se-a a porta ii, e abrir-se-a a porta dd para terrear o paul 
mais adiante fechar-se-a a porta ee, e abrir-se-a a porta hh nas ocasioes das cheias seguintes 

• Porque nlio estamos no caso do &. 16; porquanto ali supi'ie-se o paul formado pelos riachos, e rios correndo 
naturalmente a discri~o pelos alveos, que se formam nos campos, e sem tnn leito constante, e aqui supomos 
os riachos dirigidos por wn alveo constante, ou vala Real formada com altas e seguras moitas, e por isso 
conservando as suas aguas com pouca diferen\'3 a mesma for\'3 desde que entram no seu campo respectivo ate 
o paul, conduzem para aqui todos os corpos terreos, que se nlio depositarlio ate a sua entrada nos campos. 
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para que as aguas corram para o paul por esse sftio, e se levante o seu terreno :fronteiro a 
porta hh. Conseguindo-se o mesmo beneficio ( ? ), fecha-se a porta h h, e abre-se a porta ee, 
e pratica-se o mesmo que antecedentemente com as portas ff, e gg, ate entulhar-se parte do 
paul fronteira a porta gg. Finalmente conseguindo levantar o terreno do paul deste !ado, 
continuando-se para isso na mesma manobra; encaminham as a.,ouas da vala real c b para a 
vala do !ado oposto p q r, o que sempre e possivel, e nela deve-se praticar o mesmo, que se 
tenha praticado na vala rela c b; e esta altemativa deve sempre alteando o terreno do paul. 
Por este metodo conseguem-se vantagens incalculaveis, como sao 

I • Dirigir a nossa vontade todos os enxurros e corpos terreos trazidos pelas cheias do 
nlJeiro, ou riacho para o paul para nele se depositarem, aonde for mais conveniente, ou 
precJSO. 

2• Levantar o terreno do paul na razao dos dep6sitos das cheias, que sao imensas. 

3• Conservar a vala Real desentulhada, e evitar-se por isso o grande dispendio de 
desentulhli-la, e abri-la repetidas vezes; porque dirigindo-se as aguas sujas, e de enxurro 
para o paul, e ni!o deixando correr pela vala se ni!o as aguas claras, e evidente que nao e 
ocasilio de se entulhar a dita vala. 

4• Conseguir, passados anos, esgotar os pauis por meio das valas somente, o que e de suma 
van tag em. 

s• Evitam-se as quebradas, que sao frequentissimas na vala Real, causadas pelas cheias; 
porque tendo as 3guas saida pelas portas para OS pauis, nao tern Iugar de fazer as quebradas 
tao :frequentes, e prejudiciais; estas vantagens equivalem o quadruplo do dispendio das 

portas. 

6• Naos e embaraya a naveg~o, antes e facilita nos nlJeiros ou rios laterais, porque na 
ocasilio de cheias navega-se pela 3guas do paul, e entra-se para a vala Real pelas portas 
laterais, que se acham entao abertas; e por este modo evita-se levar os barcos contra a forya 
da corrente das cheias na vala, que e urn grande obstaculo a navegayao. E quando porem 
nao hli cheias, e as aguas correm claras, tapam-se as portas laterais ( porque entao nao e 
mister que as 3guas corram para ao paul, e abrem-se as portas das valas, por onde navegam 
OS barcoS nas aguas juntas). 

7• As mesmas portas podem servir em muitos sitios para fazerem a presa das 3guas no 
verao para a rega dos campos vizinhos, evitando-se assim os marachoes de terra, que fazem 
para represar as 3guas para a regra, que nao sendo nunca bern desfeitos de inverno, causam 
frequentes quebradas, entulham as valas, e embarayam a navegayao. 

s• Conseguindo-se por este meio o esgotamento, e diminuiyiio dos pauis, consegue-se 
igualmente a diminuiyiio d acusa das febres interrnitentes, e remitentes, como confessam 
maior parte dos medicos, 0 que nao e pequena vantagem para a saude humana. 

&. 33° 
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Tambem ba outro meio de levantar o terreno dos pauis entre nos ja usados, que nao e para 

desprezar; o qual consiste em dividir o terreno do paul em pequenos, estreitos tabuleiros de 

terra, e entre uns e outros abrir valetas, ou barrocas, e com a terra tirada das barrocas, ou 

valetas levantar o terreno intermedio. Tenho pois exposto as minhas reflexoes sobre esta 
materia, feliz me julgarei se elas puderem servir de alguma utilidade a minha Patria 

comum, a cuja utilidade me dedico. 0 Estado perde, e padece incalculavelmente todos os 

anos em nao dar as providencias necessarias para enxugar, e reduzir os pauis a cultura, 

deixando este cuidado aos Senhorios, que de ordinario deixam tudo em desmazelo, como 

vimos ( &. 19 ). Da minha parte tenho cumprido o meu dever, como born cidadao e born 

patriota em manifestar os meus sentimentos, e em expor os meios que me aprecem mais 
adequados para que se possa conseguir este beneficio nacional; esperando que o Nosso 

Soberano, Nosso Pai Benefico haja de tomar isto na Sua Alta Conside~ao Nomeando urn 

Magistrado para cada urn dos rios que tenham campos ou pauis, que tome este ramo da 

Agricultura debaixo da sua imediata Inspeyiio, com autoridade de adjudicar, e com pensar 

os terrenos precisos para abertura das valas; mandar fazer portas e maquinas, aonde forem 

precisas por pessoas inteligentes: tudo a cnsta dos senhorios e dos colonos, que tiverem 

terras nos sitios dos pauis, e vantagem do publico, praticando-se o que vou a dizer no &. 

seguinte. 

&. 34° 

Os pauis ou pertencem a certos proprietanos, que pagam aos senhorios diretos o 5° ou 4° da 

sua produ9iio; ou pertencem a empiteutas; ou sao proprios dos territorios. Indagada a 

natureza da obra precisa para o esgotarnento, e cultura do paul, e oryado o seu importe; 

deve-se no 1 o caso exigir do senhorio a sua quota parte na raziio do redito, que perceber; 

depois dito exigir Ill 0 do oryamento de quem vai receber o Ill 0 dos frutos daquele terreno, 

e o resto dividir-se pelo ntimero das aguiihadas dos colonos, ou proprietarios Uteis, que ali 
possuirem terras; e feita esta finta proporcionada, suave e uti! para todos, o Magistrado 

mandara p6r em execu9iio a obra necessaria. Por exemplo, suponhamos, que a obra foi 

oryada em 600$000 r., que o Senhoria percebe o Y, dos frutos do paul, e que o paul tern 600 

agui!hadas de terra; e sera a quota parte do senhorio 600.000/3, isto e 200,000 r., a quota a 

parte de quem recebe o dizimo sera 400.000/10, isto e 40.000 r., eo resto, que sao 360.000, 

dividir-se-a pelas 600 aguilhadas de terra, que tern o paul, e por conseguinte pertencerao 

600 r., a cada uma aguilhada; e por isso os colonos pagarao a proporyao do ntimero de 

aguilhadas, que tiverem no paul 

&. 35° 

No segundo caso ( &. 34) suponhamos, que o foro e de 30.000 r.: sendo neste caso 30.000, 

600.000, a 20 r. dividir-se-a 30.000 por 20, e a quota parte de quem recebe o foro de 30.000 
r. sera 1500r., que subtraidos de 600.000 restam 598.500; a quota parte de quem receber o 

dizimo sera 598.500110, quero dizer 59,850 r., que subtraidos de 598.500 restam 538.650, a 

qual quantia deve pertencer ao proprietario. No 3° caso ( &. 24°) deve pertencer a quem 

receber o dizimo 60.000 r., e o resto ja sao 540.000 ao Senhorio. Os dois uhimos casos 

entre nos sao raros. 

&. 36° 
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Finalmente se os Senhorios nao se atreverem ou nao quiserem empreender as obras 
necessarias para o esgotamento, e cu1tura dos seus pauis deverao ser compelidos admitir de 
si o dominio senhorial a favor de quem se obrigasse a cultiva-1os com algum m6dico 
reconhecimento, ou em fim sejam obrigados a vende-1os para se cuhivarem, pois desta 
forma se tornariam os pauis uteis, a quem os comprasse, e ao publico, e sendo incultos sao 
prejudiciais ao publico, e inuteis a seus donos. 

Documento N. • 5 - Parecer sobre o metodo de desinfectar as cartas vindas de paises 

estrangeiros. Loc.: Instituto Hist6rico e Geografico Brasileiro L. 192 Doc. 72. 

Senhor, 

Por Aviso de 19 de setembro de 1811 expedido pela Secretaria de Estado dos Neg6cios da 
Guerra e da Marinha, mandou V. A. R. remeter a Academia Real das Ciencias a info~ao 
inclusa, e mais papeis anexos, que a Junta de Saiide PUblica rez subir a sua Real Presenya, 
sobre o metodo de desinfectar as cartas vindas de paises estrangeiros contagiados ou 
suspeitos de peste, ou de febre amarela, para que a Academia desse o seu voto sobre o 
rnetodo que se devera seguir a este respeito. 

Em consequencia nomeou a Academia uma Comissao de tres dos seus s6cios para 
examinarem com madureza, e tempo necessario, a materia, e apresentarem depois o seu 
voto, o qual tern a honra os comissarios existentes, por ter morrido o terceiro Luiz de 
Siqueira Oliva sem poder assinar, de o levar agora a Presenya de V. A. R. 

A Comissao nomeada de tres s6cios niio julga necessario fuzer uma dissertayiio miuda e 
cientifica, para expender e corroborar o seu voto, mas pode assegurar a S. A R. que e1e e o 
resultado de maduros e largos exames fimdados em principios e experiencias. 

Dois sao os pontos sobre que devemos dar o nosso voto: 1 o se e necessario abrir as cartas e 
passa-las por vinagre para se desinfectarem. 2° Se se podem desinfectarem sem ser abertas 
por meio de alguma fumigayao anticontagiosa, e qual ela deva ser. 

Sobre o primeiro ponto dissemos, que nao negamos a utilidade da antiga pratica dos 
Lazaretos, que se serviam de vinagre como desinfectante das cartas; e com efeito Morveau 
aprova o vinagre nesse caso. Mas tendo a quimica moderna descoberto hoje em dia acidos 
mais poderosos e ativos, nao hli motivo para se usar exclusivamente do vinagre, nem a 
pratica antiga dos Lazaretos pode provar contra os outros agentes novos, porque entao nao 
eram conhecidas as suas virtudes. Demais, se a experiencia fuz a favor do vinagre, para a 
peste levantina, nao o faz para a febre amarela, em que niio hli experiencia alguma a seu 
favor. Alem disto o vinagre por onde se passado as cartas tern o inconveniente de que vai 
progressivarnente perdendo a sua virtude, reduzindo-se a uma flegma inativa e sem 
prestimo. 

Tudo o que se tira com certeza quimica dos antigos contra os contagios, e que em todos e1es 
se usavam ou se produziam acidos vegetais ou minerais, e ainda o rnetodo ordinario de 
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fazer grandes fogueiras, nao podia ser util, se nao porque formava uma grande porviio de 
acido carbOnico, que tendo urn born anti-septico se espalhava pela atmosfera. 0 mesmos e 
collie do antigo uso de queimar o enxofre, de que ja se faz menvoo no livro de Job, e em 
outros autores gregos e romanos. 

Havendo pois acidos mais poderosos que o vinagre que penetram em fumiga9oes as cartas 
sem que estas se abram, bastando somente golpeados devidamente para maior seguranva, 
niio ba motivo algum para as abrirmos, e molba-las em vinagre. Julgamos pis que nao e 
preciso, nem conveniente tal rnetodo, nem ele se pratica em Malta, nem em Leome, onde as 
cartas niio se abrem, niio se golpeiaru, nem se passam pelo vinagre, e s6 siio perfumadas em 
caixa fumigatoria. Em Marselha, modernamente tambem niio se abrem as cartas, mas so se 

expurgam pela fumigaviio do gas oximuriatico. 

Passando ao 2° ponto, se se podem desinfectar sem ser abertas por rneio de alguma 
fumigaviio anti-contagiosa, e qual ela deva ser, ja fica em parte respondido; mas 
acrescentaremos o seguinte. Por observavoes, e experiencias incontestaveis sabemos que os 
gases sulfuroso, muriatico, e oximuriatico atravessam as cartas fechadas, e alteram mais ou 
menos as letras, quando as cartas siio expostas por algum tempo em aparellio proprio aos 
eus vapores. Ora se isso sucede com cartas fechadas, de certo efeito produziriio gases 
quando estas forem golpeados, como para maior seguranva propusemos. Qualquer pois que 
seja o gas dentre estes, de que se lance miio, como todos siio desinfectantes e penetrantes, 
fica claro, que qualquer deles e proprio para o nosso fim, sem ser preciso romper o sigilo 
das cartas, nem molliar papel. Demais, sendo a carta pedavos de papel escritos com tinta 
composta de principios astringentes vegetais, acido sulfUrico, e de oxido de ferro, todos 
antisepticos e 0 papel constando de libra lenhosa ja perfeitamente branqueada, isto e, 
oxigenada; parece por isso que as cartas niio siio suscetiveis de conservar em vigor os 
miasmas putridos contagiosos, e caso os conservem, menor deve ser o nfunero destas 
particulas, e a sna forva; a qual entao pode ser destruida por qualquer gas acido. Daqui vern 
talvez o niio haver fato decisivo e contestado, de se ter propagado a pele do levante, ou 
febre amarela por meio de cartas. 

Porem entre os gazes antisepticos o mais poderoso ate agora conhecido e o gas 
oximuriatico, por ser o mais comburente, e alem disto o mais expansivo e e!astico, podendo 
em brevissimo tempo encher grandissimos espavos, sobretudo quando obra seco e 
concentrado: seja, os miasmas da peste e da rebre amarela especificamente diferentes, ou 
como e mais provavel, modifica.vOes de uma rnesrna substancia, e hoje conhecido que estes 
miasmas pestilenciais siio de origem animal, produtos talvez de ferrnentavi'ies mais ou 
rnenos puttidas. Como todas estas substancias siio combustiveis, devem ser des<..ruidas pelo 
gas oximuiriatico. 0 mesmo comprova a pratica, que para se evitar a difusiio de qualquer 
molestia contagiosa manda queimar todas as coisas, e rnaterias infectadas. Se o vinagre que 
e urn acido fraco e pouco ativo em comparaviio deste gas, desinfecta as rnaterias 
contagiadas que por ele se passan1; como niio sera desinfectante o gas oximuriatico, que e 
sobre maneira ativo e comburente, e que destroi radicalmente os sabores, as cores, e os 
cheiros mais infectos e virulentos? Como niio sera ele capaz de desinfectar as cartas, se 
tanta virtude tern contra as febres podres e malignas, contra as Epizootias, contra as 
desinterias malignas, e ate destruindo as qualidades da cicuta e do opio? Que este gas se urn 
grande remedio para a febre amarela, conta das experiencias feitas por Laborde em 
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Philadelphia, e pelos medicos espanh6is. E verdade que niio M experiencia direta sobre a 

peste do Levante, mas o Dr. Mac Gregor no Egito usos com proveito dos vapores do gas 
muriatico contra a peste: ora se o acido muriatico simples foi tao proveitoso, como o niio 

sera o gas oximuriatico tao energico e antiseptico? Como resistiriio os miasmas da peste, 
que talvez obrem sobre a economia animal como os fermente, a ayao comburente, e depois 

neutralizante deste poderoso gas? Por isso, o celebre Klaproth no seu novo Dicionfui.o de 
Quimica afirma que 0 acido oximuiriatico e 0 mais poderoso meio para 0 contagio da peste, 

e outras quaisquer molestias contagiosas. Alem disso, se conforme as experiencias de 
Bomar'wi e outros, basta para destmir os miasmas da peste, e:;.:por as materias infectas a 
corrente do ar atmosferico por algum tempo, de certo a exposi9iio e contato do gas 
oximuriatico que obra instantaneamente com suma energia, devera ser muito mais 
conveniente. 

Fica pois patente que temos exposto, que o gas oximuriatico e o mais poderoso 

desinfectante conhecido ou obre ele queimando e decompondo o oleo volatil, que segundo 
algum, constitui os miasmas contagiosos; ou apoderando-se do hidrogeuio que combinado 

com outros principios animais forma os miasmas, onde a arnnoniaca, que suspeita Guiton 
sera a causa (? ) do contagio, ou de qualquer outra materia desconhecida. Por isto julgamos 
que em todos os casos em que houver certeza de peste ou febre amarela violenta, sempre se 

devera deitar mao deste gas em preferencia a qualquer outro, ainda mesmo para a 
desinfec9ii0 das cartas: nos casos porem menos arriscados, e s6 de seguran9a julgamos que 
as :fumigayoes propostas pelo Dr. Bernardino Antonio Gomes serao basta11te, haverao 

porem a precau91io de golpear as cartas pelos !ados, para melhor e mais depressa possam 

ser penetradas por aqueles vapores, scm alterar a escritura. 

Secretaria da Academia Real das Ciencias de Lisboa, 08i07i1815. Jose Bonifacio de 

Andrada e Silva. 

Documento N. o 6- Manuscritos do Arquivo Nacional: 

Fundo: Negocios de Portugal Conjunto documental: Diversos. Caixa 731. Pacote 01. 

Documento 1: 

Ilmo. e Exmo. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho 

Neste instante acaba.lnos de receber a 
instante mesmo vamos responde-la. Assim niio tera V. Exa. esta ver detalhes maiores, que 
m1~rrl<::~rnrt.e n"!!r<::o r.r-<:~e;:;:;...,. 11"-:.ie ""Anv-.A<::~ no:r.C<-4.:> r'<::~t.""\o::.c .?. A ),...,..-.h~r"~ .:> <;~f,£ .,1,;.rn rln. lnn-<;:;r rl<:::~ 
o~"" .......... i'V .... ~ ...... '"'~""""" .......... 1>.0' ................... '""'-& ...................................................................... .._ ;>..1 .... ...,...,.~, .............................. "'.Li .. ""'-' .-.~o ....... ....,....._ 

P6voa continua a mesma formaylio carbOuica, que promete muito; e em alguns lugares 
<;:IT'\':01">'' ... ''""'M"l ~-6 1"o.:O.rl"Oo.f"r.C< -1 C'1U-u:r.rf:'J">-iP.· f<::o1'i'\~T'h A.""l. 1111"'1/"~l "l:Til"'I"'I,"""\S i"'::lrtr:::i'.""l. 1"1-"'lllifn. hr..Tn n<;lnn-i ':I 'il'M"'I<;l 
""-.1-'......_""'"''"'L.O-.LJOA. .1-'""'~...._)'"-"'"' ..... ..,....._.1-'"'.L.L..L"'.L'-'• ._......_.L.LV...,.L.L.L '-'"-" J...U..>."'~ ~U..L.I.'-' "'o..u. Wo,..a."V" :..>.U,.,..I.L'V V'U'.I..I..L. .......,.'""1....._"' ..... o..•o.u . ....._ 

legua gr.• perto da Fonte do Rei, niio muito Ionge da Snr.• das Barroquinhas examinamos 
tfuiibem urn~ fenr~, de que recolhemos varies pedayos de excelente car1nel coal; no 

Ribeiro de Muel, dentro do Pinhal, urn pouco acima do grande ayude velho, cujas ruinas 
ai"'lda existerr---, ha ta:.""nbem um ba:.;co de ca._rv§.o sc~..istoso. Poderr.:.Os pois assegu.rar a V. 

Exia. Que em toda a vasta extensao do pais que visitamos ha muito carviio de pedra; e que 
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s6 por uma futalidade inaudita, e somente particular a Portugal, e que pode acontecer que os 

bancos inferiores sejam mans. Queira Deus que V. Excia. possa alcantyar dos ingleses urn 
sondador babil e honrado, que queira fazer as coisas em termos. Urn achado que pode ser 
muito uti! a Portugal, e ainda ao Pinhal ( ... ) foi o de mineral de ferro argiloso no Pinhal e 
sens arredores, de cuja bondade decidira o ensaio. Se o mineral merecer fusao, o sftio da 

Vieira, em cuja vizinhantya ele se acha, nao pode ser melhor para uma grande furraria; pois 
que tern <iguas bastantes, boa pedra de areia e boa castina 
Temos ja corrido e observado com miudeza possfvel o Pinhal, e suas fabricas. Por ora s6 
ousamos dizer a V. Exa. que o Regimento e toda administrayao e absurda, e urn perfeito 

Nonsense. Tudo o que ba de born se deve as ordens nova de V. Exa. 0 pinhal esta em 
estado deploravel ( ... )porem com urn homem inteligente e ativo no seu oficio a testa deste 

e da sua administrayao em poucos anos podera S. A R triplicar os lucros, que dele tira, 
sem exame dos pobres lavradores. Ja determinamos os lugares em que se podem assentar os 

engenhos de serras, no Ribeiro de Muel; e ja se vai proceder a urn p.• o porto de S. Pedro. 
Isto s6 dam muita economia e mais produto. Ha muita <igua inferior do alcatriio, que ate 

agora se deitava fura, vai ja se aproveitada; pois que por uma simples fervura da pelo 
menos a rnetade dos eu volume de alcatrao. A distilatyao do alcatrao em peixe, agoarir, e 

there venthina; e das pinhocas novas aproveitada; o metodo de incidir os pans velhos para 
tirar resina, e enriquecer muito mais a acha; a aboliyao dos fomos de pixe inuteis e 

danosos; a fatura de borne muito carvao nos lugares pr6prios e demais barata conducsao; o 
regulamento dos cortes a eito nos lugares adequados, o aproveitamento dos tocos e raizes 

que apodrecem inutilmente na terra; enfim, uma sabia e simples administrayao segundo a 
pratica e a experiencia das nayoes que intendem das matas; trarao utilidades irnensas a este 

Pinhal, eo mudarllo inteiramente de fuce com o tempo. Anirnados do bern publico, ed a 
gloria que resultara ao Soberano, e a V. Excia., seu digno Ministro, nao nos temos poupado 

a trabalho algurn em as nossas nurnerosas indagatyoes; e esperamos nas vastas lures, 
atividades e zelo maravilhoso de V. Excia., que senao hajam de malograr as nossas bern 
concebidas esperantyas. 
Para a semana que vern contarnos acabar com o Pinhal, e seguir a nossa rota. Se os tempos 

nos ajudar esperamos enriquecermos cada vez mais de notyoes uteis e talvez novas, que 
viemos ofertar a V. Excia .. 

Queira V. Excia. que temos ahoma de ver com todo o respeito e verdadeira estima. 

Marinha Grande, 20/1 I/1800. De V. Excia. 
Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

Carlos Antonio Napion. 

Fundo: Neg6cios de PortugaL Conjunto Documental: Secretaria de Estado do 
Ministerio do Reino. Caixa 710, Pacote 03. 

Documento 1: 

limo. e Exmo. Sr. 

Recebo os Reais A visos de I I e 18 deste mes com as c6pias inclusas, que ficam registradas 

nos livros da Intendencia Geral das Minas. ( ... ) E para dar ja de algum modo urn tenue 
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principio de fianya as promessas sagradas que cabo de fazer, continuarei a dar parte a v. 
Excia. dos meus trabalhos e disposis;oes nesta semana 

Continua-se a trabalhar com atividade nas minas, oficinas, corte de madeiras, e arranque de 
cepa; e vai-se comes;ar com as carvoarias, tendo chegado dois mestres carvoeiros, que 
tinha pedido ao corregedor de Thomar: continua igualmente a fatura de ferramentas, e 
pregos, de que temos grande necessidade. lmportaram esta semana as folhas das despesas 

em 47,920 rs., tendo-se despedido ate hoje 217,480 rs., de que teria ja pousado a Real 
Fazenda perto de 60 mil reis, se tivesse podido cortar madeira, nas matas do lnfuntado, que 

ha no meu Distrito, como a de chao de couce, o cerquito de Domes, e a do bomjardim no 
termo do certao, de que pretendo tomar posse em conformidade do novo Alvara, para 
aproveita-Jas, e aumenta-las, assim como da mata de Carregueiros de Thomar, da de 

Ourem, e outras. E para que n1io recrescam embarayos e trapayas ditatoriais dos 
Almoxerifes respectivos e juntas das casas do Infantado e Bragans;a, queira V. Exa. de 

antem1io evita-los, fuzendo passar as ordens necessarias para a pronta e completa execus;ao 
do mesmo Real Alvara. E nao creia V. Excia. isto desnecessario, porque ainda ontem me 
acaba de suceder, que os moradores do termo da Arenga n1io quiseram obedecer ao que lhes 

mandei intimar a respeito dos bosques e cepas, respondendo-me que s6 reconheciam o 
Duque de Cadaval por seu Senhor. E e de maravilhar, que abolindo-se o lugar de Ouvidor 
de Tentrigal ha mais de 5 anos, a cuja jurisdis;ao pertencia visivelmente este termo, ate 
agora tenha ficado sem corres;ao, e em plena anarquia: isto n1io e sonho meu, e pura 

realidade. 

A necessidade urgentissima que tive, e tenho ainda, de obstar(?) a dilapida9ao dos 
arvoredos e matas, e de comes;ar desde ja a regular a sua administrayao e policia, fors;ou-me 
a nomear cinco guardas costeiros, para os termos mais vizinhos destas fiibricas, cuja 

aprovas;ao final pende de S. A. R. segundo o disposto no ( sic ) do novo Alvara; e como 
todos s1io homens que tern de seu jugo que lhes bastaci de cada urn ordenado de 12 moedas 
por ano. Sao os seguintes: Jose Vicente Coelho para o Termo de Pedrogao Grande, 

habitado por gente levantada, principalmente na Ribeira de Bera; Jose Miguel, para a parte 
do terreno de Miranda do corvo, e de Penella, que ficam aquem da serra e da parte do 

Distrito das cinco vilas da nbeira do Salgueiro, da Iomba ate a ponte de Sao Simiio, e dai 
ate o marco da Vila de Figueir6, confinante com o de Pedrogao grande e Lousao. Joao da 
Rosa Rovisco dos termos da Vila de Figueir6 e Arega. Joaquim Jose Serrano do termo da 

vila de Serta e Pedrogao Pequeno, que pelo Regimento do Senhor Rei D. Pedro II de 1692 

pertence ainda a essas ferrovias. Joao Antonio da Silveira Furtado dos restantes termos do 
Chao de Couce e Penella e da Vila de Mas;as de Caminho. 

Devendo partir Quarta-feira para Buarcos, ordenei hoje em junta o seguinte: primeiro que 
se abram as minas de ferro argiloso da Milhariya e Agua Dalta e se fas;am socovoes de 
exame nos bancos e veios que descobri de novo. Segundo, que se apanhe toda a esc6ria, ou 

escumalho pesado e rico, restos dos antigos fomos de lupa, de que abundam estas 
circunvizinhanyas. Terceiro, que se mandem logo as pedreiras para as pedras de obragem 
dos dois fomos. Quarto, que se estabeles;am duas f01jas de ferreiro no engenho da Fazenda 
D'auge para fabricarem o ferro necessario a ponte, rodas e outras obras; alem de outras 
disposis;oes que deixo de referir por nao cansar a V. Excia. 
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Em conformidade do parag. 2° tit. 4 do alvara devo informar V. Excia. para opor na Real 

Presen9a de Sua Alteza que os ordenados mais pequenos, que se podem, quanto a mim, 

assinar aos novos oficiais da administra9ao destas Reais ferrarias sao os seguintes: ao 

tesoureiro, como menos pensionado, 200 mio reis, o qual ja esta nomeado em execu9ao do 
aviso que trouxe. Ao escrivao, que serve alem deste oficio, o de secretano da Junta e de 

Contador, 260 mil, cuja provisao inteira ja mande a V. Excia. e cuja confirma9ao pe9Q de 
novo ( ... ); ao guarda m6r dos Bosques, para cujo cargo proponho a Timothe Lecussan 

Verdier ( ... ) dando-lhe neste caso urn ajudante ou Cabo dos Guardas Costeiros; do is 
meirinhos, ou melhor urn meirinho de execu9oes e notifica9oes, e urn correio de 

deiligencias. Para o correio serve Jose da Cunha. Todos estes oficiais sao de toda 
necessidade pela experiencia diaria, que tenho. 

Acabo de expedir duas embrulhadas precat6rias; uma ao Corregedor de Vila real, 
requerendo-lhe a continua9ao dos plantios dos bosques na Serra do Slavao, com o inforrne 

do que M feito, e para fazer nesta parte, assim como que mandei fazer I 0 carvoes de cada 
exarne em veios de churnbo e cobalto nos lugares da Serra do Marao, que !he indico: outra 

ao corregedor de Mirco para que cuide de conservar os bosques existentes, aurnenta-los 
com novas planta9oes, para que possam comeyar a Iavrar e fundir os minerais de estanho, 

de que abunda tanto aquele distrito e outros circunvizinhos ( ... ) Desejo ficar por aqui mais 

a1gum tempo; porem vou consolado para Buarcos ... 

Figueir6 dos Vinhos, 22/02/1802. 

Ilmo. Sr. Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

Documento 2: 

Ilmo. e Exmo. Sr. 

Desde que sai de Lisboa ate agora nao peguei na pena para escrever a V. Excia. ( ... ) do 
que presentemente e continuando a dar-lhe parte do que tenho feito ate hoje. Come9arei por 

informar a V. Excia. que parti de Figueir6, e cheguei a 24 de fevereiro a Coimbra a noite. 
( ... ) Demorei-me em Coimbra 2 dias para arrumar alguns particulares, e fular aos 

sistematico Vice-Reitor, a ver se manda enfim destinar e preparar o local, e fuzer os 
armarios, bancas e pequeno laborat6rio para o uso das li9oes e operay{jes Metallirgicas; 

cujos riscos e dire9ao ja em maio do ano passado dei ao Reitor-Reformador, e depois em 
outubro o meu substituto ao Vice-Reitor; mas ate agora tudo em vao, pois nada se fez; 
talvez por nao serem coisas de a+ b infinitamente ou infinitesimamente interessantes. Pelo 
que de novo vi e ouvi da Universidade e sua administrayao estou bern a meu pesar 
cabalmente convencido, que pouca ou nenhuma utilidade vim ao Estado da nova Cadeira 

isolada, de que S. A. R. se dignou nomear-me lente, quando mesmo eu possa bastar e lutar 
s6 com tanto trabalho, intrigas, e embara9os recrescentes. A Universidade, Exmo. Sr., nope 
em que esta, e em que deve continuar, se nao houver uma reforma radical nao s6 no nfunero 
e ensino das cadeiras, mas sobretudo no seu regime moral, economico e politico sera 

sempre uma Universidade da Lei Velha, cheia de amantes de forrnularios e cerimonias 
farisaicas - e uma mUmia embalsamada, que apesar dos aromas, s6 serve em presenya de 

lembrar da morte, como entre os Egipicios. Tal e a opiniao que tenho. ( ... ) Logo na 
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Figueira fiz chamar o fie! do armazem, quando s6 contas de quatro paredes sem telhado 

algum, e o pagador das folhas; e fiquei admirado, a vista dos livros, do modo inaudito, 
porque ate agora se tern regulado a compatibilidade desta malfudada mina. 0 fie!, sobre 
quem deve carregar o que entra e sai do Armazem, e o mesrno que escreve nos livros, mas 
s6 lan<;:a as folhas dos traballiadores carreiros e pedreiros porque o resto pertence ao mestre 

da mina: todas as contas sao confusas, sem nenhurn recibo, sem declara91io da quantidade, 
qualidade e peso dos rnateriais comprados; de modo que me e impossivel verificar se tern 

havido descaminhos e frutos. Nao achei urn s6 inventario: enfim tudo ia como no Arsenal 
do exercito. As folhas semaru.lrias sao feitas pelo Mestre Pedreiro Miguel Rodrigues, ( ... ), 

o qual hi 3 anos e o Uni.co diretor geral desta mina e sua complicada administra91io; pois S. 
A. R. possui aqui terras de lavoura, 23 bois, e urn rebanho de ovelhas de 228 cal:Je9as, e 3 
bezerros; do qual tern ido de vez em quando dUzias de carneiros para Lisboa, assim como 
molhos de batatas e outras miudezas. De toda essa misteriosa administra91io, creio nunca 

teve a menor particip~ao o Real Erano. Tudo tern ido por vistas particulares, concessao de 
terras, aurnento de jornais, nomea9ao de empregados. E assim e que administravam a 

Fazenda de S. A. R homens encarregados dela, e aumentados por servi9os imagin3rios, que 
hi tres anos niio tern posto o pe em Buarcos, deixando tudo entregue a urn pedreiro, sem 
cuidarem de lavrar a mina e tirar carvao, de que contudo nada entendiam, como mostra sem 
replica o estado miseravel dela, seus absurdos e administra91io! ( ... ) eu sei que as verdades, 

que acabo de referir me adquirirao urn bando de abutres inimigos, que grassarao dia e noite 
= Vo illi propter quem veniunt scandala: mas eu seguro da propria consciencia, e da estirna 

de V. Excia. e coberto com a egide do patrocinio Real, !he responderei: Necesse est ut 
veniant scandala. 

Passando agora ao estado da mina, direi em breve, que hi 2 anos n1io se tira carvao algum, 

e naos e tern feito seniio arcadas de pedra e cal nas tres bocas ou po9Qs inclinados ao Iongo 
dos veios, que ficarn todos juntos e no mesrno nivel, e sao desnecessanos se o trabalho da 

mina for como deve ser: sao de urna altura, largura e magnificencia escandalosa; embaixo 
largas 16, e encima na volta de 9 palmos ingl. altas 17 e 4 Y, pol. e de volta palmo e meio -

mas o pedreiro diretor quer brilhar: a extra91io da agua, coisa inaudita, se fuz por grandes 
carros pesadissimos, sobre carreira de madeira arruinadas, com saltos, e sem guardas, de 

modo que saem fora e voltam a cada passo com ruina das escadas, dos cabos e bois. Os 
cabrestantes sao tao pesados e sem propor¢es, que tendo bimbarras ou br~s de 17 
palmos e polegada e meia de comprimento que quando muito requeriam cilindros de 7-8 
palmos de difunetro, estes sao de 12 palmos: em urna palavra, todo 0 resto e igual e sao 

verdadeiramente IIlliquinas de rnatar bois, e niio de escoar agua ( ... ) Hade me ser preciso 
mudar quase tudo, e por outra gente; pois que a boa administra91io desta mina sao precisas 

as pessoas seguintes: urn feitor, administrador, inteligente na materia, urn escrivao contador 
com seu meirinho, urn apontador, urn mestre de mina, e outros oficiais. 

Os trabalhos de Figueir6 continuam com atividade como vi do oficio, que aqui acabo de 
receber da Junta de Inspe91io .... 

Buarcos, 04/03/1802. 

Ilrno. e Exmo. Sr. 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho Jose Bonifacio de Andrada e Silva 
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Documento 3: 
Ilmo. eExmo. Sr. 

Recebi o oficio de 22 de fevereiro e se passaram logo as ordens necessarias ao juiz de fora 

interino da figueira, e ja hoje se deu princfpio ao inventario na forma ordenada por V. 

Excia. Fico infinitamente obrigado a V. Exa. pelas prontas providencias, fiihas da 

incomparavel atividade e zelo ardente de V. Exa. pelo real Serviyo, e bern dos povos. 

Permita o ceu, que na minha pequena esfera possa eu imita-lo ao mesmo em miniatura no 

amor do Meu principe, e no desejo de bern fuzer! Taml:lem folgo sobremaneira com a 

notfcia que o Alvara de Regimento vai ser incessantemente publicado; porque sinto a cada 

instante a grandfssima fulta que me faz para o pronto e cabal desempenho de minhas 
obriga~es, perdendo inutilmente o tempo de que me nao sobra, em responder a 

representa~es dezasizadas(?) e esquerdas de cfunaras compostas de homens leigos e sem 

corayiio, e govemadas por assessores rabulas da antiga Universidade, raya malfuzeja que se 

tern aninhado por toda a parte - E vou deixando de rnaravilhar-me, a proporyiio que estudo 
o interior das Provincias, de que tudo nelas obedeya a s6 Lei da mercia. Creia-me V. Exa. 

que Buarcos, e sua mina me tern custado ate hoje atli~es indisfveis, que me fuzem suspirar 

de continuo pelo 6cio literlirio, de que eu talvez nao devera ter safdo. Tudo achei em 

desordem vergonhosa, tudo sao obstaculos, e tudo e rna vontade, e pouco zelo pelo servis;o 
do Principe. Contudo nao me tenho inteiramente sossobrado e vou dar parte a Vossa 

Excelencfa do que tenho feito nas presentes circunstancias, e no pouco tempo, que aqui me 

acho. T enho visitado constantemente, apesar de temporais e ventos frios, ventos furiosos, 

que parece tambem se tern conspirado contra mim, a mina e seus pertences; e sempre a pe, 

para poupar cavalgaduras a Real Fazenda, em cujas digress5es tenho sido acompanhado 

pelo meu digno substituto o Dr. Monteiro, e pelo meu ativo Secretario da Intendencia, 

quando lho permitem as suas ocupas;oes de escrita Ja organizei e melhorei as folhas 

pecuniarias, dividindo-as em quatro ses;oes, como minas, pedreira, terras e bois, carretas e 

condu~es: igualmente introduzi e coordenei mapas semanarios de entradas e safdas 

materiais dos quatro ramos mencionados, ligando-me em tudo ao novo Alvara de 

Regimento, e procurando introduzir uma compatibilidade exata, e a mais millda economia 

Com tudo, tal e o misero estado da mina e suas instantes precisoes, que nao posso deixar de 

fuzer maiores gastos do que desejava; pois tudo se deve, senao criar de novo, ao menos 

somendar e melhorar para poder tirar desde ja algum pequeno proveito das enormes e 

loucas despesas, que se tern feito, e para nao deixar inundar de todo esta desgras;ada mina. 
Ja se estiio concertando os cabestantes de mina, reduzindo-os a propors;oes mais conformes 

aos princfpios mecfulicos da Arte Montanistica, para tambem editar deste modo, sem parar 

os trabalhos e esgoto, as fu.digas e destruis;iio do gado, que morre por esta causa em nfunero 

incrfvel pois nos anos de 1796, 99, 800 e 801 morreram aos dezenove, dezesseis e dezessete 

anualmente. .Pelo mesmo motivo ja sei de ordem que se vendam sete bois doentes e 

incapazes de servir, para com o seu em parte e mais alguma coisa comprar outros, que 

possam servir em seu Iugar. 

Fiz enfim o milagre de aparecer carviio, que se nao sabia tirar a mais de dois anos, apesar 

do alagamento da mina. Na semana passada, ja se extrairam tres gangas de born carviio para 

fogoes, seis para fomos, e quarenta e tres de casciio ( carviio schistose, passando mais e 

menos a schisto carbOnico de Werner ) que serve para o cozimento decal, de que ja mandei 
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fuzer uma grande fomada, que amanhli come9arei a arder. Mandei tambem escolher das 

velhas Haldes(?) desprezados do santo cascao, o carvao que nelas ainda se achava 

confundido e desaproveitado, como tambem dos velhos entulhos, com que inaptamente se 

achavam entupidas as chamadas galerias; o que tudo temja rendido muita ganga de carvao, 

Tenho procurado como maior disvelo, que se faya urn exato sorteamento das diferentes 

castas e qualidades de carvao que sirvam aso diferentes usos e misteres; e mais que tudo me 

tern custado o introduzir outro modo de barra, que niio seja 1iio contrario aos preceitos da 

Arte de Mineirar - Enfim, Exmo. Sr., ja es1iio embarcados na Figueira quatro pipas de 

carvao de mistura, e o vao ser brevemente outras quatro, que porem niio sao de boa 

qualidade, porque o born e escolhido niio pode de lastro nos iates particulares, e necessita 

de barcos pr6prios. Esteja V. Exa. certo, de que temos tao born carvao como o de lnglaterra 

( do piceo e candel-coal de Werner ) e com tudo ainda se niio sabe o que tern o monte 

acima, e abaixo do nivel do mar: esta semana vai com maior fervor o trabalho, e temos ja 

cortado consideravel quantidade. Assim pudesse ter brevemente uma ou duas bombas de 

fogo, niio s6 para o esgoto das aguas, mas ainda para levantar e extrair o carvao, acabando 

de uma vez com os bois que custam s6s por ano mais de dois contos de reis. As carreiras se 

concertam, e brevemente comeyarei com os carros d';igua, e de extra((aO, que precisam de 

reforma radical. 

Os oficiais, que achei tenho por ora conservado, regulando-lhes porem de novo o que 

devem fuzer para desempenho de suas obriga((oes: tais como o apontador, que me parece 

muito capaz e inteligente; o Pedreiro Administrador Geral, que fica reduzido a mestre 

mineiro e pedreiro, em quanto vern da Siberia os dois que pedi. Criei urn guarda costeiro do 

prado e terras anexas, que cuida tambem da abegoaria e palheiro a quem ja dei por escrito 

as instru((oes necessarias; e do pastor das ovelhas, cuja Iii e cordeiros ima para os institutes 

da antiga fimdiyao, fiz caseiro geral, nao s6 para cuidar deste gado, mas tambem da lavoura 

das terras, e da conserva9iio e p!antio de urn pequeno pinhal, que pertence a esta Real mina. 
Falta-me porem achar e propor urn Inspetor honrado e inteligente, que sirva de feitor e 

administrador, como tambem urn escrivao, que sirva de contador, urn pagador ou 

tesoureiro, organizando-os em junta de inspe((ao, a maneira de Figueir6. Quanto aos 

embarques do carvao para Lx", que se fuzem na Figueira, cuido poderem-se fuzer no verao 

e tempos pr6prios na mesrna praia da mina; onde podem mui bern ancorar os hiates Reais, 

cuja tripula((ao niio convem ganhe a dias, mais sim por quinhoes, como nas embarcayoes 

particu!ares. Creio o que proponho muito fuctive~ porque assim se pratica nas praias do 

Pinhal Real, e ainda agora no invemo estiveram esta semana ancorados dois navios de tres 

rnastros quase defronte da mina, desse modo se evitam despesas com urn fie~ com corretor 

desnecessarios, e com o conserto do charnado arrnazem, ou melhor com quatro paredes 

nuas e sem telhados, que pelo apontamento, que mandei fazer exigem so para estes perto de 

novecentos mil reis de conserto. Sou de opiniiio que os iates devem vir por conta do arsenal 

Real do Exerci:to que devera declarar o ca.nrao de que realmente preeisa, para se poder 

vender o resto aqui, e em Lisboa. A despesas das folhas sera born que continuem a ser 

pagas como ate agora, por via dos administradores do tabaco. 

Eu nao iuipOrtuno rr.ais a 'l ossa Excelencia referindo-lhe outras providencias que tenho 

dado, e ordens policiais e administrativas passadas as Cfunaras e Justi((as, por Jhe niio 
querer torr,ar o seu tempo precioso com coisas pouco importantes. Nao me faltam trabalhos 

e amofinayoes, e niio sei mesmo como posso bastar a tanta coisa desvairada; basta dizer que 
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me vi obrigado a dar dimensOes e ir .. stn1yOes aos ferreiros e mineiros para a constru~ao e 

uso de novas ferramentas, como picoes de mineirar, picaretas, camartelos, cunhas de olho, 

rr;acetas, brocas, ( sic ) porque tudo, se o t~ e u:.:Ja rrdseria, e de :r:..ada p-.Jde servir senao 

para sucata. 

11.~ ferrar=;.as de Figue:ir6 ccnth1nam com toda a atividade, e satisfa¢o .tr~ e do cficio 

incluso, que acabo de responder, vera V. Exa que tenho raziio. S6 tive o desgosto de receber 

hoje do ccrregedor de V alenya u..T11a carta de oficio, en1 que n1e 1r~1da perguntar o que sao 

refinadores de fo.rja, o que se ignora naquela fronteira; e isto tendo ja principiado a 

negocia9ii0, como me diz expressamente. 

Buarcos, 11/0311802. 

Il..tUo. e Exrno~ Sr. Jose Bonificio de ... AJidrada e Silva 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

Fundo: NegOcios de Portugal. Conjunto Documental: Secretaria de Estado do 
Ministerio do Reino. Caixa 679, Pacote 02. 

Documento 1: 

Devo dar parte a V~ Excia. que recebi os dois Reais .. A_,.:viscs deste m.S..s, que ficam 

registrados nos livros da Intendencia Geral das Minas; e urn deles me encheu de jubilo por 

ver meus insigr1hcantes traba!hcs merecerem a aprovay§.o do ?v1eu Principe, a quem illio sO 

respeito profundamente como Soberano, mas amo alem disto ternamente pela Sua Real 

Benignidade, e incorr.:.panivel vi..TtUdes. Qua.11to ao seg-undo, cuidarei de cu.:.-nprir com todo o 
zelo e prontidiio, que me for possiveL Logo que chegar a Buarcos, que sera, como julgo, 

para o ::fi..7Jl da outra sett:ap...a: nao dei."""o porem. ao mesmo tempo poder reparar, que tendo-me 

S. A R o Principe Regente Nosso Senhor nomeado Intendente Geral das Minas e Metais 

de P .... einc p-.::r Decretc de 18 de maio de 1801, e Diretor especial da .rr . .ina de ca._rt:ao de 

Buarcos por outro de 8 de julho do mesmo ano ( ambos irnpressos ) niio se lembrasse ate 
• .J • • • r! r! r!" . . ' - .J" r! r! . r! .. agora nenhu.:.u uos adn:mllstra~cres ~a ...rtt..a Illi:.la ja r...ao u1go, ~e ....lM-me parte do es"tauo dela 

e seus trabalhos, mas ao menos se quer de mandarem me dizer os seus nomes, para eu saber 

a quem de"'.:ia a di:.i.gir-me em case de precisao; e o que rrcis e, que devendo estar em 

Buarcos Ricardo Luis Antonio Raposo, que parece pela Carta escrita a V. Exa. Ter 
..J , i . - h - - ..Jl -cor-...ser-.rauo ate agora a..g-urr~ mspe-yao sc .... re esta ...-.m~. para me :tazer entrega ue1a e ctos 

seus pertences por inventario esteja ainda em Lisboa, e dai s6 escreva a V. Exa. Nao e a 

fulta de exatidiio, e a incongruencia do seu proceder o que mais me maravilha. 

Os traballics das rninas! ccncertc das oficinas e ·::asas~ o ccrte e prev.::rado das rnadeiras~ e c 
a..--ranque da cepa vao continuando com atividade; e ja teria come9ado a futura do carvao, 

seus dois c&-voeirc~ que a...rrcgc meu !r...&Jdou .-:~~qui buscar i:. Ponte Desor! c dig.1o 

corregedor de Thomar, niio tivessem deixado o caminhoneiro, que la mandei, a..-nea9ando-o 

de o rnatarerr~ se -;.:oltasse a dar parte de sua fuga ao Juiz Ordinfu-io do lugar - Dei logo 

parte do sucedido ao corregedor, que passou irnediatamente ordem de prisiio contra eles: 
• - ' -· if l ' . - •• rrw.s cre::.o nao tera e:terto por certo "-aque.:.a gente ora\'1~ e tao sem !e::. e governo~ como os 

Beduinos do Deserto. Ja tenho dado pri11cipio ao desentulho da casa da :fin1diviio, e mandei 
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abrir canais subterriineos de evaporayfio a ambas as fornalbas, que por descuido ou 

ignoriincia se niio haviam construido; cuja falta, entre outras, foi tambt\m causa de se 

entupirem com escorias e grumos de furro as obragens, como observei em uma ainda 
fuchada com seu timpano: todas elas viio ser refeitas de novo debaixo de outras medidas e 

propor9oes; assim como as rodas d' itgua, folies, e malhos; do que tudo ja entreguei os 

riscos e instr119oes ao Mestre Ingles, que ja esta morando Ia abaixo, para fazer executar 

devidamente. 

Outro objeto que muito me tern dado que fazer, e o regime e policia dos bosques e lenhas; 

porque esta gente esta acostumada de pais a filhos a niio fazer caso de leis e posturas, cuja 

execu9iio por culpa das justi~, e de muitos ministros se tern deixado desleixadamente ao 

proprio alvedrio dos subditos: para cobrir pois estes abnsos, que crescem ainda mais 
presentemente, e para comeyar desde ja a introduzir uma administr~iio regular e exata, 

criei ja alguns quardas costeiros, a quem dei ja instru9oes claras e precisas, pois sem policia 

e economia seguida nesta parte, debalde sera o querer levar este belo estabelecimento ao 

grau de esplendor e aumento, de que e capaz pelas felizes circunstancias do seu local Cada 

dia descubro novas minas; mas sinto niio ter ainda achado urn homem, que possa servir de 

Inspetor nem ao menos obreiros que saibam fuzer po9os e minas d'itgua, e dar fogo as 
pedreiras. Gra9as a Dens que por ora as passo mandar lavrar por desmonte. Niio me faltam 

audiencias que dar e peti96es que despachar: tenho procurado fazer tudo com a maior 
brandura possfvel; mas temos niio poder deixar de proceder tambt\m algumas vezes com 

seu vigor, para dar exemplo e acosturnar alguns desmandos ao respeito e a obediencia 

devida. 

Consta-me que urn Luiz Antonio morador de Fancos ainda tern em seu poder urn misero 

resto dos petrechos e ferramentas; que foram para as obras de vila velha no tempo de Bento 

de Moira Portugal, Ultimo superintendente destas ferrarias; se assim e, V. Exa. podera 

melhor de Lisboa passar as ordens necessarias, para que se tome entrega do que houver. Eu 

ja :liz o inventario do que ca havia em ser, e s6 me falta por reaver o que levou o mestre 

Feliciano de Sarnache, e o que estiio de posse os Padres de Cristo de Thomar. 

Estou a deciftar nas pouquissimas horas vagas, que me restam, urn Alvara de Regimento de 

2 de ahril de 1688 anterior ao que ja enviei a V. Exa., que acabado de deciftar e copiar 

mandarei igualmente; agora incluo uma c6pia das duas sesooes da Junta. Que ja fiz, para 

que V. Exa. veja, se aprova o metodo, e disposi9oes que nelas se tomaram, e saiba ao 

mesmo tempo ou mais, que se tern feito; vai tambem outra de uma das ferias, para o mesmo 
fim. 

Para niio enfadar mais a Vossa Excelencia convem dar fim a esta Jonga carta, rogando-lhe 

ao mesmo tempo queira instruir-me com as luzes vastas, que !he siio pr6prias, e dar-me as 

ordens necessarias para melhor e cabal desernpenho das minhas ohriga96es. 

limo. e Exmo. Sr. D. Rodrigo de Sousa Coutinho Figueira dos Vinhos, 15/02/1802. 

Jose Bonifacio de Andrada e Silva. 
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Documento 2: 

Tendo representado aS. A. Rem 20 do corrente a impossibilidade de poder cumprir, como 

devo e quero, com as numerosas obrig~oes, que sabiamente me impOe no Alvani de 
Regimento de 30 de janeiro deste ano e outros anexos, devendo assistir, principalmente 

neste penosos come~os, aos trabalhos de abertura das minas, e ao estabelecimento das 
fundi\!oes e oficinas de ferro, e viajar tam.l:Jem o que me resta do Reino, como exige a 

utilidade publicae se acba ordenado pelo &. 2 do Regimento do Senhor Rei D. Manoel; e 
ao mesmo tempo das li~oes na Universidade de Coimbra, como Lente de Metalurgia, e na 
Casa da Moeda. Foi S. A. R servido ordenar a V. Exa. me ouvisse sobre o modo de salvar 

este inconveniente, para que se descobrisse a maneira de empregar inutilmente e regular o 

melhor possivel o meu tempo. 

V. Exa. depois de maduras conside~oes assentou cornigo de principiar desde logo o Curso 
Docimastico na Casa da Moeda, para se poder corrigir os defeitos dos Ensaios e OperayOes 

em grande que exigem pronto remedio; e isto ate novembro, em que deveria ir assistir as 
prirneiras fundi\!oes das ferrarias, e assentar a bomba de fugo, que se espera de Inglaterra, e 

abrir o ~o vertical, e a galeria de esgoto que exige o seu servi~o;; acabado o que voltaria 
a coutinuar o Curso Docimitstico, dispensando-me para este fun S. A. R da assistencia na 

Universidade porum ou dois anos. 

Este parecer de V. Exa. e tiio acertado, que entre muitas raz5es, tern a seu favor as 
seguintes. A criayao da nova Cadeira de Metalurgia, em si mesma utilissima e necessaria, 

por ora pouca ou nenhum utilidade pode produzir, e pouco pode servir a criar alunos 
capazes, que possarn um dia ser com proveito real empregados nos novos estabelecimentos 
e admi~Jistra91io das minas e fabricas minerais: porque 1 o quando muito terei anualmente 

um ate dois discipulos, que :frequentem a rninba aula, vista a falta geral de entusiasmo da 
mocidade escoJastica para uma tal ciencia em si pouco amena, e mui dificultuosa; e pela 
falta igualmente de ~o e empregos Uteis para os bacbareis em filosofia, que julgam 

ter direito aos mesmos cargos homosos e lucrativos das outras faculdades. 

2° Esta nova Cadeira exige alunos ja com todos os conhecirnentos teoreticos e praticos de 
mineralogia e geologia, que se nao ensinam de modo algum na Universidade, e de Fisica e 

Foronomia, que poucos ou quase nenhum tern; 

3° Que utilidade real pode vir a ~ publica de um Curso tal de Metalurgia? de que s6 
a primeira parte da Montanistica requer todo um ano de li~es intermeadas de excurs5es e 
trabalhos praticos nas minas e fundi~oes: pois que encerra a busca e trabalho dos metais e 
minerais Uteis nos seus jazigos pr6prios dentro das montanhas, a arquitetura subterr8nea, a 
tecnica de cada um dos trabalhos de lavra, e da natureza, escolha e uso das ferramentas e 

instrumentos, a mecamca e hidraulica subterriineas, e a repara~iio dos minerais extraidos 
pelo sorteamento, moendas, lavagens, queirna, etc. Tudo isto se n1io pode fazer em 
Coimbra, onde n1io ha minas, nem oficinas; nero os estudantes est1io pelo Estatuto 
obrigados a semelhantes excurs5es e trabalhos, nero tern dinheiro para as fuzer. 

A outra parte, ou Metalurgia propria nas suas duas subdivisOes de Docimasia, e Arte fusoria 

com todos os seus pertences da criayao de maquinas, levadas d'ligua, a~udes, edificios, etc., 
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tambem requer urn ano por inteiro, e as vezes mais; como se costuma praticar 

constantemente nas Academias e Ginasios Montanisticos da Europa Ora descontados os 

dias santos, prestitos, quintas feiras, e as ferias pequenas e grandes, fica reduzido o ano 

letivo na Universidade quando muito a quatro meses efetivos; e neste curto espa~o de 

tempo e impassive! ensinar coisa que valha Verdade e, que nas Universidades s6 se 

procura dar as primeiras linhas de conhecimentos cientificos cujo complernento no resto da 

Europa fica a novos estabelecimentos onde se tratam de novo a fundo as mesmas materias, 

e se ensina a sua pratica 

Demais pelo Decreto e Carta Regia ao reitor Reformador da Universidade de Coimbraja S. 

A R. , atendendo mais a utilidade imediata e urgente do Seu Real Servi~ me havia 

incumbido dos trabalhos das minas e fundi~es de Figueir6 dos Vinhos, e da abertura de 

novas minas de carviio de pedra, e isto tudo ainda mesmo no tempo em que durarem as 

minhas ~oes de lente; e talvez pelos mesmos justos motivos, debaixo do mesmo 

pressuposto me encarregou ulteriormente da dir~iio e lavra da mina de Buarcos, e de dar 
urn Curso Docimastico no novo Laborat6rio da Casa da Moeda, e, finalmente de todo peso 

e obrig~es da nova administra~iio e Intendencia Geral das Minas e Bosques dos distritos 

montanisticos do reino sem alguma contemp~o das li~oes da Universidade. 

A vista do exposto vera S. A. R. que urn ou dois anos de espera na Universidade pouco ou 

nenhurn prejuizo pode cansar ao ensino publico da mesma, ficando as coisas por mais este 

tempo no seu antigo estado. Nem e novo na Universidade, que a abertura de novas cadeiras 

se retarde por alguns anos: vimos urn destes exemplos na nova Cadeira de Direito Patrio, 

cujo lente Jose Joaquim Vieira Godinho, hoje desembargador do P~, esteve muitos anos 

demorado em Lisboa, antes de ir para Coimbra Demais a nova Cadeira de Diplomatica, foi, 

sem ser ali aberta, transferida para a Torre do tombo. 

E tudo o que posso representar a S. A. R., sem ter nisto vistas algumas particulares; porque 

antes em vez de utilidade, ofereci prejuizo. 

Lisboa, 26/07/1802. 

limo. e Exmo. Sr. Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

Documento 3: 

Tendo-me V. Exa em conforrnidade das ordens vocais de S. A R. o Principe Regente 

Nosso Senhor, ouvido e interrogado sobre varios pontos da minha Representa~iio de 20 
corrente, e assentado e estabelecido comigo, depois de uma miUda discussiio o que devia 

representar mais circunstanciadamente ao mesmo Senhor, vou portanto expor e motivar de 

novo a minha s1lplica, que espero a!~ da bondade e justi~a do Seu magnilnimo 

cora~iio. 

Desejando S. A R. promover de todos os modos possiveis a riqueza do Estado e a indUstria 

e felicidade particular de seus leais vassalos, de necessidade devia procurar, como procurou 

com efeito, tirar do abatimento, em que jaziam, as minas e estabelecimentos metalicos de 
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seus Reinos e Dominios, e p6-las em ~iio e lavra regular, seguindo tambem nesta parte os 

grandes exemplos, que Jhe deixaram os Augustos reis, seus predecessores e Avos, 

principalmente urn D. Diniz, urn D. Manoel, e o Restaurador da Monarquia e honra 

nacional, urn D. Joiio o 4°. 

A sabedoria de S. A R. escolheu a V. Exa. para lnspetor Geral de todos os novos 

estabelecimentos Montanisticos e metaliirgicos do Reino; e a sua bondade a mim para 

Intendente Geral das Minas e Metais; e urn dos primeiros membros do Estabelecimento, 

que se propos tiio acertadamente criar para a direyiio das Casas de Moeda, Minas e Bosques 

de seus vastos dominios; e por uma sabia economia e para melhor concen~iio e unidade 

de meios e a9iio nomeou ao mesmo tempo Administrador e Diretor especial das ferrarias de 

Figueiro dos vinhos e da mina de Carviio de Pedra de Buarcos, e outras que para adiante se 

hajam de estabelece tudo pelos Seus Reais Decretos de 18 de maio, e 8 de julho de 1801, 

carta passada pelo Desembargo do P~ de 25 de agosto do mesmo ano, e Alvara de 

Regimento de 30 de janeiro de 1802. 

Para promover e ativar cada vez mais o restabelecimento das nossas minas e fabricas 

minerais, e para fomentar igualmente todos os conhecimentos assim praticos, como 

teoreticos deste importantissimo ramo de instru9iio publica, dignou-se o mesmo Senhor 

nomear-me lente proprietario da nova Cadeira de Metalurgia da Universidade de Coimbra, 

de que se me passou Carta aos 26 de maio de 1801. Desejando enfim corrigir os defeitos e 

opera~es em grande das nossa Casas de Moeda, e leva-los ao grau de perfei~ em que se 
acham nos paises alumiados da Europa, ordenou por seu Real decreto de 24 de novembro 

do ano passado, que houvesse de abrir para este fim urn Curso Docimastico na Casada 

Moeda, para os seus empregados, e para os alunos de fora; que julgasse habeis e capazes 

de aproveitamento, mandando construir de novo urn belo laboratorio quimico, de que 

careciamos, e que devemos hoje os Portugueses a magnanirnidade e Amor de S. A R. pelo 

bern das Ciencias liteis, infelizmente tanto tempo h3, desprezadas e maltratadas entre nos. 

Tais tern sido os cuidados paternais, eo talento de bem-fuzer do Nosso Augusto Soberano 

neste ramo de utilidade publica; e tais os fuvores e merces, com que me tern honrado, alem 

de mil outras generosas mostras da Sua Real Benevolencia para comigo! Se os meus curtos 

talentos niio correspondem cabalmente a tantas e tao homosas merces, ao menos tenho ate 

hoje procurado, quanto em mim cabe, servi-lo com o fervoroso zelo, esmero e inteireza, 

que devo a urn tal Principe e Senhor, e tambem a minha propria honra e consciencia 

S. A R. justamente homou o meu novo cargo de Intendente Geral das Minas com ampla 

jurisdi9iio e prerrogativas que Jhe competiam, atendida a sua natureza , e seguindo as leis 
dos Snrs. Reis seus Predecessores, e o exemplo dos Estados a mineiros da Europa: se 

alguma coisa ainda fulta fuzer mais respeitavel, ativa e uti! esta nova e importante 

magistratura, espero da sua inata bondade e justi93 o haja agora de providenciar diferindo, 

como confio, as minhas humildes e bern fundadas suplicas. 

Em Portugal, principalmente nas Provincias, como o tenho observado por propna 

experiencia, e bern rnalgrado meu, urn Magistrado para ser respeitado, e por consequencia 

mais fucilmente obedecido, deve ter uma renda suficiente com que possa subsistir coma 

decencia, tratamento, e outras exterioridades que requer o seu emprego, e o modo de pensar 
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do povo. 

Com a pensiio, que me deu Sua Augusta Mae, e que me foi conservada por S. A. R, assim 

como aos meus companheiros de viagem, em premio de dez anos de continuas fudigas e 
pere~oes fora da Patria, e como o meu novo ordenado de Lente da universidade, me e 

impossivel viver e sustentar a minha fumilia com a decencia, que exige o meu cargo, bastar 
aos gastos grandissirnos de viagens continuas pelo Reino, que devo conhecer mineral6gica 

e metalurgicamente, pagar casas em Coimbra e Lisboa, comprar livros e instrumentos, de 
que necessito para me niio atrasar uas ciencias que cultivo por gosto, e para bem do Estado, 

e fuzer outras despesas inevitaveis, que requerem as circunstancias, e a hospitalidade. 

Os magistrados empregados em diligencias do real Servi~o tem todos, alem de seus 

ordenados respectivos, as cavalgaduras e viatico do costume; e eu nem ordeuado ainda 

tenho da s6 Intendencia Geral, que se prometeu na minha carta. Os intendentes do ouro das 

Comarcas de Minas Gerais que niio sabem, nem fuzem, seniio despachar peti~es para a 

reparti~ao de terras minerais, e julgar alguns feitos, tem s6 por isso 4 mil cruzados, e 

quinhentos mil reis se tirarem urna devassa anula do extravio do ouro, e o Intendente dos 

diamantes do Serro do Frio, alem dos avultados emolumentos, que recebem. Nos paises 

estrangeiros tarnbem os intendentes Gerais tem avultados ordeuados, alem de grandes 

privilegios, e nobreza ipo fucto adquirida: o do circulo das montanhas da Saxonia, residente 

em Freiberg tem de ordenado anual quatro mil cruzados e meio, alem de mais de mil 
cruzados para dar alguns jantares aos oficiais das minas, e Estrangeiros de distin~ao e 

merecimento; ainda maior tem o da Hungria inferior, que reside em Schemnits. 

V. Exa., assentou, como zeloso presidente do Real Erario, que bastavam 800 mil reis de 

ordenado, e urna moeda de ouro de viatico nas viagens, livres de decima e outros direitos 

segundo o costume geral dos Estados mineiros, e na conformidade do & 2. do plll1igrafo 4° 

do Alvara do regimento de 30 de janeiro deste ano: e eu que s6 ~o poder subsistir 
decentemente e sem me empenhar cada vez mais, os aceito porque niio quero agravar a real 

fuzenda, regando porem, para niio ridicularizar o meu cargo, e merecer impreca~oes dos 

meus sucessores, que se reuna a esta quantia para o novo ordenado a minha pensao, que 

cedo para este fim voluntariamente; Exmo. Sur., se eu niio tivera familia, e um cargo tao 

homoso, esteja V. Exa. certo que eu me pouparia ao pejo de ir agora importunar a 
magnanimidade e clemencia do Meu Augusto Soberano: mas a dura necessidade e inimiga 

muitas vezes ate do meu proprio brio. E niio e melhor e mais homoso mendigar somente de 

um Principe bom e generoso, do que de mil individuos particulares? 

Outra nova represen~, mas niio Sllplica, que tenho de fazer a este respeito a S. A. R, e 

que niio grava de modo algum a Sua Real Fazenda, e a seguinte: 

Pelas leis e praticas constante dos Estados montanisticos da Europa o cargo de Intendente 

Geral das minas, sobretudo nas monarquias, e tao homoso e relevante, que alem da grande 

~ e privilegios que requer a natureza do seu ministeno, sempre tem sido 

condecorado com o esplendor de alta grad~ao, e de nobreza, pois que todas estas 
distin~oes concorrem sobremaneira nos govemos monarquicos e aumentar o respeito as 
leis, e a devida considera~o do Magistrado seu executor; e ado~ao igualrnente a sua 

laboriosissima carreira. S. A. R. pelos &. 2. 3. 4. 5. E outros do tit. (sic) do novo Alvara de 
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Regimento de 30 de janeiro deste ano, movido sem duvicia pelas mesmas !'azOes acima 

apontadas, se dignou honrar este cargo com grande jurisdi~ao e alyada Mas nao parece 
justo e Util, que o Magistrado que o exercita, e que pode e deve passar ordens a todos os 

Ministros de Justi~a, Fazencia e Guerra, so tenha o predicamento de primeiro banco com 
uma beca meramente honoraria. Demais tern sido nomeado, e confumado por Carta, 

Membro futuro do novo Estabelecimento publico, de que tanto precisamos, para a boa 
dir~ das Casa cia Moeda, Minas e Bosques dos V astos Dominios de Portugal, 

Estabelecimento que pela natureza do seu objeto deve constituir ou uma nova Reparti~ao 
do Conselho da Fazenda, ou urn Tribunal separado de igual grad~o, parece consequente 

que este novo cargo seja desejo condecorado com ignal grad~ao. Nao e a pessoa, que 
merece tal condecor~ ( bern que dez anos de penosos trabalhos e aplic~o continua e o 

conceito merecido aos sabios das na~oes estranhas me~ tambem de a1gurn modo ser 
contemplados ) e o cargo, que tern, que merece ser honrado. 

0 Intendente Geral das Minas cia Baixa Hungria tern o titulo e honras de Conde cia Cfunara 

do imperador durante todo o tempo do seu ministeno: e em Portugal tambem se soube 
honrar urn tal emprego. Aires do Quintal nomeado Feitor Mor das Minas do reino, pelo 

Sm. Rei D. Manoel, foi honrado com distin~oes relevantes; ate mereceu que o mesrno 
Senhor consentisse em que se lhe levantasse uma estatua na caia cia ponte da antiga ferraria 
dos cordais por ele estabelecicia em Thomar, de que aincia hoje em dia existem os restos; e a 
familia deste benemerito vassalo aincia hoje em dia e das mais distintas de Santarem. 0 
Superintendente Geral das Ferrarias do reino, criado pelo Senhor Rei D. Pedro II, era ao 

mesrno tempo, conselheiro cia Fazenda. 0 magn3nimo Rei o Sr. D. Joao o s•, quando 

nomeou a Manoel cia Cruz Santiago, que tinha vindo do Brasil com ricas amostras de ouro 
de beta das Comarca de Sao Joao del Rei; para Ad.rninistrador geral e exclusivo das minas 
do reino, lhe fez ao mesrno tempo merce de uma comencia de 200 mil reis da Ordem de 
Cristo, e do Foro de Fidalgo cia sua casa, e enquanto nao entrasse na dita comencia de uma 

ten~a cia mesma quantia, paga dos quintos das novas minas. Tudo isto que alego, tomo a 
dizer, e mera Represen~ao, e nao sliplica: porque no meu modo de pensar e de sentir, a 
maior honra possivel, que posso desejar, como vassalo fie! de S. A R, e servido com zelo, 

inteligencia e inteireza, Unicas dist~oes e grad~o, que aspiro, aincia que seja a custa cia 
propria saiide e de mil vidas. 

Lisboa, 26/07/1802. 

limo. e Exrno. Sr. Jose Bon.ifiicio de Andrada e Silva 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

Documento 4: 

Decreto Real de 03/08/1802 fixando os vencimentos do intendente Geral das Minas e 

Metais do reino, Jose Bon.ifiicio de Andrada e Silva, na quantia annal de urn conto, e 
seiscentos mil reis pagos a quarteis; alem de quatro mil e oitocentos reis diarios, que lhe 
mando dar nas viagens e mais diligencias do Meu real Servi~, de que est!, ou for 

encarregado fora do assunto ordiruirio de sua residencia local; ficando as mencionadas 
quantias suborgadas a pensao de quatro centros mil reis, que atualmente estava recebendo, 
ficando por este decreto extinto. 
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Fundo: Neg6cios de PortugaL Conjunto Documental: Documentos Diversos. Caixa 

731, Pacote 01. 

Documento 1: 

Meu Caro Francisco 

Gr~as a deus que te posso escrever - ja sabecis que estarnos felizmente livres dos infames 

franceses; e nesta ocasiao mostrei que tinha cabeya e coragem, que tanto fultam a maior 
parte dos portugueses todavia naos e dignaram meter o meu nome na Gazeta. de que se me 

nao dli, pois 0 que fiz sabem todos, e ate vis integrantes, que nao podem ( sic ) 0 ( sic ) tal 
qual merecimento. Contudo estou mais que nunca resolvido de deixar tal terra e de ir para o 

brasil. ainda que seja para ir plantar mandioca e arroz. Esta e a minha :firme e Ultima 
resoluyao; mas tu sabes, que nao tenho dinheiro para a viagem, pois os meus ordenados nao 
se pagam e a Regencia niio tern dinheiro nem vontade de pagar o que se esta devendo; e 
ainda talvez o que se for devendo: assim rogo-te muito me mandes assistir com quatro ou 

cinco cruzados, para poder aviar-me e levar o que ca tenha espero de ti e do Antonio, 
Martim e Patricio, e por isso lhes rogo, queiram ter esta como escrita a todos, e a cada urn 

em particular. 

0 portador desta que e muito born rnoyo, e que se portou com muita honra e valor na nossa 
fuustissirna restaurayiio, espero que o tratam bern e com amizade; ele te informara de mim e 

de toda a minha fumilia, que muito e muito se vos recomendam a todos - estiio de saUde; 
exceto a boa Emilinha que partiu na semana passada para o ceu - era urn anjo de lindeza e 
bondade sentido mais do que pensava a sua morte. 

Eu nao posso mais escrever, porque estou com os ouvidos atordoados de tanta gente, que 
aqui se acha, que ja nao sei o que digo, e demais, sao onze horas da noite, e o portador parte 

amanhii cedo aos meus bons irmiio e cara miie, tenham saude e nao se esqueyam de nos, e 
recebam mil curnprimentos de minha mulher, e filha, que se recomendam a todos, 
principalmente a minha boa miie. 

Ate outra vez. 

Teu irmiio e aruigo. 

P. Saudades a minhas irmiis, seus maridos, primos e prirnas, e mais conhecidos. 

Gdo. Ds. me consentira ir abrayar a todos. 

Coimbra, 30 de abril de 1808. 

Jose Bonifiicio de Andrada e Silva. 

Documento 2: 

Ilrno. e Exmo. Sr. 
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Como V. Exa. sernpre se dignou interessar-se por tudo que dizia respeito a meu infeliz 

irmiio Jose Bon.ifiicio, remeto a V. Exa. uma carta do dito meu irmiio, pela qual vera V. 

Exa. os grandes desejos que ele tern de transportar-se para o Brasil, e fulta de meios. A 

nossa casa esti pronta com todo o gosto a ministrar os dinheiros precisos para o seu 

transporte, mas nao e casa comerciante, e nao tern re~oes algumas na Europa, e lhe e 
portanto irnpossivel poder fuzer chegar-lhe a mlio coisa alguma tomo pois a confianya de 

expor a V. Exa. este embarayo esperando que V. Exa. pela amizade que mostra ao meu dito 

irmiio e valendo-se das muitas fucilidades, que lhe oferece sua elevada situayao, queira 

providenciil-lo. A nossa casa, Exmo. Sr. sendo preciso, vendeni ate o Ultimo escravo, e 

propriedades para salvar o meu irmiio das garras dos malvados franceses; nem pedimos que 

o Estado ( sic ) em coisa alguma, mas que so mente que se nosministrem ( sic ), tudo a nossa 

custa Niio repare V. Exa. na m" ousadia, a amizade fraternal me desculpa, e a dificuldade 

de salvar urn irmiio me fuz abalanyar-me a tudo. 

Santos, 31 de julho de 1809. 

De V. Exa. 

Humilde Criado e V ev. De Sub!. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva. 

limo. e Exmo. Sr. Conde de Linhares. 

Doeumento 3: 

limo. Exmo. Sr. 

Levando a presenya de Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor a Carta inclusa 

do irmiio de Jose Bonifiicio de Andrada e Silva e a que este lhe escreveu, houve o mesmo 

Augusto Senhor por bern conceder-!he urn anode licenya para vir a esta Corte vencendo o 

ordenado e interesses que percebia em a Universidade, com a chiusula de se recolher a ela, 

logo que :Iinde o tempo desta licenya; e logo a Vossa Excia. quero expedir as ordens de Sua 

Alteza real neste mesmo sentido. 

Pahicio do Rio de Janeiro em 23/08/1809. Conde de Linhares. 

Sr. Conde de Aguiar. 

Fundo: Negocios de PortugaL Conjunto Documental: Avulsos. Caixa 731, Pacote 01. 

Documento 1: 

Avisos e oficios dirigidos ao Desembargador Jose Bon.ifiicio de Andrada e Silva, Intendente 

Geral das Minas e Metais do Reino de Portugal. 
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Fazendo-se necessaria aqui a presen'<a de V.mce. para o adiantamento do cunho da moeda 

de bronze, em que se esta trabalbando, ordena Sua Alteza Real que V.mce. Se demore nesta 

Capital ate a conclusao daquela obra :linda a qual se fucilitani a V .rnce. 0 que for preciso 

para o seu transporte para o Brasil. 0 que participo a V .mce. Para sua inteligencia e 

execu'<iio. 

Deus Guarde a V .mce. Palacio do Govemo em 8 de janeiro de 1811. 

D. MiguelP. 

Em exec~ do aviso que me enviou o limo. e Exmo. Sr. Presidente da Dire~ da Real 
Fabrica de Sedas e Obras de Aguas Livres, na data de hoje de que me remeteu c6pia, passo 

a exigir de V. Sa, que como lntendente Geral das minas de Carvao de Pedra e Metais do 

Reino, vendo o seu contelido, baja de prestar-se prontarnente ao que nele se anuncia, dando 

as contas relativas as mesmas Minas com a formalidade e exatid1io que elas requerem tanto 

dos seus produtos e rendimentos como das suas despesas e balan'<Os e que seJam 

apresentadas com a maior brevidade possivel ahem do Real Servi'<O. 

Deus Guarde a V. Sa muitos anos. Lisboa, 12 de janeiro de 1811. 

0 principe Regente Nosso senhor manda remeter a V. rnce. A Peti'<iio inclusa de Felix Jose 

Pereira Lima, e e servido que V. mce. lnforme sobre o neg6cio de que se trata 

Deus Guarde a V. mce. Palacio do Govemo em 26 de abril de 1811. 

Jose Antonio Salter de Mendo~a 

limo. Sr. 

A Dir~ da Real Fabrica de Sedas e Obras de Aguas Livres, se remeteram pelo 

expediente da Secretaria de Estado dos Neg6cios do reino em 25 do mes passado para 

consultar o que parecesse ouvindo a V. Sa., os dois requerimentos inclusos de Lucas 

Hildebrandt e Joao Martinho Stieffel Em tais termos queira V. Sa A vista deles satisfazer 

o determinado para a Dir~ cumprir as ordens de S. A. R. o que tenho a honra de 

participar-lhe. 

Lisboa, 1 de julho de 1811. 

Jose Joaquim Ferreira 

0 Principe Regente Nosso Senhor manda remeter a V. rnce. 0 oficio incluso que me dirigiu 

o Sargento M6r Martinho Jose de Peme com a memoria que o acompaoha para que V. mce. 

Haja de informar com a possivel brevidade sobre os objetos de que trata a mesma memoria, 

a fun de ser presente a Sua Alteza real 

Palacio do Govemo em 7 de janeiro de 1811. 
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Sendo indispensavel nas atuais circunstancias providenciar oportunamente para que a 

Fazenda Real tenha possibilidade niio s6 de ocorrera solu~iio da divida contraida pela 
guerra, que tanto devastou estes Reinos, mas ao mesmo tempo de poder continuar a despesa 

indispensavel para a precisa conserv~iio do Exercito e Marinba Real, sendo igualmente 
proprio dos reais e Pias inte~es de S. A R. arredar de Seus Vassalos novos e pesados 

tributos, desejando antes realizar efetivamente os que se acham estabelecidos e melhorar a 

sua arrec~ e das rendas atuais do estado e por meio de suaves e acertados 

providencias, Ordena o principe Regente Nosso Senhor que remeta a V. mce. 0 projeto 
incluso e docurnentos que o acompanham para que meditando o seu conteudo, declare 

quanto lhe subministrarem os seus conhecimentos, em que o mesmo Augusto Senhor muito 

confia para obter o fim proposto recomendado neste objeto niio s6 o maior segredo, mas a 

possivel brevidade. 

Palflcio do Govemo em 11 de agosto de 1811. 

Alexandre Jose F. Castello 
El rei meu Senhor e servido que V. mce. Informe sobre o requerimento incluso de Caetano 

Antonio nlJeiro em que pretende servir no Laboratorio Quimico para ser provado em algum 

dos lugares de Operador e de Servente que se acham vagas. 

Lisboa, 4 de outubro de 1816. 

Marques de Borba. 

Documento 2: 

Estado venladeiro do lavrador que lavra e semea as terras sem ter vinhas e olivaes. 

As terras de Portugal reduzem-se a quatro classes: 

A 1 • chamaremos Campos e Wrzea.s; a sua cultura as vezes e benefica, excede em alguns 
terrenos a 8 e a 10 sementes, mas niio e geral a produ~o. Sao porem ~eitas a inund~5es, 

rios e nlJeiras e quando se tornar urn termo medio das produ~oes se achani que niio 

excedem a 6 sementes. 

Nesta classe se podem compreender as lisirias, as quais produzem muito e tern muito valor 

pela venda das palhas e dos verdes para o bestiame que se serve a Capital. 

A 2" classe sao as terras = Barros = estes sao de mui custosa cultura, pedem alqueires e 

muitas lavouras e sua prod~ ainda que algumas vezes excede a 6 e a 7 sementes, 

compensa a despesa da sua cultura, duvido que se possa ter para terrno de compara~iio 

maior prod~iio do que 5 ate 6 sementes. 

Obs.: Niio pode servir de regra algum terreno vizinho a vila ou cidade, aonde abundarn os 

estrumes porque neste caso ou prod~ deve ser maior, com em alguns sitios tais como 
Beja, cujos barros sao fecundissimos. 

A 3" classe siio Arreiros, terras nas quais domina a Avila grossa ou fina e por consequencia 

sendo de :fiicil cultura a sua produ~iio e muito limitada e quando favoravelmente se quiser 
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considerar o seu tenno medio sera o de 3 a 4 sementes no born ano. 

A 4" classe sao Areais, nos quais se semeiam senteios, sendo adubados pelas ovelhas dao as 
vezes 3 ou 4 sementes, a sua cultura e muito fiicil, mas o tenno medio da sua produ,.:iio 

certamente niios e pode considerar a mais de 2 ate 3 sementes e para este fun deve o uso ser 

regular e ter sido a terra estruturada, alias nada produzem. 

Quando o lavrador colhe 4 sementes ainda perde 10 alqueires, :ficando sem ter com que 

pague as mais pen.sOes e despesas necessarias para a sua conserva,.:iio; nas grandes cidades e 

junto aos Regirnentos de Cavalaria ainda na palha tira parte de sua despesa, no interior do 

Reino serve para estrumes e para os gastos, e sem proveito do Lavrador que lhe aumente o 

seu lucro. 

Se o Javrador colhe 5 sementes, tern 70 alqueires para todas as despesas, quando colhe 6, 

tern 150; quando colhe 7, tern 230 alqueires. 

Se deve pagar renda ao dono 3°, 4° ou 5°, e bern di:ficil de acreditar que o possa fazer sem 

furtar 1° no dizimo e jugada, 2° sem viver roto e nU, 3° sem ser o seu diario sustento mais 
do que ervas do campo e piio com o que :fuz desgra,.adaruente pesada a sua existencia, niio 

sendo industriosos porque neste caso a terra e sua, semeia algum terreno melhor e o restante 

o destina para pastagens de gados, vinha, arvores de fruta, semeia fuvas para comer em 

verdes, assim como a ervilha, evitando assim os gravarnes, criando seu porco com que :fuz a 

base de sua existencia e comumente vern buscar trabalho nas terras aonde bli mais Javouras 

de Campos e vizinhan,.:as de cidades para poder com seus ganhos refuzer as perdas e vestir 

os :filhos, auxiliando assim o seu sustento do inverno. Vive pois desgra,.:ado, pobre e nU. 

Este e o estado da Agricultura em Portugal, esta e a raziio de estar o Reino sem piio e pagar 

aos Estrangeiros todos os anos tiio extraordimirias somas para se manter. 

Se este Javrador tern arvores, vinbas, matas com pinhas, entiio os gados lhe servem para as 

condu,.Oes e servi,.:o, e o sacri:ficio que :fuz na Javoura e a perda que sofre de a1gum modo a 

suporta na reparti,.:ao que faz e compensayiio de outros servi,.:os. 

Se este estado violento podera subsistir sem providencia depois da desgra,.:a a que chega o 

reino nas inva:sOes repetidas, se esta desgra,.a clara e evidente niio rere os olhos do homem 

publico para levar seus votos ao soberano benefico que nos rege, entiio eu niio posso 

compreender como se podera evitar o saque da moeda do reino e o Soberano poder.i ter 
forya, respeito e considera,.iio. 
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Fundo: Diversos Codices. Conjunto Documental: Col~iio de memiirias e outros 

documentos sobre varios objetos. Ciidice 807, VoL 05. 

Senhor: 
Representa a S. A. R. o lntendente Geral das Minas e Metais do Reino abaixo assinado, que 

desde a invasao dos perfidios franceses neste Reino, e depois pela guerra que tern 

continuado ate agora; os nascentes estabelecimentos montanisticos, e metaliirgicos de 

Portugal, que ja antes co~aram a sofrer de intrigas e paixoes, viram-se de uma vez 

abandonados, e ate agora pouco ou nenhurn fuvor tern merecido e ja teriam de todo acabado 

com prejuizo futuro da Nayiio e do Estado, se niio fosse a constancia aturada e zelo do dito 

Intendente Geral a bern do Serviyo Real e da Patria Repetidas vezes levou a Real Presenya 

as sua representay{jes pedindo socorros, providencias e auxilios ainda nos paises cultos da 

Europa, em que eles estao hit longos seculos estabelecidos e protegidos. Com efeito, 

quando se querem fins, e preciso p(jr meios, e meios que correspondam, aos mesmos fins; e 

quando estes se nao podem por, e melhor acabar com estabelecimentos que decerto 

definbam, fuzem gastos inUteis, e s6 servem de desdouro ao pais em que existem. 

Lisongeava-se o Intendente Geral, que depois da Sua representayiio de 28/06/1810 ( 

queixando-se que as Minas de Carviio do Porto tinham sido arruinadas e vexadas em 4 do 

mesmo mes, mandando o govemador das Armas do Porto com estretipo aparato convocar 

na Praya de Santo Cristo todo o Corpo das Minas, cujo triste resultado foi tirarem-se-lhe 

quinze dos melhores mineiros para soldados, e fugirem espassoridos os demais, custando 

muito a ajunta-los outra vez, para que niio acabasse de todo urn estabelecimento, de que 

precisa absolutamente a Cia do Porto e seu termo, lisongeava-se que niio tivesse este 

estabelecimento para o futuro de sofrer zelos indiscretos, ou vexayoes contra os seus 

privilegios, que niio siio de fuvor, mas de absoluta necessidade, e inerentes a natureza da 

causa. Porem nao sucedeu assim, porque no dia 22 de junho do corrente ano o Capitiio das 

Ordenan~ da Freguesia de Sao Pedro da Cova entrou com forya armada no recinto das 

Minas, rompendo a imunidade das mesmas; sendo que urn tal estabelecimento Real pelo 

Direito PUblico das Nayoes da Europa, e pelos costumes e leis destes Reinos sempre teve 

imunidades: por sentinelas as bocas das galerias, e dentro das casas, e pelos caminhos, sem 

consentimento do Intendente Geral, nem participayiio do governo oficial a Junta do Distrito. 

Urn tal procedimento feito a uma nova Mina particular, que nao recusasse apresentar a lista 
dos seus empregados, seria injusto e arbitrario; mas feito a urn estabelecimento real das 

Minas tiio privilegiado e fuvorecido de todos OS Soberanos deste Reino, e uma prepotencia 

militar que revolta, e urn insulto feito as leis, e a autoridade de S. A. R.. 0 Intendente Geral 

pois recorre ao govemo destes Reinos, para que se digne dar as ordens e providencias 

necessitrias, para que acabe de uma vez tantas prepotencias e despotismos. Pelos 

Regimentos das Minas, Leis e Costumes destes Reinos pertencia ao Intendente Geral autuar 

o Capitiio do Distrito, e prendt'l-lo, mas a prudencia que requerem as circuns1:3:ncias 

presentes !he niio permite usar deste meio legal. A sua jurisdiyiio, porem ultrajada, a sua 

homa pessoal comprometida, e as Leis de S. A. R. menoscabadas, exigem que se castiguem 

tais prepotencias. Por lim, em atenyiio ao zelo, actissidade, e lealdade com que o Intendente 

Geral tern procurado servir a S. A. R., e ao Estado, roga humildemente que se digne livra-lo 

pelo modo mais proprio da sua justiya e piedade, do desgosto e profunda mitgoa de ver 

acabar nas sua miios e sem culpa sua, estabelecimentos que S. A. R. fizera criar, e tanto 
fuvorecer, e que tern custado ao dito Intendente tantos trabalhos e desassossegos. 

Lisboa, 28 de julho de 1811. 
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